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RESUMO 

A homossexualidade e um tema bastante polemico nos dias atuais, mas que em culturas 
passadas recebida outra concepcao. Em Grecia e Roma tratava-se de um ato honrado e 
corriqueiro, ate que com o surgimento do cristianismo passou a ser sinonimo de pecado. 
Desde entao, ao longo da historia os homossexuais sofre com o preconceito, injustica e ate 
mesmo hostilidade. Hordiernamente a aceitacao do "ser" homossexual e da sua pratica sao as 
mais variadas pelo mundo, de acordo com as diferentes culturas, pois enquanto uns 
legitimam ate mesmo as unioes entre pessoas do mesmo sexo, outros paises pune-a com a 
pena de morte, Diante da ideia de democracia que proporciona a todos os direitos de 
cidadania , como sinonimo de justica social, nao e compreensivel a aceitacao de que os 
ordenamentos juridicos de Estado que se dizem democraticos, marginalizem cidadSos atraves 
da omissao legislativa ou da invisibilidade juridica. Assim a ampliacao do conceito de familia 
veio reforcar o que os direitos humanos e alguns principios constitucionais ja fundamentam a 
respeito da legitimacSo das unides homoafetivas. 

Palavras-chave: Homossexualidade. Democracia. Omissao. Injusti^a. Direitos. Uniao 
homoafetiva. 



ABSTRACT 

The homosexuality is a quite controversial theme in the currient days, but that received other 
conception in last cultures. In Greece and Rome it was treated of an honest and current action, 
until that, with the appearance of the Cristianity it started to be synonymous of sin. Ever 
since, along the history the homosexuals suffer with the prejudice, injustice and even hostility. 
Daily the acceptance of the "being" homosexual and of his practice they are the most varied 
for the word, in agreement with the different cultures, because while some legitimate even the 
unions among people of the same sex, other countries punish it with death penalty. Before 
democracy idea that provides the all citizenship rights, as synonym of social justice, it is not 
comprehensible acceptance that the juridical ordainments of state that they are said 
democratic marginalize citizens through the omission or of the juridical invisibility. Like this 
the enlargement of the family concept came to reinforce that the human rights and some 
constitutional beginnings already base regarding the legitimating of the unions affectionate 
homo. 

Word-key: Homosexuality. Democracy. Omission. Injustice. Rights. Union affectionate 
homo. 
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INTRODUCAO 

Desde tempos imemoriaveis o homem tem se organizado em sociedade com o fim de 
facilitar a sobrevivencia. A convivencia em grupo seria o meio pelo qual estariam mais 
protegidos contra os perigos que o meio ambiente poderia, porventura, oferecer contra a 
especie humana. 

A medida que o homem vai ser organizando, desenvolvendo comunidades, surge a 
necessidade da criacao de regras para que estas possam reger a convivencia, permitindo a 
organizacao e a renovacao, sendo assim, tais regras, estao sempre se adequando as novas fases 
de condutas regidas ao que foi, pelo homem, denominado de leis e que, munidas pelo Direito, 
regulamentam o convivio social e diante da qual os deveres e diretos de todos devem estar 
asseeurados. 

Com base nessa premissa, observa-se que no mundo atual, mais e mais globalizado, 
questoes de Direito que envolvem comportamento e opcao sexual estao, cada vez mais, sendo 
discutidas amplamente pela sociedade, em todos os seus ambitos. O acesso a mformacao 
permite ao se tratar de qualquer assunto, seja ele polemico ou corriqueiro, maiores facilidades 
para se examinar, determinada questao, por todos os angulos, com embasamento em teoricos 
responsaveis e visdes diferenciadas. 

A tematica deste estudo esta voltada para as concepcoes que tratam dos direitos a vida 
conjugal de pessoas do mesmo sexo, ou seja, quais sao os deveres, mas, sobretudo, quais sao 
os direitos que assistem aqueles que, embora do mesmo sexo, desejam constituir uma familia, 
com toda a protecao que os poderes publicos possam oferecer, uma vez que este assunto tem 
estado em pauta, com mais evidencia, em muitos os paises do mundo, sendo o entendimento. 
sobre as unioes homoafetivas, os mais diferentes e variados, de acordo com a cultura local de 
cada nacao, pois a medida que alguns paises passam a legitimar as unioes homoafetivas, 
outros, que estao indo na contramao desta tendencia, continuam proibido-as e ate punidc-as. 

Para que a clareza e a coerencia ocorram satisfatoriamente, neste trabalho academico, 
algumas medidas foram tomadas quando da sua construcao, dividindo o tema em capitulos 
que ao longo do texto comprovara a sua afirmativa inicial. 

O primeiro capitulo, direciona-se para definicao do conceito de familia, bem como, 
expde o seu surgimento e evolu9ao, por meio de uma analise historica que mostra como essa 
institui?ao desenvolveu-se em diferentes conjunturas culturais atraves dos tempos, ate chegar 
a sua coneepcao contemporanea. 
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O capitulo segundo objetiva tecer consideracSes acerca das unioes homoafetivas, 
exibindo comentarios sobre a homossexualidade e a correlacto entre esta e os direitos 
humanos. Ao abordar a tematica da homossexualidade serao apresentadas sua terminologia e 
sua identificacao na historia da humanidade, atraves da exposic&o de um panorama historico, 
sendo tratadas, tambem, as suas possiveis causas, expondo o que ja foi deflagrado nas 
legislacoes internacionais sobre os direitos dos pares homossexuais. Ao adentrar sobre a 
relacao entre os direitos humanos e a homoafetividade, alem de mostrar o conceito e a 
evolucao de tais direitos serao identificados os principios constitucionais: igualdade, liberdade 
e dignidade da pessoa humana, que amparam as legitimas pretensSes daquelas minorias. 

No terceiro capitulo intitulado "As implicacoes legais e jurisprudenciais da uniao 
homoafetiva", apresentar-se-a os aspectos legais, atuais e futuros, da legislacao brasileira, 
destacando os projetos de lei e as emendas a Constituicao que representam as perspectivas 
para a insercao das novas leis concernentes as unioes no ordenamento juridico, bem como, as 
implicacoes juridicas na uniSo homoafetiva e ainda as novas visdes trazidas pela 
jurisprudencia a respeito da ampliacao do conceito de familia e seus efeitos quanto ao 
reconhecimento das unioes homoafetivas. 

A metodologia aplicada, nesta pesquisa, apresenta um embasamento teorico pautado 
em autores conceituados e no uso de trabalhos doutrinarios de pesquisadores de diversas areas 
do conhecimento, como ainda a atualizacao de codigos e artigos extraidos de sites da internet, 
especializados sobre o tema em questao, e as jurisprudencia dos tribunais patrios. 

Atraves do esclarecimento acerca de homossexualidade e da trajetoria da evolucao do 
conceito de familia, este trabalho tem como anseio contribuir para vislumbrar as uni5es entre 
pessoas do mesmo sexo como um novo modelo de familia, e como tal, sua insercao no ramo 
do direito a esta inerente. 
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CAPITULO 1 A FAMILIA E SUA EVOLUCAO 

A familia e a celula mater da sociedade e, como tal, seu conceito, surgimento e evolucao 
constituem-se em pontos primordiais para o entendimento dos regramentos legais que regem a 
sociedade moderna, tendo em vista como e importante e imprescindivel que este grupo social 
reeeba uma especial prote9ao do Estado, previsto constitucionalmente. 

1.1 Conceito de familia 

Ao se conceituar familia um ponto primordial tem que ser levado em consideracao: a 
temporalidade. Pois, ao analisar a ideia de Fustel de Coulanges em "A cidade antiga" (1864), 
percebe-se que, para a elaboraclo deste conceito, e imprescindivel o dominio da cultura do 
povo em questao. 

O historiador Nobert Elias em "The court society", citado por James Casey (1992, p. 
13), explica que: 

Quando se julgam pessoas de outros periodos ou sociedades, ha tendencia para 
comecar com os valores que sao importantes no tempo de quem julga, selecionando-
se fatores relevantes a luz desses valores. Esta abordagem impede o acesso ao 
coirtexto especial das pessoas que se procura compreender [...]. 

O conceito de familia e algo mutavel, influenciado pela realidade historico-cultural e 
socio-economica de cada civilizacao em determinado periodo. Analisar e entender os valores 
predominantes em cada sociedade e importante para a formacao da ideia de familia, uma vez 
que sua estrutura e autonomia, assim como algumas de suas modalidades, nSo tem sido as 
mesmas em todas as regioes do planeta e em todas as epocas. Dessa forma, sob o ponto de 
vista do seu governo interior, da administracao dos seus bens, dos direitos e deveres dos seus 
membros e de suas relafdes com a comunidade, a familia tem apresentado grande variedade 
de aspectos dependendo do tempo e do lugar. 

Entretanto, algo imovel naquele conceito, e indiferente a temporalidade e a 
localizacao, e o fato de que a familia constitui-se em uma instituicao social nuclear, 
apresentando-se como o primeiro circulo de expansao do homem em qualquer sociedade. Nas 
palavras de Dias apud Silva Pereira (2006, p.27), a familia e o primeiro agente socializador do 
ser humano. E atraves da influencia exercida pela familia que se formam as primeiras 
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caracteristicas da personalidade do homem. E tambem por meio dela que o ser humano 
penetra na sociedade e entra em contato com outros grupos sociais. 

Nas palavras de Santos (1971, p. 140) a familia e uma sociedade essencialmente 
natural, que corresponde a necessidade t3o sensivel e profunda de nossa natureza de viver e de 
se perpetuar, por isso, onde quer que existam homens a encontraremos, mais ou menos 
organizada. 

Dias (2006, p. 25), define sabiamente o conceito de familia quando diz: 

A familia e um agrupamento cultural preexistente ao Estado e esta acima do direito. 
A familia e uma construcao social organizada atraves de regras culturalmente 
elaboradas que conformam modelos de comportamento. Dispoe de uma estrutura 
psiquica na qual cada um ocupa um lugar, possui uma funcao-lugar do pai, lugar da 
mae, lugar dos filhos, sem, entretanto estarem necessariamente ligados 
biologicamente. 

Num conceito primitivo, a familia constitui o primeiro e o mais importante grupo 
social ou agrupamento humano que se baseia num vinculo natural ou genetico, assim, uma 
verdadeira comunidade no qual a consanguinidade, expressao deste circulo une os individuos 
que formam a familia. 

Em uma analise etimologica o termo familia provem do latim famulus que signiftca 
"escravo domestico". Este termo foi criado na Roma antiga para designar um novo grupo 
social que surgiu entre as tribos latinas, ao ser introduzido a agricultura e tambem a 
escravidao legalizada. 

A palavra familia pode ser vista em diferentes acepcoes: Latu sensu, indica o conjunto 
de pessoas que descendem de um ancestral comum, ou seja, de um mesmo antepassado e 
recebem um mesmo nome. Da familia, assim considerada se aproxima do "cla totemico" e a 
"gens romana". Por "cla totemico" se compreende um grupo de individuos que se julgam 
descendentes de um mesmo totem, este por sua vez e um animal ou uma planta. Deste modo, 
o cla usa o seu nome, que lhe serve de emblema, e presta-lhe um culto ao mesmo tempo 
religioso e social. Em contrapartida, a "gens romana" se assemelha em varios aspectos ao cla 
totemico, mas deste se diferencia pelo fato de sua ascendencia originar-se de um homem do 
qual se conserva o nome e a lembranca. 

Em um sentido generico e biologico a palavra familia serve para designar o conjunto 
de individuos consanguineo, ascendentes e descendentes, e mesmo os colaterais, englobando, 
com isso, os genres, noras, enteados e cunhados. E, fmalmente, num sentido estrito, a palavra 
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familia serve para designar uma intima trindade, constituida pelo pai, pela mae e pelos filhos, 
que independentemente do vinculo genetico sao ligados pelos lacos de afeto. 

1.2 O surgimento da familia e sua evolucao. 

Na major parte das culturas as pessoas vivem em unidades domesticas familiares 
integradas por um, ou varios casais, e pelos filhos deste. A vida aos pares e um fato natural 
em que os individuos se unem por uma quimica biologica (Dias, 2006, p. 25). A frequencia 
com que se encontra relacionamento deste tipo permite afirmar que a origem da familia e tio 
remota quanto a propria humanidade, pois essa se constitui na instituicao social mais 
universal que, de uma forma ou de outra, existe em todas as sociedades, lugares ou periodos 
do desenvolvimento da humanidade. Ate mesmo em muitas especies de animais existe uma 
forma, de certo modo, equivalente a familia. Na linguagem de Dias (2006, p. 25): 

Vinculos efetivos nao sao uma prerrogativa da especie humana. O acasalamento 
sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrencia do instinto de perpetuacao 
de especie, seja pela verdadeira aversao que todas as pessoas tem a solidao. Tanto 
assim que se considera natural a ideia de que a felicidade so pode ser encontrada a 
dois, como se existisse um setor da felicidade ao qual o sujeito sozinho nao tem 
acesso. 

Embora nao seja facil estabelecer com precisao quando e como iniciou-se a vida 
familiar, parece evidente que as funcdes de reproduzir e proteger a especie foram 
indispensaveis a sobrevivencia da humanidade, ja que o simples acasalamento nao basta para 
garantir a propagacao, o desenvolvimento e a socializacao do homem. 

Existem diversas teorias que tem por objetivo definir quando apareceram os primeiros 
sinais de formacao da entidade familiar. So que tais teorias demonstram-se imprecisas, pois 
tem como base apenas monumentos historicos ou a observacao dos chamados "primitivos 
atuais" (as tribos indigenas da America, os grupos polinesios ou africanos e os agrupamentos 
etnicos que no seculo XIX e XX cultivam um padrao de vida rudimentar ou quase selvagem), 
desse modo, percebe-se que as obras de autores como Mac Lennan, Morgan e Bachofen, entre 
outros, que se destacaram no estudo dos primordios familiares, era realizadas mais por 
analogia. No entanto, apesar das criticas e divergencias esses autores foram pioneiros, e suas 
obras tao pormenorizadas. que se constituem em um marco para entender aquele periodo do 
inicio do desenvolvimento da vida familiar. 
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Pereira (2006, p. 23) mostra que: 

Quem rastreia a familia em investigacao sociologies encontra referenda varias a 
estagios primitivos em que mais atua a forca da imaginacSo do que a comprovacao 
fatica, mais prevalece a generalizacao de ocorrencias particulares do que a inducao 
de fenomenos sociais e politieos de franca aceitabilidade. 

O estudo da historia primitiva, tomando como ponto de partida as obras de Morgan, 
Mac Lennan e Bachofen, revela um estado de coisas em que os homem praticavam a 
poligamia (um homem para varias mulheres) e as suas mulheres a poliandria (uma mulher 
para varios homens), e em que, por conseqiiencia desta pratica, os filhos de uns e de outros 
tinham de ser considerados comuns. E esse estado de coisas, por seu lado, que, passando por 
uma serie de transformacdes, resulta na monogamia. Essas modificacoes sao de tal ordem que 
o circulo compreendido na uniao conjugal comum, que era muito amplo na sua origem, se 
estreita pouco a pouco ate que, por fim, abrange exclusivamente o casal isolado, o que 
predomina hoje. 

A partir dos estudos de Bachofen entendeu-se que aquele "estado social promiscuo" na 
verdade constitui-se em matrimonio por grupos, a forma de casamento em que grupos inteiros 
de homens e grupos inteiros de mulheres se pertenciam mutuamente, deixando bem pouca 
margem para os chimes'. Em decorrencia disto, nao era raro, nos primordios, a pratica do 
incesto em que pais e filhos e irmaos e irmas viviam como marido e mulher. O primeiro 
progresso na organizacao da familia consiste em excluir tal pratica. Segundo Dias (2006, p. 
26), a interdicao do incesto funda o psiquismo e simboliza a insercao do ser humano no 
mundo da cultura. Somente apos a passagem do homem do estado da natureza para o estado 
da cultura e possivel a estruturacao da familia. 

Em toda parte, onde existe matrimonio por grupos, a descendencia so pode ser 
estabelecida do lado materno, pois so se tem certeza de quem e a mae, tendo como 
conseqiiencia o fato de apenas a linhagem feminina ser reconhecida. O resultado disto e que a 
mulher era o centro da sociedade tribal, ficando sob sua responsabilidade a filiacao e a 
definicao do parentesco. Com o avanco da historia, chegou-se a fase patriarcal, que assinala a 
passagem do matrimonio em grupos para a monogamia, onde ha uma maior soiidez dos lacos 
conjugais. 

1 http://www.moreira.pro.br/textose3/a.fatm 

http://www.moreira.pro.br/textose3
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Na Grecia a monogamia era dever para com o Estado, os deuses e os antepassados, 
atraves de sua pratica o homem obtinha respaldo familiar e conseguia transmitir seus bens aos 
filhos, uma vez que a filiacao podia ser identificada. O casamento monogamico impunha ate 
certas obrigacoes conjugais ao homem. 

James Casey (1992, p. 18) ao analisar as obras de Morgan e Engels explica bem a 
passagem da fase matriarcal para a patriarcal. 

A eontribuicao de Morgan depois desenvolvida por Engels foi explorar a mudanca 
da organizacao tribal para a domestica. Os dois salientaram a importfincia do 
desenvolvimento economico e da acumulacao de capital. A proporcao que a 
agricultura estavel se difundia, e a manufatura promovia o comercio, os lares 
comecaram a adquirir patrimonio, que os homens queriam transmitir aos filhos. Isto 
levou a esforcos no sentido de monopolizar o servico sexual das esposas, para 
estabelecer linhas claras de paternidade. 

A familia patriarcal recebeu importante impulso com a introducao do ferro, fazendo 
com que as artes da agricultura e da guerra progredissem numa escala ate entao desconhecida, 
forcando os homens a se reunirem em grupos para protegerem-se. Entao, o estado tornou a 
tribo redundante, deixando o lar da familia conjugal como foco basico da lealdade humana. 

Foi na Grecia e na Roma antiga que se viu o maior desenvolvimento da familia 
patriarcal, sendo tambem atraves dessas culturas que se formaram os delineamentos do tipo de 
organizacao familiar que perdurou por muitos anos na sociedade ocidental. 

Na Roma antiga, a familia era organizada sobre o principio da autoridade. Comenta 
Pereira(2006, p. 26): 

O pater era ao mesmo tempo, chefe politico, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava 
o culto dos deuses domesticos (pemtes) e distribuia justlga. Exercia sobre os filhos 
direitos de vida e de morte (jus vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, 
vende-los, tirar-lhes a vida. A mulher viva in loco filial, totalmente subordinada a 
autoridade marital (in marm mariti), nunca adquirindo autonomia, pois que passava 
da condicSo de filha a de esposa, sem altera^ao na sua capacidade; nao tinha direitos 
proprios, era atingida por capitis dimitmtio perpetuo que se justificava infirmatatem 
el ignorantiam rerumpremium podia ser repudiada por ato unilateral do marido. 

A familia comecou a ter estrutura social a partir do direito romano, que tornou a 
mesma uma unidade juridica, econdmica e religiosa, devidamente configurada pelo poder 
soberano que o patriarca detinha sobre a mesma. 
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A familia nao era um mero refugio privado, mas uma corporacao poderosa, ocupando 
o centra da vida publica (James Casey, 1992, p. 19). Todos que estavam sobre o poder do 
pater eram considerados membro da familia, sendo assim, o seu conceito nao se restringia a 
consanguinidade. 

Ao longo do seu processo historico a familia romana evoluiu e a influencia do pater 
restringiu-se progressivamente, dando maior autonomia a mulher e os filhos, pois com o 
relaxamento de antigas regras severas, o casamento sine manu (quando a mulher permanecia 
sobre a autoridade do pai) tornou-se regra, permitindo uma gradual emancipacao feminina. O 
mesmo aconteceu com os filhos quando passaram a administrar os peculios e doacdes. No fim 
do Imperio a familia romana vivia sob forte instabilidade, o divorcio era comum, sendo a falta 
de afeicao durante o casamento causa suficiente para a sua dissolucao. 

Com o advento do cristianismo passou-se a ter uma concepcao crista da familia, a 
mesma recebeu forte influencia do direito canonico, que por sua vez era o responsavel para 
reger exclusivamente as relacdes familiares. Nesse periodo historico Pereira (2006, p. 28) nos 
retrata que o centra da organizacao da familia deslocou-se do principio da autoridade para o 
da compreensao e do amor. As relacSes de parentesco permutaram o fundamento politico da 
agnatio pela vinculacao biologica da consanguinidade. Desse modo, a familia absorveu toda a 
espiritualidade crista. Tornou o matrimonio um sacramento, e como tal, indissoluvel, sendo 
ele o fato gerador da familia, fazendo do casamento religioso o unico conhecido. 

No entanto, como nos mostra Arnold Wald (2002, p. 13): 

E importante mencionar, por outro lado, a existencia de uma divergencia basica 
entre a concepcao catolica do casamento e a concepcao medieval. Enquanto para a 
igrej^ em principio, o matrimonio dependia do simples consenso das partes, a 
sociedade reconhecia no matrimonio um ato de repercussao economica e politica 
para o qual devia ser exigido nao apenas o consenso dos nubentes, mas tambem o 
assentimento das familias a que pertenciam. 

Com a revolucao francesa surgiram os casamentos laicos no ocidente e com a revolucao 
industrial tornaram-se frequentes os movimentos migratorios para cidades maiores, 
construidas ao redor dos complexos industrials, havendo uma necessidade de mao de obra, o 
que introduziu as mulheres na populacSo ativa, passando, estas, tambem a serem responsaveis 
pela subsistencia da familia. Desde entao, a familia passou a ocupar espacos cada vez 
menores e, por conseguinte, houve uma reducao numerica na quantidade de seus 
componentes, restringindo-se ao casal e os filhos. 
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Entretanto, foi a partir da segunda metade do seculo XX que se percebe o surgimento 
de uma verdadeira revolucao cultural, que abalou profundamente os padrdes de 
comportamento colocando as mulheres e os jovens como os principals agentes dessa 
revolucao. Nas palavras de Eric Hobsbawn (1997, p. 314), a melhor abordagem dessa 
revolucao cultural, e, portanto, atraves da familia e da casa, isto e, atraves da estrutura de 
relagoes entre os sexos e geracoes. 

O movimento feminista iniciado no seculo XIX retornou com grande forca a partir da 
decada de 1960, sob influencia da entrada macica de mulheres no mercado de trabalho e a 
expansao da educacao superior, principalmente nos paises ocidentais. Some-se a isto, o fato 
de que foi nesta epoca que se popularizou o uso de metodos contraceptivos, especialmente as 
pilulas anticoncepcionais, o que possibilitou ao sexo feminino dispor, de acordo com a sua 
vontade, do seu papel reprodutivo. 

Nesse contexto, as mulheres transformavam-se numa forca politica importante que 
conseguira, por meio da igualdade de direitos legais e civis, o direito ao voto, a entrar na vida 
publica e, sobretudo, a liberdade sexual. Elas tinham consciencia dos seus deveres e passou a 
ter dos seus diretos e, por assim dizer, do seu papel na sociedade. 

Como conseqiiencia de todo esse processo de auto-afirmacio feminina, percebe-se, a 
partir daquela epoca, uma reducao na quantidade de casamentos formais e no desejo de filhos, 
um aumento no numero de divorcios, de pessoas vivendo sozinhos, de maes solteiras e de 
familias chefiadas por mulheres, bem como uma tendencia para a aceitacao bissexual. O 
aparecimento de uma cultura juvenil que impunha novas regras de conduta pessoal. atraves da 
rejeicao a padroes morais, normalmente aceitos, foi outra importante caracteristica da 
revolucao cultural. 

Para Eric Hobsbawm (1997, p. 323): 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolucao cultural no sentido mais amplo de 
uma revolucao nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes 
comerciais que formavam cada vez mais a atmosfera respirada pelos homens e 
mulheres urbanos. 

O jovem da gera?ao anos 60 e 70 apresentava-se como um agente social independente 
engajado em movimentos estudantis e possuidor de uma crescente autonomia que se 
expressava na pratica de seus desejos individuais. 
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Hobsbawm (1997, p. 327) ainda expoe: 

O recem-ampliado campo de comportamento publicamente aceitavel, incluindo o 
sexual, na certa aumentou a experimentacao e a freqtiencia de comportamento ate 
entao considerado inaceitavel ou desviante, e sem duvida aumentou sua visibilidade. 
Assim, nos EUA, o surgimento publico de uma subcultura homossexual abertamente 
praticada, mesmo nas duas cidades que determinavam tendencias, San Francisco e 
Nova York, e se influenciavam uma a outra, so ocorreu quando ja bem avancados os 
anos 60, e sua influencia como grupo de pressao politica so nos anos 70 (Duberman 
et. al., 1989, p. 460). Contudo, o grande significado dessas mudancas foi que, 
implicita ou explicitamente, rejeitavam a ordenacao historica e ha muito 
estabelecida das relacSes humanas em sociedade, que as convencdes e proibicoes 
sociais expressavam, sancionavam e simbolizavam. 

Destarte. todos os acontecimentos ocorridos no seio das relacoes familiares ao longo 
de seculos de historia e intensificados no seculo XX com a revolucao cultural, e 
consequentemente sexual, tiveram de modificar os padroes de comportamento familiar, ou 
seja, as relacoes entre membros da familia. 

A diversidade de mudancas nas estruturas politicas, economicas, sociais e culturais 
exibiu reflexos nas relacoes juridico-familiares, fazendo com que, dessa forma, a familia se 
distanciasse do seu perfil tradicional: pai, mae e filhos e adquirisse contornos pluralistas. 
Assim, para Dias apud Perrot (2006, p. 36) despontam novos modelos de familia, mais 
igualitaria nas suas relacSes de sexo e idade, mais flexiveis em suas temporalidades e em seus 
componentes, menos sujeitas a regras e mais ao desejo. Para Groeninga (2003, p. 126) o 
conceito atual de familia se distancia de padroes pre-estabelecidos para abracar um verdadeiro 
caleidoscopio de relacSes que muda no tempo de sua constituicSo e se consolida em cada 
geracao. Desse modo, Dias (2006, p. 38) expressa que: 

Agora, o que identifica a familia nao e nem a celebracio do casamento nem a 
diferenca de sexo do par ou envoivimento de carater sexual. O elemento distintivo 
da familia, que a coloca sob o manto da juridicidade, e a presenca de um vinculo 
afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propositos comuns, 
gerando comprometimento mutuo. Cada vez mais a ideia de familia afasta-se da 
estrutura do casamento. A familia de hoje ja nao se condiciona aos paradigmas 
originarios: casamento, sexo, procriacao. 

A mobilidade das relacoes familiares que agora se estabelece, resulta numa verdadeira 
impossibilidade de se ter um conceito singular de familia. O seu novo modelo funda-se sobre 
os pilares da afetividade, pluralidade e do eudemonismo, que diz serem moralmente boas as 
condutas que levam a felicidade. 
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A principal funcao da familia atualmente e fornecer suporte emocional ao individuo 
atraves de uma atmosfera afetiva, que contribuira para a formacao e desenvolvimento da 
personalidade dos seus membros e da propria sociedade, uma vez que, a familia continua 
sendo essencial para a existencia da vida em comunidade. 

Nesse contexto, surgiram varias especies de familia, embora algumas nao sejam 
constitucionalmente reconhecidas como entidades familiares, os costumes, a jurisprudencia e 
alguns doutrinadores as reconhecem como tal. Destaca-se, de acordo com Dias (2006, p. 43-
44): 

A familia informal constituida atraves da uniao estavel heterossexual; a anaparental 
originada atraves da convivencia entre parentes ou entre pessoas unidas ainda que 
nao parentes, dentro de uma estnituracao com identidade de propositos; a 
monoparental formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes (art. 226, § 
4°, CF), e a homoafetiva resultante da uniao entre parceiros homossexuais. 

Diante de tais consideracSes, vislumbra-se que o conceito de familia alargou-se, 
ampliando o que antes estava restrito ao relacionamento matrimonializado, sendo este o unico 
vinculo merecedor de produzir efeitos juridicos. Todavia, hodiernamente, diante da realidade 
social e cultural que se impos, houve um redimensionamento do conceito, e seu reflexo mais 
expressivo e contemplado na Carta Constitucional ao absorver, no conceito de entidade 
familiar, a Uniao Estavel e o vinculo monoparental. 

E evidente que tal postura abre um parentese para insercao de novos model os de 
entidades familiares, sendo que nem a celebracSo do casamento, nem a existencia de filhos ou 
a figura de um casal com capacidade reprodutiva, representam necessariamente pressupostos 
para caracterizar a familia. 
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CAPITULO 2 - UNIAO HOMOAFETIVA 

O tema da homossexualidade nem sempre foi o gerador de polemicas que perpassam a 
sociedade atual, ja houve tempo em que se dedicar a alguem do mesmo sexo era, ate mesmo, 
incentivado. Entretanto, com o advento do cristianismo tal condicao passou a marginalidade, 
ate que, nos dias de hoje, a materia tem sido objeto de discussao em todos os ambitos, 
perdendo seu status de doenca e passando a condicao de variante da sexual idade humana. 

2.1 Homossexualidade 

O termo homossexual foi criado em 1869 pelo medico hungaro Karoly Benkert. 
Deriva da palavra grega homo que significa "semelhante" e da palavra latina sexus, passando 
a indicar "sexualidade semelhante". A palavra homossexualidade significa a atracao 
sexual/emocional por pessoas do mesmo sexo. Logo, e um atributo, uma caracteristica, um 
modo de ser. 
A expressao homossexualismo, por sua vez, constitui-se na realizacao da atracio. Ou seja, a 
sua pratica. Entretanto, este termo, devido ao sufixo ismo, que significa doenca possui uma 
conotacao pejorativa, caracterizando um disturbio mental. Dessa forma, no presente estudo, 
opta-se pelo uso dos vocabulos homossexual e homossexualidade. Ressalva-se que tambem 
surgem, atualmente, expressoes como "homoerotismo", "homoessencia" e 
"homoafetividade", para indicar os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. Estes termos 
sao menos preconceituosos e mais sensiveis as expressoes de afeto. 

2.1.1 Panorama historico 

A homossexualidade e uma pratica que sempre esteve presente na historia da 
humanidade, sendo tao antiga quanto a heterossexualidade. Apesar de nem sempre ter sido 
aceita, sempre foi tolerada. 

Desde os povos selvagens as antigas civilizacdes, a homossexualidade era conhecida e 
praticada por egipcios, assirios, cartagenenses, gregos, romanos, nomades e pelas civilizacdes 
pre-coloniais dos Andes. Porem, foi em Roma, e principalmente, na Grecia que essa pratica se 
sobrepos, representando um estagio na educacao da sexualidade. 

Para os gregos a homossexualidade relacionava-se a caracteristicas como a 
intelectualidade, estetica corporal e etica comportamental. Restringindo-se a ambientes cultos, 



21 

era considerada muitas vezes mais nobre do que a heterossexualidade que possuia fins apenas 
procriativos. Assim, um individuo podera alterar as duas praticas sem softer estigmas. 

A pederastia na Grecia era bem aceita, possuindo um carater pedagogico, pois tais 
relacSes tinham o objetivo de preparer os adolescentes para a guerra e para a politica e os que 
se negavam a pratica-la eram considerados desviantes. Em Roma a homo e a 
heterossexualidade estavam no mesmo nivel e a pratica da primeira no carater ativo era 
simbolo de masculinidade e poder politico. 

Na I dade Media, como a religiao crista dominava todos os aspectos da sociedade, veio 
a tona a concepcao biblica baseada no Antigo Testamento de preservafao do grupo etnico, 
baseada nesta ideia, a relacao sexual deveria ter fins procriativos e nSo de prazer. Essa ideia 
permanece ate hoje para a Igreja Catolica, pois esta considera a homossexualidade uma 
transgressao a ordem natural, uma vez que o sexo infertil e considerado um desperdicio de 
semem, uma inutilidade, que vai contra a expressao religiosa, "crescei-vos e multiplicai-vos". 
Os tribunals da Inquisicao penalizaram a pratica que era considerada crime, apesar disso, e de 
todas as restricoes, a pratica homossexual no periodo Medieval era encontrada em mosteiro e 
acampamentos militares. 

Com a lacaizacao do Estado, a Igreja deixou significativamente de exercer sua 
influencia nas normas impostas a sociedade. O casamento oftcializado pelo Estado 
dessacralizou-se e novas estruturas de convivio passaram a serem aceitas pela sociedade. 
Houve, entao, uma evolucao nos costume e tradicdes das relacoes afetivas, que passaram a 
vislumbrar as diversas expressoes da sexualidade. 

A partir das decadas de 60 e 70 do seculo passado, no ambito dessas mudancas sociais, 
percebe-se o surgimento de uma sociedade menos homofobica, em relacao a historia 
vivenciada desde o periodo Medieval. O surgimento de movimentos homossexuais, visando a 
auto-afirmacao e libertacao do anonimato, foi um efeito da consciencia que essa classe tornou 
de sua propria identidade, o que fez tambem com que eles reclamassem o direito a vida e o 
respeito aos seus sentimentos. 

Dias (2006, p. 30) confirma a assertiva atraves do fato: 

Em 28 de junho de 1969, eclodiu uma rebeliao de travesti nominada de motim de 
Stonewall, no Greenwich Village, em Nova Iorque. Durante uma semana, ocorreram 
protestos e brigas de homossexuais com a policia, o que ensejou a 
institucionalizacao dessa data como o Dia do orgulho gay. 
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Em 1991, a Anistia International preconizou ser uma violacao aos direitos humanos a 
proibic&o homossexual. No entanto, na busca pelos seus direitos os homossexuais ainda 
sofrem com o preconceito de uma sociedade que nao os aceitam completamente. Tal 
intolerancia fica evidente principalmente na falta de protecaojuridica por parte do Estado, que 
deve ser o principal guardiao dos direitos das minorias. 

2.1.2 Causas possiveis 

A homossexualidade por muitos anos foi considerada uma doenca que acarretava uma 
diminui9ao das faculdades mentals, decorrente de um defeito genetico. Essa concep9ao era 
fruto de influencias religiosas medievais. 

A Classificapao Internacional das Doencas - CID identificava o "homossexualismo" 
como um "desvio ou transtorno sexual", ate que em 1985 ela deixou de constar no art. 302, 
que o colocava como uma doenca mental. Em 1993, a O.M.S. (Organizacao Mundial da 
Saude) inseriu-a no capitulo "Dos Sintomas decorrentes de Circunstancias psicossociais". Na 
10a revisao do CID-10, em 1995, foi nominado de "transtornos da preferencia sexual", e o 
sufixo "ismo", que designa doenca, foi substituido por "idade", que significa modo de ser. 

No camrx) da eenetica o desafio dos cientistas, atualmente. e identificar o eene aue 
atua no desenvolvimento da homossexualidade, relacionando-o a caracteristicas biologicas e 
hereditarias. 

Para a psicologia e psicanalise as opimoes sao conflitantes. Alguns acham ser a 
homossexualidade fruto da realidade psicologica vivenciado especialmente na infancia outros 
fruto do ambiente. Mas, desde 1993, a Associacao Americana de Psiquiatria (APA) retirou a 
homossexualidade da lista de disturbios mentals. 

Nao se sabe ao certo, se a homossexualidade e decorrente de fatores geneticos ou 
biologicos, sociais ou comportamentais, o fato e que, a tendencia predominante e de 
considera-la como uma varia?ao do desenvolvimento sexual. Corrobora com este pensamento 
Dias (2006, p. 31) ao afirmar que a busca da despatologizacao da homossexualidade visa 
defini-la como simples variante natural da expressao sexual humana, um comportamento que 
determina uma maneira de viver diferente. 
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2.2 Uma visao global 

A questao do reconhecimento de unioes homoafetivas recebeu a partir das ultimas 
deeadas do seculo XX, uma atencao especial por parte da midia e da sociedade mundial. Esse 
fato deve-se ao crescente numero de movimentos homossexuais, que lutam pelo 
reconhecimento de direitos legais e o respeito a orientacao sexual. 

Estudos demonstram que as sociedades que aleanearam o mais alto nivel socio-
economico-cultural, refletem esse desenvolvimento na esfera legal. Desse modo, preconizam 
o principio universal da dignidade da pessoa humana, atraves da integracao de suas minorias 
pela concess&o de direitos antes cerceados. 

Dias apud Costa e Oliveira (2006, p. 21): 

Num mundo em que a tradicao nao e mais vista como fonte primordial das escolhas 
e acoes morais, o apelo ao "valor da diferenca" pode ecoar como sensato. Defender 
minorias e louvsvel e reeomendavel porque segue a regra da liberdade, da igualdade 
e da fraternidade. 

De acordo com o grau de liberdade e o respeito imposto a homossexualidade o mundo 
classifica-se em tres grupos: os liberais ou de modelo expandido; onde a homossexualidade 
nao e considerada crime. Proibem medidas discriminatorias e ainda resguardam no seu 
ordenamento juridico algum(s) direito(s) aos homossexuais. Neste grupo situam-se as 
maiorias dos paises europeias, o Canada, Africa do Sul, Nova Zelandia, entre outros; os paises 
conservadores ou repressores, onde ha uma criminalizacao da pratica homossexual, com a 
imposicao de penas como a simples prisao, mutilacSo, prislo perpetua e ate pena de morte. 
Mais de setenta paises no mundo adotam esse tipo de postura, como por exemplo, os paises 
mulcumanos do oriente medio e da africa, como a Guiana na America do sul; por fim, os 
paises intermediarios, nos quais nao ha criminalizacao, mas tambem nao implementam 
medidas favoraveis a causa dos direitos dos homossexuais, salvo casos isolados a nivel 
regional. Entre esses paises destacam-se os Estados Unidos, o Brasil, Argentina. Na maioria 
dos paises desse grupo o tema e polemico e o deferimento de algum tipo de direito e feito por 
meio judicial. 

Uma forma de protecao aos direitos provenientes da uniao entre pessoas do mesmo 
sexo sao as unioes civis. Difundida por muitos paises, essas unides possuem tra90S 

caracteristicos da uniao estavel do Direito Brasileiro. A uniao civil e o genero da qual fazem 
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parte as "parcerias civis" na Inglaterra, "parcerias registradas" nos paises escandinavos, ou 
"parcerias domesticas" nos Estados Unidos e em alguns paises europeus. 

As parcerias civis ou parcerias registradas garantem aos conviventes a titularidade de 
uma serie de direitos, similares aos oferecidos aos casais matrimonializados, tais como 
direitos a heranca, ao beneficio da pensao por morte, a guarda do filho do companheiro, ao 
seguro de vida do parceiro, a adocao de um mesmo sobrenome, a acompanhamento 
hospitalar, dentre outros. 

Na Europa, o parlamento europeu empenha-se ativamente no sentido de criacao de 
uma lei que possibilite o casamento homossexual. Este continente esta na vanguarda do 
reconhecimento do vinculo afetivo entre pessoas do mesmo sexo e consequentemente dos 
seus direitos. 

A Dinamarca, em 1989, foi o primeiro pais a instituir unioes civis entre pares 
homossexuais, garantindo os mesmos direitos presentes no casamento heterossexual. 
Seguindo exemplo da Dinamarca, tambem concederam o direito de registro civil as unioes 
homoafetivas a Noruega em 1993, a Suecia em 1996, a Franca no ano de 1999, atraves do 
pacto de Solidariedade, utilizado tanto por casais heterossexuais como homossexuais atraves 
de uma declaracao conjunta em cartorio, a Suecia em 1995, a Finlandia em 2001, a Alemanha 
em 2002, a Nova Zelandia em 2004 e a Suica em 2005, por meio de um referendo, tambem 
passou a conceder o registro civil. 

A partir do ano de 2001, Portugal possibilitou o registro civil para pessoas que vivem 
em uniao de fato ha mais de dois anos independentemente da orientacao sexual. Tambem 
neste ano, em Londres, aconteceu o primeiro registro em cartorio de parceria civil 
homossexual, sem, no entanto, haver a concessao dos mesmos direitos do casamento 
heterossexual, o que so foi possivel a partir de 2005. 

O Estado norte-americano de Vermount foi o primeiro a conceder a uniao civil de 
pares do mesmo sexo o status legal de casamento, o que ocorreu era 2001. Neste Estado a 
adoe&o por um homossexual, a mais de trinta anos, ja e permitida. Tambem na Argentina, na 
cidade de Buenos Aires, na Australia, na regiao da Tasmania, na Italia em dez regioes e no 
Brasil, desde 2004, no Rio Grande do Sul e possivel o registro civil de pares homossexuais. 

Poucos paises do ocidente tiveram a coragem de oficializar o matrimonio de pessoas 
do mesmo sexo, proporcionando direitos praticamente iguais aos pares heterossexuais. O 
direito ao casamento e a adocao por um casal homossexual esta inserido no ordenamento 
juridico Holandes desde 2001, o que tornou este pais pioneiro na deflagracao desses direitos. 
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No entanto, adota a condicao de que ambos os nubentes sejam de nacionalidade 
Holandesa. A Belgica era 2003 foi o segundo pais a legalizar o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, com uma ressalva aos estrangeiros, exigindo que pelo menos um dos conjuges 
tenha vivido no minimo tres meses em territorio Belga. Este pais tambem nao permite a 
adocSo. 

Diferente postura foi absorvida pelo Canada e Espanha em 2005, que alem da 
possibilidade do casamento, deferiu o direito de adotar. A Dinamarca, por sua vez, concede 
este ultimo direito desde 2002. Em maio de 2004, o Estado americano de Massachusetts 
tornou-se o primeiro do pais a permitir o casamento entre homossexuais, seguido no mesmo 
ano pelo estado de Nova Iorque. A Africa do Sul em dezembro de 2005, declarou 
inconstitucional negar o casamento a casais do mesmo sexo, e anunciou o prazo de um ano 
para alteracSo na lei no sentido de permitir tais unioes. 
Diante do exposto no panorama mundial, percebe-se que os paises caminham gradualmente 
para o reconhecimento de efeitos juridicos e para tutela das unioes homossexuais. Tal 
processo e o prenuncio de uma nova realidade presente na sociedade, em que a concepcao 
contemporanea de familia vem sendo aperfeicoada pela doutrina e pela mais inovadora 
jurisprudencia, ate chegar a sua inserc&o nos ordenamentos juridicos, completando desse 
modo a trilogia: fato, valor e norma. 

2.3 Direitos humanos e homoafetividade 

O espaco, deste texto cientifico, neste momento. volta-se para a correlacao entre os 
direitos humanos e a homoafetividade. Mostrar-se-a a definicao desses direitos e a construcao 
progressiva do seu ambito de incidencia atraves das geraeoes. Sera feita, principalmente, a 
apresentacao dos principios constitucionais aplicados a uniao homoafetiva, como forma de 
revelar a autenticidade destes vinculos e desse modo, ensejar a sua protecao legal. 

2.3.1 Direitos humanos: conceito e evolucao 

Os direitos humanos, tambem denominados de "direitos naturals" ou "direitos 
fundamentals", sao aqueles inerentes a propria condicao humana e, dessa forma, atribuidos a 
todo ser humano independente de raca, de cor, de cultura, de origem, de sexo, de orientaclG 
sexual, de condicSo economica etc. Trata-se de uma necessidade basica fundamental, e como 
tal, e inalienavel. Para Herkenhoff (1994, p. 30): 
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Por direitos humanos ou direitos do homem, sao modemamente, entendidos aqueles 
direitos fundamentals que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua propria 
natureza humana, pela dignidade que ela e inerente. Sao direitos que nao resultam de 
uma concessao da sociedade politica. Pelo contrario, sao direitos que a sociedade 
politica tem o dever de consagrar e garantir. Este conceito, nao e absolutamente 
unanime nas diversas culturas. Contudo, no seu niicleo central, a ideia alcanca uma 
real universalidade no mundo contemporaneo [...]. 

Os direitos humanos sao uma constante na historia da humanidade. A sua concepcao 
percebe-se na afirmacao do cristianismo da dignidade moral do homem enquanto pessoa. 
Entretanto, a ideia desses direitos, tal como se pensa na atualidade, so comecou a ser esbocada 
a porta dos seculos XVI, XVII, e XVIII, no ambito da luta burguesa contra o sistema do 
Antigo Regime. 

Naquela epoca fildsofos europeus destacando-se John Locke, desenvolveram o 
conceito de direito natural. Os direitos naturais, para Locke, nao dependiam da 
cidadania nem das leis de um Estado, nem estavam necessariamente limitados a um 
grupo etnico, cultural ou religioso em particular. A teoria do contrato social, de 
acordo com seus tres principais formuladores, o ja citado Locke, Thomas Hobbes e 
Rousseau, se baseiam em que os direitos do individuo sao naturais e que, no estado 
de natureza, todos os homens sao titulares de todos os direitos2. 

A codificacao dos direitos naturais ensejou que fossem chamados de "direitos 
fundamentais" e, por isso, constituiu-se na base, na essentia, na fundamentacSo da Carta 
Constitutional de todo estado democratico de direito. Diante da dinamicidade dos fatos 
sociais os direitos humanos ou fundamentais foram aumentando sucessivamente, 
desdobrando-se em geracoes. 

A primeira geracao de direitos humanos "Liberte" contemplou os direitos consagrados 
na declaracio francesa de 1789. Sao direitos que visam impor limites ao Estado, traduzindo 
"obrigapoes de nao fazer". Em relacio ao seu objeto sao direitos de liberdade e quanto a 
titularidade sao direitos individuals. Assim, englobam-se nesta categoria as liberdades 
publicas, de pensamento, de locomocao, de manifestacao da vontade, de direito a vida, a 
propriedade privada, a seguranga etc. 

Na segunda geracao, "egalite". sao encontrados os direitos de igualdade, economico-
sociais. Tais direitos foram positivados a partir da constituicao de Weimar, de 1919, e cobram 
"obrigacoes de fazer", por parte do Estado. O objetivo dos direitos humanos da segunda 

2 httpi/Vwkipedia.OTg/wiki/direttoshumanos. 
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geracao e promover a igualdade material, atraves de direitos que proporcionem melhoria nas 
condicdes econdmicas e protejam juridicamente determinados individuos ou classes 
hipossuficientes em relacSes de trabalho, de consumo, previdenciarias, etc. 

A terceira geracao de direitos surge apos a segunda guerra mundial, quando o homem 
presenciou a sua forca autodestruidora. Essa geracao contempla os direitos de solidariedade, 
"solidarite", que estao estritamente ligados ao principio da fraternidade. Esses direitos, entre 
outros objetivos, visa garantir a preservacao da humanidade. Sao eles: direito a paz, a 
propriedade sobre o patrimdnio comum da humanidade, ao meio ambiente, entre outros. 

A doutrina moderna aponta para a formacao de uma quarta e quinta geracao de direitos 
humanos, relativo respectivamente a preservaclo da biosfera, ecologia, engenharia genetica, 
etc., e aos direitos virtuais e a democratizacSo da informacao dentre outros. 
E relevante ressaltar que todo esse leque de direitos fundamentais relativos as tres geracoes, 
tem-se universalizado, sendo disseminados em constituicoes e ordenamentos juridicos pelo 
mundo e que sua recepcao nesses sistemas depende da realidade historica e cultural, das 
tradicSes e dos valores de cada pais. Mas, e na declaraclo universal dos direitos humanos de 
1948, em seus trinta artigos, que esses direitos encontram-se sacramentados, servindo de 
"Mssola" para toda nacao que poe a dignidade da pessoa humana como pressuposto 
fundamental. 

2.3.2 Principios constitucionais aplicados a uniao homoafetiva 

Os principios sao normas juridicas que possuem alto grau de generalidade, seu 
conteudo tem validade universal. Eles oferecem suporte axiologico a todo sistema juridico, 
uma vez que norteiam as regra destes sistemas. 

A partir do reconhecimento dos direitos humanos como valores primordiais inerentes a 
pessoa humana, houve uma ampliacao dos direitos dignos de tutela. Dessa maneira, os 
principios relativos aqueles direitos ganharam amparo constitucional, sendo dotados de forca 
normativa. 

Nesse contexto, a Constituicao Brasileira de 1988, colocou a dignidade da pessoa 
humana como principio constitucional fundamental do estado democratico de Direito (CF, art. 
1°, HI), deslocando-se o centre protetor do direito, do patrimonio, para a pessoa humana. Da 
mesma forma, todas as relacoes juridicas passaram a contemplar tal principio, a fim de 
conformizarem-se com a nova ordem constitucional, uma vez que, a dignidade, enquanto 
principio represents um estandarte na conducao da acao positiva do Estado. 
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Nas palavras de Dias (2006, p. 52): 

O principio da dignidade e o mais universal de todos os principios, E um 
macroprincipio do quai se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada, 
cidadania, igualdade e solidariedade, uma colecao de principios eticos. 'No dizer de 
Daniel Sarmento representa o epicentro axiologico da ordem constitucional, 
irradiando efeitos sobre todo o ordenamento juridico e balizando nao apenas os atos 
estatais, mas toda a miriade de relacoes privadas que se desenvolvem no seio da 
sociedade. 

O principio da dignidade humana se baseia no entendimento de que a pessoa humana e 
um fim em si mesma, nao podendo ser instrumentalizada ou descartada em funclo das 
caracteristicas que Ihe conferem individualidade (Fonseca, 2006, p. 28). Diante deste 
entendimento, o respeito as caracteristicas individuals, como por exemplo, a 
homossexualidade, precisa ser respeitada, sob pena da nao observancia do preceito 
fundamental da dignidade humana. 

O supracitado principio da dignidade da pessoa humana ganha express&o pratica 
atraves do exercicio dos, tambem erigidos, principios constitutionals da liberdade e da 
igualdade. O principio da igualdade, que compoe um dos lemas da Revolucao Francesa de 
1789, encontra-se assegurado na Declaracao Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e na 
Constituicao Brasileira, de 1988. Isto posto, significa que todos possuem a mesma grandeza, o 
mesmo valor. A igualdade de genero, objeto que mais interessa ao presente estudo cientifico, 
esta expressamente assegurado nos seguintes dispositivos: 

Art. 3° constituent objetivos fundamentais da Republics Federativa do 
Brasil: 
IV - promover o bem de todos sem preconceitos de origens, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminacao. 
Art. 5°: omissis 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos desta 
constituicao. 
Art. 7°: omissis 
XXX - proibicao de diferenca de salarios, de exercicio de funcao e de 
criterio de admissao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

Ao equiparar homens e mulheres com os mesmos direitos e obrigaedes o iegislador, 
automaticamente, proibe a discriminacao em razio de sexo. Desse modo, e sem razao o 
tratamento diferenciado recebido por homossexuais, em razao de sua orientacao sexual, pois 
tal diferenciacao constitui discriminacao sexual. 
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Se a Constituicao coloca como um dos objetivos fundamentais da Republica 
Federativa do Brasil a construcao de uma sociedade livre, justa e solidaria (art. 3°, I) e iguala 
todos perante a lei, sem distincao de qualquer natureza (art. 5°, caput), fica, portanto, sem 
consistencia juridica a diferenciacao de sexos imposts pelo art. 226, § 3° da CF, para 
configurac3o da uniao estavel. Tal distincao afronta expressamente o principio da isonomia, 
que tem por objetivo reprimir injusticas atraves da imposicao de tratamento igualitario, 
considerando, outrossim, individualmente as desigualdades, como meio para se chegar a uma 
igualdade material. 

As unioes entre pessoas do mesmo sexo nSo sao proibidas no Brasil, e tambem t&o 
existe impedimento legais na Constituicao para a regulamentacao destas. Ao contrario, pois 
como expde Meio (2005, p. 29). 

A imposicao de preconceito afronta as liberdades fundamentais. O direito a ser 
conferido a casais homossexuais, antes de perturbar os canones dos direitos de 
familia, urge, na realidade, pelo reconhecimento de aspectos emanados dessas 
relacoes, razao pela qual nSo se pode negar sua recepcao pela tutela jurisdicional do 
Estado. E, assim deve ser, principalmente quando o proprio ordenamento juridico 
proporciona interpretacao favorivel ao exercicio de liberdades. A Constituicao nao 
proibe as relacoes entre pessoas do mesmo sexo e garante a opcao da livre 
orientacSo sexual para cada individuo3. 

Diante de tal posicao, as unioes homoafetivas devem receber protecao do direito, haja 
vista, tratar-se de um novo modelo de arranjo familiar, que, assim como as relacoes 
heterossexuais, compde-se a partir de um elo afetivo, e desenvolvem caracteristicas como 
estabilidade e ostensividade, requisitos necessarios para caracteriza-las como uniao estavel. 

Como expressa Dias (2006, p. 56): 

Em nome do principio da igualdade, e necessario reconhecer direitos a quem a lei 
ignora. Preconceitos e posturas discriminatorias, que tornam silenciosos os 
legisladores, nSo podcm lcvar tambem o juiz a se calar. Imperioso que, em nome da 
isonomia, efe reconheca direitos as situa^Ses merecedoras da tutela. 

Outro principio constitucional utilizado para justificar o reconhecimento de uni5es 
homoafetivas e o da liberdade. Este principio encontra-se expresso na Constituicao Federal, 

3 http://ius2uol.combr/doutrina/texto.asp?id=6496 

http://ius2uol.combr/doutrina/texto.asp?id=6496
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no seu preambulo, no art. 5°, caput e em varios incisos deste artigo. Mas, sob o prisma da 
homossexualidade interessa precipuamente a liberdade de expressao da sexualidade. 

O direito a livre expressao da sexualidade compreende o direito a liberdade sexual, a 
identidade sexual e a livre orientacao sexual. A identidade sexual e o genero ao qual pertence 
o individuo, levando em consideracao alem do fator morfologico o fator psicologico. 

Segundo Dias apud Rios (2006, p. 75), orientacao sexual e a afirmacao de uma 
identidade pessoal, cuja atracao e/ou conduta sexual direciona-se para alguem do mesmo 
sexo, sexo oposto, ambos os sexos, ou a ninguem. 

Liberdade sexual e o direito de disposicao do proprio corpo (Diniz. 1998, p. 122). 
Desse modo, exercer essa liberdade, nada mais e do que exercer o direito de expressar a 
sexualidade. Esta por sua vez, e o traco mais intimo do ser humano e como tal, manifesta-se, 
diferentemente, em cada individuo de acordo com a real idade e as experiencias vivenciadas 
pelo mesmo4. 

Respeitar a identidade sexual e a livre orientacao sexual e atribuir garantias de que a 
intimidade e a vida privada serao asseguradas contra condutas que atentem contra a liberdade 
individual. Pois, privar o ser humano de exercitar a sua sexualidade, e priva-lo de sua 
liberdade mais intima. 

Para Fonseca apudBortoluzzi (2006, p. 30): 

Conclui-se, assim, que a inclusao das relacoes homossexuais no rol dos direitos 
humanos fundamentais, (como expressao de um direito subjetivo individual, 
categorial e difuso), imp5e-se nao so em face do principio da isonomia, como 
tambem da liberdade de expressao (exercicio da liberdade individual), do respeito 
aos direitos de personalidade, no que diz com a identidade pessoal e a integridade 
psiquica e fisica, e da necessidade de seguranga da inviolabilidade da intimidade e 
da vida privada (base juridica para construcao do direito a orientacao sexual, como 
direito personalissimo). Saliema-se, ainda, o respeito ao principio da dignidade 
humana, regra maior da Constituicao Federal de 1988, a qual dota os principios da 
igualdade e isonomia de potential idade transformadora na configuracao das relacoes 
juridicas, sendo invocaveis como fonte de disciplina destas, quando nao existirem 
normas ordinarias a respeito do fato em consideracao. 

Diante do que foi exposto, percebe-se que os direitos pretendidos por pares 
homossexuais estao perfeitamente amparados por lei, quando apreciados os principios 
constitutionals da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. 

4 http://www.infoescola.com/sexualidade/oqueesexualidade 

http://www.infoescola.com/sexualidade/oqueesexualidade
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CAPITULO 3 - AS IMPLICATES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DA UNIAO 
HOMOAFETIVA 

Com a mudanca no conceito de familia, muitas sao as leis, espalhadas pelo mundo, 
que tem aparado as unides homoafetivas, dando-lhes direitos que antes so eram concedidos 
aos pares heterossexuais, embora de forma lenta, a legislacao brasileira, atraves de 
jurisprudencias, tambem tem manifestado decisSes favoraveis sobre direitos que assistam 
aqueles que vivem em uma uniao homossexual. 

3.1 Aspectos Legais atuais e futuros para a legislacao brasileira. 

Tramitam atualmente no Congresso Nacional duas propostas de emenda a 
ConstituicSo, e nove Projetos de Lei, relativos aos direitos dos homossexuais. Tais 
proposicdes legislativas visam resgatar a cidadania de inumeros brasileiros atraves da 
concessao de direitos ou mesmo da proibicao do seu cerceamento. Pois, como dispoe o 
Deputado Federal Paulo Pimenta, na justificacao da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) n° 392/2004, as pessoas nao tem direitos de cidadania definidos pela sua sexualidade, 
portanto, nao deveriam ser discriminados pela sua orientacao sexual. Expressa ainda o 
parlamentar: 

Negar o direito ao respeito e a dignidade a alguem pelo preconceito de julga-la 
inferior ou despreza-la pela sua orientacio sexual £ um ato que compromete toda & 
etica de uma sociedade e depoe contra a imagem de um pais que acolhe as 
diferencas5. 

Nesse contexto, de relutancia contra a discriminagao, foi apresentado, em 2003, a PEC 
n° 666, de autoria da deputada Maria do Rosario e outros, postenormente, em 2004, a PEC n° 
3927, de autoria do deputado Paulo Pimenta. Essas conjecturas buscam dar nova redacao ao 
inciso IV do art. 3° e ao inciso XXX do art. 7° da CF, incluido entre os objetivos fundantes do 
Estado, dentre outros que tambem propoem incluir, a promocao do bem de todos, sem 
preconceitos de orientacao sexual, bem como, inserir entre os direitos sociais a proibicao da 
diferenca por motivo de orientacao sexual. As propostas acima tramitam em conjunto e 
aguardam criacao de comissao temporaria. 

" http://www.camara.gov.br 
6 Texto do projeto no anexo 1.1 
7 Texto do projeto no anexo 1.2 

http://www.camara.gov.br


Entre os Projetos de Lei o mais abrangente quanto a concessao de direitos e o de n° 
1.151/958, de autoria da ex-deputada Marta Suplicy que busca regular a "uniao civil entre 
pessoas do mesmo sexo". No entanto, o projeto foi aprovado pela comissao especial 
responsavel pelo parecer com um substitutivo9 adotado pelo relator da comissao, o ex-
deputado Roberto Jefferson, no qual altera a denominacao do termo "Uniao civil" para 
"parceria civil registrada" e acrescenta o paragrafo 2° ao art. 3°, que veda qualquer disposicao 
sobre adocao, tutela ou guarda de criancas ou adolescentes em conjunto, ainda que filhos de 
um dos parceiros. 

Percebe-se que a troca do termo "Uniao civil" para "parceria civil registrada" objetiva 
nao confundir a segunda com o casamento concebido pelo Estado. Pois no contrato de 
parceria civil, que e semelhante aos contratos de sociedade, e feita uma previsao de direitos e 
obrigacdes mutuas, ou seja, um previo ajuste de condicoes quanto ao patrimonio e a vida em 
comum, ao contrario do casamento, onde os nubentes escolhem o regime de bens entre os ja 
existentes no ordenamento juridico e os seus deveres e direitos estao prescritos em lei. 

Assim, e evidente que o objetivo daquele Projeto de Lei e a elaboracao de um contrato 
escrito, registrado em livro no proprio cartorio de registro civil de pessoas naturais, em que 
seus contratantes pactuam deveres, obrigacoes, impedimentos e disposicSes de carater 
patrimonial. Tambem sao assegurados os direitos relativos a sucessao, propriedade, beneficios 
previdenciarios, de direitos de curatela, de impenhorabi 1 idade da residencia, etc. 

Apenas poderao assinar o contrato de parceria civil os que nlo possuam nenhum 
vinculo conjugal, tais como solteiros, viuvos ou divorciados, ou que nao tenha em vigencia 
contrato de parceria civil, estando tambem em pleno gozo da sua capacidade civil. O contrato 
nao preve a adocao do sobrenome do companheiro. O projeto de parceria civil ja foi para 
plenario na Camara Federal, por varias vezes, porem, nunca e votado. A ultima solicitacao 
para sua inclusao na ordem do dia foi em 14/08/2007. 

Destacam-se tambem os Projetos de Lei: PL n° 5.003/200110, de autoria da deputada 
Iara Beraardi, que determina sancoes as praticas discriminatorias em razao da orientacao 
sexual. Este projeto encontra-se na mesa diretora da Camara, aguardando retorno do Senado. 
O PL n° 6.418/200511, de autoria do senador Paulo Paim, que define os crimes resultantes de 
discriminagao e preconceito de raca, de cor, de etnia, de religiao e de on gem; e o PL n° 
2.665/2007, de autoria do deputado Rodovalho, que altera a Lei n° 7.716, de 05 de Janeiro de 

8 Texto do projeto no anexo 1.3 
9 Texto do projeto no anexo 1.4 
10 Texto do projeto no anexo 1.5 
11 Texto do projeto no anexo 1.6 
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1989, que define os crimes resultantes de preconceitos de raca ou de cor, da nova redacao ao § 
3° do art. 140 do Codigo Penal e ao art. 5° da CLT. Estes dois ultimos projetos encontram-se 
tramitando em conjunto, sendo que o primeiro deles aguarda parecer da Comissao de Direitos 
Humanos e Minorias da Camara. 

Vale ressaltar os Projetos de Lei n° 2.773/200012, do deputado Alceste Almeida, e o de 
n° 6.871/2006°, de autoria da deputada Laura Carneiro. O primeiro PL procura afastar a 
expressao "homossexual ou nlo" do texto do art. 235 do Codigo Penal Militar, que reprime o 
crime de pederastia ou outro ato de libidinagem. O segundo PL vai mais adiante e alem da 
expresslo, ja citada, tenta suprimir tambem o termo pederastia, visando acrescentar o 
paragrafo unico para excepcionar a incidencia. Como justificativa para o Projeto de Lei n° 
6.871/2006, a parlamentar Laura Carneiro diz que: 

A expressao "homossexual ou nao" e de carater preconceituoso e desnecessario, 
visto que todo ato Hbidinoso e relativo ao sexo e, portanto, pode ser tanto de carater 
homossexual como heterossexual. Do mesmo feitio o termo "pederastia", contem, 
atualmente, odioso conteudo pejorativo, nao convindo que conste no ordenamento 
juridico brasileiro14. 

O Projeto de Lei n° 5.452/2001!5, da deputada lara Bernardi, procura alterar a Lei n° 
5.473/68 que regula o provimento de cargos sujeitos a selecao, o PL sugerido pela deputada 
em questao, veda, sob pena de multa, discriminacao no processo seletivo, tanto para 
funcionarios publicos nas esferas federal, estadual e municipal, nas administracSes diretas, 
autarquicas ou fundacionais, de sociedade de economia mista, de empresa concessionaria dos 
servicos publicos, como tambem nas empresas privadas que adotarem processo seletivo ou 
concurso para preenchimento de cargos ou vagas. 

O Projeto de Lei n° 2.383/200316, da deputada Maninha, propSem alteracoes na Lei n° 
9.656, de 03 de junho de 1998, para que se admita a inscricao, como dependente, nos pianos e 
seguros privados de assistencia a saude o companheiro do mesmo sexo do participante. 

Depois da exposicao de alguns dos projetos, que buscam retirar os homossexuais da 
margem da Lei, percebe-se a dificuldade em deferir algum tipo de direito, ja que muitos 
desses Projetos de Lei vagam ha anos nas casas legislativas, encontrando barreiras como o 

Texto do projeto no anexo 1.7 
Texto do projeto no anexo 1.8 
http:// www.eamara.gov.br 
Texto do projeto no anexo 1.9 
Texto do projeto no anexo 1.10 

http://
http://www.eamara.gov.br
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preconceito, a ignorancia, a desinformacao e a discriminacao, por parte dos legisladores 
brasileiros. 

Todavia, no piano infraconstitucional surge uma nova perspectiva de reconhecimento 
das uniSes homoafetivas. Em agosto de 2006, foi sancionada a Lei :n° 11.340/2006, conhecida 
como a Lei Maria da Penha, tendo como principal finalidade a criacao de mecanismos para 
coibir a violencia domestica e familiar contra a mulher. Mas, esta lei transpoe esse objetivo, 
quando no seu art. 5°, II, contempla como familia a comunidade formada por individuos que 
sao, ou se consideram, aparentados, unidos por lacos naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa. Tambem no paragrafo unico do citado artigo esta mencionado que as relacoes 
pessoais enunciadas independent de orientacao sexual. Diante do exposto, pode-se concluir 
que a Lei Maria da Penha reconhece, pela primeira vez, no ordenamento juridico brasileiro, o 
conceito moderno de familia, tao difundido pelas mais novas doutrinas. 

A concepcao de familia introduzida pela Lei n° 11.340/2006, ultrapassa os limites do 
previsto juridicamente pelo Codigo Civil e pela Constituicao Federal: casamento, uniao 
estavel e familia monoparental, para englobar no seu conceito todo e qualquer grupo de 
pessoas em que o afeto seja o principal elemento de ligacao entre seus membros, aflorando, 
entao, a ideia de que a familia n3o se constitui pela vontade da lei, mas sim, pela vontade de 
seus membros. 

Nao obstante, a Lei n° 11.340/2006, no paragrafo unico do art. 5°, vai alem, quando 
recepciona todas as relacoes pessoais enunciadas, sem distincao no que se diz respeito 4 
orientacao sexual. Assim sendo, para efeitos desta Lei, o relacionamento afetivo entra pessoas 
do mesmo sexo e considerado como entidade familiar, uma vez que, alargou o conceito de 
familia, independentemente, do sexo dos parceiros. 

Inovacoes como as trazidas pela Lei Maria da Penha, constituem-se em um importante 
passo na busca da admissao legal das unioes homoafetivas, pois ainda que, no caput do art. 
5°, da referida Lei transmita a ideia de que o conceito de familia ali concebido tenha validade 
apenas para os fins da mesma, e prontamente compreensivel que tal postura legislativa abra 
um precedente para que as unioes homossexuais deixem de ser tratadas como sociedade de 
fato, afastando a incidencia da Sumula n° 380, do STF17, que insere tais unioes no Direito 
obrigacional, afastando-as da protecao do Direito de familia, e, consequentemente, dos 
direitos e obrigacoes a ele inerentes. Por isso, as decisoes adotadas pela dianteira 

17 Sumula if 380, do STF: Comprovada a exist&ieia de sociedade de fato entre os concubinos, e cabtvel a 
dissolucao judicial, com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum. 
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jurisprudencia, no sentido de conceder as unioes homoafetivas carater de entidade familiar, 
encontram, desde entao mais embasamento e segurancajuridica. 

Tambem no nivel regional, constata-se a disseminacao da ideia de protecao as 
minorias GLT (gays, Msbicas e travestis) e a outorga de direitos aos pares homoafetivos, 
como mostra Dias (2006, p. 56): 

Ainda que nao const em da ordem constitucional Federal, os Estados de Alagoas e 
Para promoveram emenda as respectivas constituicoes vedando discriminacao por 
orientacao sexual. Os Estados de S8o Paulo, Mnas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, Piaui, Santa Catarina, Distrito Federal e BaMa editaram Leis 
estabelecendo puniooes e penalidades a posturas discriminatorias em virtude da 
orientacao sexual. Mais de 100 municipios inseriram nas respectivas Leis Organicas 
Municipals ou editaram Leis penalizando quem de forma explicita, manifesta 
discriminacao por orientaglo sexual. 
O municipio do Rio de Janeiro (RJ) reconhece como dependente dos segurados da 
previdencia e assistencia dos servidores municipals a pessoa que mantenha uniao 
estavel com outra do mesmo sexo. 
Tambem no municipio de Porto Alegre (RS) foi regulamentada a concessao de 
pensao aos parceiros dos funcionarios publicos homossexuais inscritos como 
dependentes no sistema previdenciario municipal. Ha somente a necessidade de 
comprovacao do vinculo, mesmo requisito exigido para o reconhecimento das 
unioes estaveis heterossexuais. 

Portanto, percebe-se que, mesmo timidamente, a tendencia predominante e a luta 
contra as injusticas praticadas atraves da omissao legislativa, uma vez que varios Estados e 
Municipios estao editando leis e emendas as suas respectivas Constituicoes que corroborant 
com esta luta. 

3.2 Implicates juridicas na uniao homoafetiva. 

Os delineamentos que se propde, neste instante, voltam-se para a analise da questao no 
que concerne a permissao de direitos as unioes entre pessoas do mesmo sexo. Dessa forma, 
sera observada a posicao do direito, da doutrina e da jurisprudencia em face dessa questao 
juridica. 

3.2.1 Direito a sucessao 

Sabidamente, a morte impoe abertura da sucessao e a irrapcao do processo de 
inventario. Em decorrencia do vazio legislativo e do costume de ausencia de disposi^oes 
testamentirias, inumeras batalhas judiciais sao verificadas entre o companheiro superstite e a 
familia do de cujus, na busca pelos direitos patrimoniais decorrentes da abertura da sucessao 
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hereditaria, ou seja, os direitos sucessorios. Desse modo, a doutrina e a jurisprudencia no 
ambito de concessit) de tais direitos seguem duas correntes: a conservadora, que concebe a 
uniao homoafetiva como uma sociedade de fato; e a liberal que percebe analogicamente a 
uniao homossexual a uniao estavel. 

A primeira corrente e a mais antiga e majoritaria. Ela equipara a uniao entre pessoas 
do mesmo sexo a sociedade de fato, conferindo a essas um carater de natureza obrigacional, 
deixando, entao, de extrair efeitos juridicos da convivencia more euxoria, uma vez que o 
vinculo afetivo e ignorado. Por conseguinte, por se tratar de uma sociedade de fato nao sao 
conferidos direitos sucessorios e, em decorrencia, o companheiro sobrevivente nao entra na 
ordem de vocacao hereditaria. 

Apenas sao conferidos a meacao na medida da sua contribmcao. Nesse sentido, 
tambem despontam duas teorias. Uma que se satisfaz apenas com provas de contribuicao 
indireta, tomando por esta expressao os trabalhos domesticos, apoio espiritual, auxilio na 
atividade laboral do companheiro e a dedicaclo e cuidados com este e os membros da familia. 
A outra corrente, por sua vez, exige provas de contribuicao direta, ou seja, provas inequivocas 
de parti^ao efetiva, atraves de cooperacao financeira para formacao do patrimonio. A 
comprovapao de tal contribuicao configura-se de dificil caracterizacao se o patrimonio estiver 
registrado no nome do falecido e nao houver testamento, o que pode acarretar na negativa de 
concessao de direitos patrimoniais. 

A teoria da necessidade de contribuicao direta pode ser constatada no julgamento 
realizado pelo Superior Tribunal de Justica, em 1998, tendo como relator o Min. Ruy Rosado, 
em que decide, considerando a existencia de sociedade de fato na uniao entre homossexuais, 
pela partilha do bem comum adquirido pelo esforco de ambos os companheiros. 

A segunda corrente concede as unioes homoafetivas status juridico de uniao estavel. 
Assim, permite o enquadramento do companheiro sobrevivo na ordem de vocacao hereditaria, 
bastando apenas a comprovaeao de relacao estavel e ostensiva, com o intuito de vida em 
comum. 

Merece destaque a disputa apontada por Dias (2006, p. 141), dos direitos sucessorios 
entre a municipalidade e o companheiro sobrevivente do de cujus, quando aquela buscava a 
declaracao de vacantia do acervo hereditario, para proceder a arrecadacao dos bens. O 
Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul decidiu por assegurar ao parceiro sobrevivente a 
total idade do patrimonio do falecido. 
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3.2.2 Direitos previdenciarios 

O Institute National do Seguro Social (INSS) editou, por forca de decisao judicial, a 
Instrucao Normativa n° 25/2000, que estabelece os procedimentos a serem adotados para a 
concessao de beneficios previdenciarios: pensao por morte e auxilio reclusao, ao companheiro 
ou companheira que vivam em uniao estavel homossexual. 

Mesmo que aquele provimento possua carater administrativo, limitando seus efeitos 
para os fins que ela determina, e de se considerar o seu carater inovador, sendo a primeira 
normatizacao que contempla os vinculos homoafetivos como uniao estavel, e ainda, 
regulamenta a beneficios em favor do parceiro homossexual. 

Assim multiplicam-se decisoes neste sentido, como a proferida pelo Tribunal de 
Justica de Minas Gerais, em 04 de setembro de 2007, tendo como relator o Desembargador 
Belizario Lacerda: 

UNIAO _ HOMOAFETIVA. PENSAO. SOBREVIVENTE. PROVA DA 
RELACAO. POSSIBILIDADE - A uniao homoafetiva que irradia pressupostos de 
uniao estavel deve ser conferido o carater de entidade familiar, impondo reconhecer 
os direitos decorrentes deste vinculo, pena de ofensa aos principios constitucionais 
da liberdade, da proibicao de preconceitos, da igualdade e dignidade da pessoa 
humana.18 

A instrucao normativa n° 25/2000 traz como requisitos para concessSo do beneficio a 
condicao de dependencia economica para com o segurado e a comprovacao da uniao estavel, 
enumerando os meios capazes de fazer prova para configuracao desse vinculo, tais como: 
Declaracao do Imposto de Renda do segurado, constando o interessado como seu dependente, 
disposicSes testamentarias, conta bancaria conjunta, prova de mesmo domicilio, entre outras. 
Por via judicial, os direitos decorrentes da referida instrucao vem sendo estendidos as relacoes 
desfeitas antes da edicao do ato normative 

3.2.3 Partilha de Bens 

Uma das consequencias da ruptura da vida em comum, pela vontade de uma ou de 
ambas as partes, e a partilha de bens. No caso da uniao de pessoas do mesmo sexo, o processo 
de divisao de patrimonio e realizado, a aparencia da sucessao, levando-se em consideracao a 
contribuicao fmanceira dada por cada companheiro para aquisicao do patrimonio. Portanto, 
cada um recebe a propor?ao do que contribuiu. 
18 http://www.tjmg.gov.br/juridico 

http://www.tjmg.gov.br/juridico
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E mvocada a Sumula n° 380 do Supremo Tribunal Federal, pois conforme Dias (2006, 
p. 137) o fundamento para o deferimento da partilha de bens nao e o reconhecimento do 
estado condominial decorrente de uma vida em comum, mas a mera repulsa a possibilidade de 
enriquecimento injustificado. 
Assim, sobre esta questao, da partilha de bens, por ocasiao da dissolucao da uniao 
homossexual, e mister reconhecer que para se chegar a uma solucao proxima aos liames da 
justica, tais unioes sejam equiparadas ao Institute da uniao estavel, o que implicaria na divisao 
do patrimonio de acordo com o regime de comunhao parcial de bens. 

3.2.4 Direito a alimentos 

As unioes homoafetivas, assim como as uniSes heterossexuais, sao relacionamentos 
permeados pelo afeto e, como tal, diante do moderno conceito de familia, devem ser 
concebidas como entidade familiar. Com base nesse pressuposto faz-se presente nos 
relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo o principio da solidariedade familiar, que gera 
deveres reciprocos entre os integrantes do grupo familiar e, por conseguinte, transforma-se no 
elemento constitutivo da obrigacao alimentar. Dias apud Farias (2006, p. 99) enfatiza que: Se 
a relacao homoafetiva, como qualquer outro relacionamento heterossexuaL lastreia-se no 
afeto e na solidariedade, nao ha motivo para deixar de reconhecer o direito a alimentos, em 
favor daquele que, eventualmente venha a necessitar de protecao material. 
O deferimento de alimentos, no caso das unioes homoafetivas, e feito por meio de 
jurisprudencia e, neste sentido, estas, pode-se constatar, sao escassas. Por isso, merece 
destaque a recente decisSo proferida pelo Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, em 13 de 
dezembro de 2007, que ao reconhecer a uniao estavel homossexual entre o promovente e o 
seu companheiro, ordenou a partilha de bens e o direito a alimentos. 

3.2.5 Beneficio relativo a pianos de saude 

Tambem em relacao ao deferimento de beneficios relativos aos pianos de saude para 
pessoas que convivam em uniao homossexual, existem decisoes, como demonstra Dias (2006, 
p. 143) 

O juiz federal Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, da 10" Vara da Justica Federal de 
Minas Gerais, em marco de 2002, concedeu liminar reconhecendo a condicao de 
dependencia ao parceiro, de um relacionamento que perdurou por IS anos. Foi-lhe 
garantido o direito de usufruir do piano de saude de um funcionario da Caixa 
Econdmica Federal. 
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A Procuradoria da Republica ajuizou acao civil piiblica perante a Justica Federal de 
Porto Alegre. A sentenca do juiz federal Andrei Pitten Veloso, da 2° Vara Federal, 
em Janeiro de 2004, condenou o Tribunal Regional Federal da 4° regiao secdes 
judiciarias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana a considerarem o 
companheiro homossexual como dependente nos programas de assistencia a saude 
da mesma classe dos companheiros heterossexuais. A sentenca esta sujeita a recurso. 

Diante do exposto, verifica-se o sentido de humanidade dessas decisSes ao conferir 
importantes beneficios relacionados a bens imateriais: a saude fisica e psiquica. 

3.2.6 Direito a adoc3o 

A adocao surgiu no Direito Romano, no qual as leis de Manu regularizavam a posicao 
entre adotante e adotado, exigindo que houvesse similitude de Culto Domestico. Alem disso, 
a adocao era um direito inerente que amparava aqueles que nao podiam ter filhos, uma vez 
que deveria ser resguardada a perpetuidade da religiao familiar. No Brasil, a adocao teve, 
efetivamente. sua positivaeto nas OrdenacSes Manuelinas, sendo, posteriormente, 
vislumbrada apenas no Codigo de 1916, que se inspirou no modelo Romano. Define o 
doutrinador Caio Mario Pereira (2004, p. 392) que a adocao e o ato juridico pelo qual uma 
pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre ela qualquer relacao de 
parentesco consangiiineo ou afim. 

Em se tratando da natureza juridica da adocao, esta e motivo de divergencia entre os 
doutrinadores, que se dividem em duas correntes principals: os contratualistas, que definem 
adocao como um ato bilateral, dependente de manifestaelo de vontade das partes, de onde 
advem o contrato e seus respectivos efeitos. A esta corrente se filia doutrinadores como: Caio 
Mario Pereira, Clovis Bevilequia e Silvio Rodrigues; ja os institucionalistas, defendem a 
adocao como sendo uma questao de interesse do Estado, de ordem publica, prevista no seu 
ordenamento juridico. A este entendimento se filia: Antonio Chaves. 

Nao obstante, a adocao, institute tradicionalmente previsto na Legislacao Brasileira, e 
um ato que sofreu evolu^ao ao longo do contexto historico, mas que continua sendo questao 
polemica, em se tratando de sua realizacao por casais homossexuais. O legislador brasileiro se 
negou de forma discriminatoria a elucidar o direito dos casais homossexuais terem filhos 
adotivos. Nesta omissao da lei, que nao reconhece o direito dos casais homossexuais 
adotarem e necessario ressaltar a posicao do Estatuto da Crianga e do Adolescente como 
esclarece Dias (2006, p. 108): 
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O Estatuto da Crianca e do Adolescente nao traz qualquer restricSo a possibilidade 
de adotar e tampouco faz referenda ao sexo, ao estado dvil ou a orientacao sexual 
do adotante. A faculdade de adotar e outorgada tanto ao homem como a mulher, 
bem como a ambos em conjunto ou isoladamente. Limita-se o art. 42 e dizer: 
"Podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil". Assim, 
desimporta a opcao de vida de quem quer adotar. Na ausencia de impedimento, deve 
prevalecer o principio insculpido no art. 43 do ECA: "A adocao sera deferida 
quando apresentar reais vantagens para o adotado e fundar-se em motivo legitimo. 

Portanto. diante de tais consideracSes, vislumbra-se a inexistencia de lei aue oroiba a 
adocao por casais homossexuais, assim, deve ser garanuda a possibilidade de constituicao de 
familia pelas unides homoafetivas, onde o desejo de acolher uma crianca e proporcionar 
condicoes dignas de sobrevivencia e educacao independe de orientacao sexual. 

A Magna Carta preconiza em seu art. 5° como principios fundamentais a igualdade, a 
dignidade da pessoa humana, vedando qualquer atitude discriminatoria que possam dirimir 
tais principios. Nessa linha de pensamento, nao se pode excluir o direito a maternidade ou a 
paternidade de casais homossexuais em uniao estavel, tendo-se como argumento a preferencia 
sexual dos mesmos. 

Existem diversas jurisprudencias no sentido de autorizar a adocao por um individuo 
homossexual, no entanto, a adocao por pares homossexuais ainda e sem precedentes. Pois, 
percebe-se que no Brasil persiste a concepcao preconceituosa que a adocao por casais 
homossexuais pode prejudicar a educacao da crianca. Contrapondo esta visao, deve ser 
observada a realidade social, onde dificultar ou impedir a adocao e negar ao grande numero 
de menores abandonados, ou criancas vitimas de violencia, a possibilidade de encontrar um 
lar estruturado, em uma convivencia que proporcione afeto, educagao e dignidade, aspectos de 
uma verdadeira familia. 

3.3 Novas perspectivas jurisprudenciais acerca da ampliacao do conceito de familia na uniao 
homoafetiva. 

Em um primeiro instante e imprescindivel mostrar o que significa "jurisprudencia", 
para tanto, usou-se a defmicao conforme Fonseca (2006, p. 42): 

Pois bem, jurisprudencia vem do latim Juris, que quer dizer direito, eprudenlia que 
quer dizer sabedoria. A doutrina tem conceituado-a em dois sentidos: amplo, sendo 
definida como "a coletanea de decisoes proferidas pelos juizes ou tribunals sobre 
uma determinada materia juridica", conforme Nader (2000, p. 167), e em sentido 
estrito, compreendendo um conjunto de reiteradas decisoes emitidas acerca de uma 
determinada questao juridica. 
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As relacoes humanas nao sao estaticas, ao contrario, sao permeadas de dinamicidade, 
ou seja, a sociedade esta em constante transformacao. Desse modo, o fato social antecede ao 
fato juridico e a jurisprudencia antecede a lei, pois e ela, a jurisprudencia, a percussora do 
direito praticado ao longo da historia da humanidade. 

O ordenamento juridico brasileiro e omisso em relacao a questao do reconhecimento 
das unioes homoafetivas. No entanto, nao podem os julgadores omitir-se tambem do seu 
papel, deixando de julgar o fato concreto por lacuna ou obscuridade da lei, pois tal postura vai 
contra o principio da indeclinabilidade, presente no art. 126, do CPC. Ademais, a lei de 
introducao ao codigo civil, no art. 4°, especifica que na omissSo da lei o juiz decidira com 
base na analogia, nos costumes e nos principios gerais do direito. Uma vez que, se o proprio 
ordenamento juridico propSe uma alternativa diante do silencio constitucional e da omissao 
legiferante, o que nao se concebe e deixar de extrair efeitos juridicos a fatos que merecem 
estar incluidos na seara juridica. 

Condizendo com tal postura decidiu o Tribunal de Justica do Rio de Janeiro: 

RELACAO HOMOEROTICA, UNIAO ESTAVEL, APLICACAO DOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE. ANALOGIA. PRINCIPIOS GERAIS DO DIREITO. VISAO 
ABRANGENTE DAS ENTIDADES FAMILIARES. REGRAS DE INCLUSAO. 
PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHAO PARCIAL. 1NTELIGENCIA 
DOS ARTIGOS 1.723, 1.725 3 1.658 DO CODIGO CIVIL DE 2002. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Constitoi uniao estavel a relaclo fatica 
entre duas mulheres, configurada na convivencia pubiica, continua, duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituir verdadeira familia, observados os deveres 
de leal dade, respeito e mutua assistencia. Superados os preconceitos que afetam 
ditas realidades, aplieam-se os principios constitucionais da dignidade da pessoa, de 
igualdade, alem da analogia e dos principios gerais do direito, alem da 
contemporanea modelagem das entidades familiares em sistema aberto argamassado 
em regras de inclusSo. Assim, definida a natureza do convicio, opera-se a partilha 
dos bens segundo o regime da comunhao partial. (...) Apelagao Civel n° 
7000548812, 7", Camara Civel. TJRS. 

Com esse proposito, a decislo merece destaque, para servir de exemplo aqueles que se 
intimidam diante do preconceito de uma sociedade, ainda, temerosa na concessao dos direitos 
aos casais homossexuais. Como expoe Dias (2006, p. 92) nao pode a justica seguir dando 
respostas mortas a perguntas vivas, ignorando a realidade social subjacente, encastelando-se 
no conformismo, para deixar de dizer o direito. 
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Mas, infelizmente "dizer o direito" nem sempre ecoa como dizer a justica, pois a 
tendencia majoritaria dos tribunais patrios e considerar a uniao entre pessoas do mesmo sexo 
uma sociedade de fato, de cunho friamente patrimonial, retirando-lhes a existencia do vinculo 
afetivo e consequentemente das garantias do direito da familia. 

O moderno conceito de familia, introduzido pela primeira vez na esfera juridica 
brasileira atraves da Constituicao Federal, no art. 226, § 3°e 4°, ao contemplar como entidade 
familiar a uniao estavel e o vinculo monoparental, quebrou o monopblio do matrimonio como 
unico meio legitimado para formacao de familia. 

Nao obstante, o principio da dignidade da pessoa humana, estabeleceu-se na 
Constituicao de 1988 como um superprincipio, orientador das relacoes humanas, que 
provocou no direito civil, especialmente no ambito do direito de familia, o fenomeno da 
despatrimonializacao e personalizacSo deste ramo do direito. Assim, a familia antes concebida 
como um institute em prol da propria familia, ou seja, com um fim em si mesma, recebeu 
novos contornos, passando a ser um instrumento em prol da felicidade de seus membros. Dias 
(2006, p, 64) explica essas mudancas: 

A busca pela felicidade levou o surgimento de novas familias, que floresceram 
vincadas muito mais pelo afeto. Um imenso desejo de felicidade, de ser a gente 
mesmo, escolher sua atividade, sua profissao, seus amores, sua vida e que levou 
nossos contemporaneos a recusa do modelo excessivamente rigido e normativo da 
familia, conforme Michelle Perrot. Eles rejeitam o no, nao o ninho. A casa e, cada 
vez mais, o centro da existencia. O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma 
protecao, um pouco de calor humano. O que eles desejam e conciliar as vantagens 
da solidariedade familiar e a liberdade individual. Tateando, esbocam novos 
modelos de familia, mais igualitarias nas relacoes de sexo e idades, mais flexiveis 
em suas temporalidades e em seus componentes, menos sujeitas a regra e mais ao 
desejo. 

Diante de tais consideracoes, mais uma vez. ratifica-se a ideia de que o direito deve 
acompanhar as mudancas na sociedade, caso contrario, torna-o obsolete, nlo se prestando a 
sua funcao de realizar a justica. Nessa linha de pensamento Gustavo Tepedino afirma que a 
maior preocupacao da atual idade e com: 

A pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalistico 
da protecao estatal, para cuja realizacao devem convergir todas as normas de direito 
positivo, em particular aquelas que disciplinam o direito de familia, regulando as 
relacoes mais intimas e intensas do individuo social." 

http://jus2.uol.com.br/doutrina 

http://jus2.uol.com.br/doutrina
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Assim, se a dignidade e a valorizacao da pessoa humana constituem-se na forca motriz 
que embasa o direito atual, nao ha razao para que, no campo do Direito Civil, as relacoes 
afetivas entre pessoas do mesmo sexo sejam concebidas a luz do direito obrigacional, em 
detrimento a sua verdadeira razio de ser, de entidade familiar baseada em vinculos que 
contemplam o afeto e a estabilidade emotional, 

Destarte, as relacoes homoafetivas devem servir-se por analogia das regras 
norteadoras da uniao estavel, pelo menos ate que o legislador patrio regulamente essas unioes, 
visto que em ambas identificam-se os mesmo propositos: publicidade, estabilidade e interesse 
de vida em comum, tudo isso permeado pelo afeto, 

Enquanto a regulamentacao legal nao e realizada, encontram-se os juizes e tribunais 
com a funcao de emprestar visibilidade e assegurar direitos aos vinculos homossexuais. 
Decisoes que os percebem como uma entidade familiar, nos moldes da uniao estavel, 
comecam moderadamente a aparecerem atraves de jurisprudencia, como mostra Dias (2006, 
136): 

HOMOSSEXUAIS. UNIAO ESTAVEL. POSSIBILIDADE JURIDICA DO 
PEDEDO. E possivel o processamento e o reconhecimento de uniao estavel entre 
homossexuais, ante principios fundamentais insculpudos na Constituicao Federal 
que vedam qualquer discriminacao, inclusive quanto ao sexo, sendo descabida 
discriminacao quanto a uniao homossexual. E e justamente agora, quando uma onda 
renovadora se estende pelo mundo, com reflexos acentuados em nosso pais, 
destruindo preconceitos arcaicos, modificando conceitos e impondo a serenidade 
cientifica da modernidade no trato das relacSes humanas, que as posicoes devem ser 
marcadas e amadurecidas, para que os avancos nao sofram retrocesso e para que as 
individualidades e coletividades, possam andar seguras na tao almejada busca da 
felicidade, direito fundamental de todos. 655 - 8a C. Civ. - Rel. Des. Jose S. 
Trindade-j. 14/3/2001). 

O Tribunal de Justica de Minas Gerais, tambem decidiu pela analogia entre a uniao 
homoafetiva e a uniao estavel, num julgamento datado de 22 de maio de 2007, tendo como 
relatora a desembargadora Heloisa Combat: 

ACAO O K D I N A R I A - UNIAO HOMOAFETIVA - ANALOGIA COM A UNIAO 
ESTAVEL PROTEGIDA PELA CONSTITUICAO FEDERAL - PRINCIPIO DA 
IGUALDADE (NAO-D1SCR1MINACAO) E DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA - RECONHECIMENTO DA RELACAO DE DEPENDENCIA DE UM 
PARCEIRO EM RELACAO AO OUTRO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO 
- REQUISITOS PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE. - A uniao 
homoafetiva, que preenche os requisitos da uniao estavel entre casais heterossexuais, 
deve ser conferido o carater de entidade famiiiar, impondo-se reconhecer os direitos 
decorrentes desse vinculo, sob pena de ofensa aos principios da igualdade e da 
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dignidade da pessoa humana. - O art. 226, da Constituicao Federal nlo pode ser 
analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os principios 
constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, 
ao declarar a protecao do Estado a uniao estavel entre o homem e a mulher, nao 
pretendeu excluir dessa protecao a uniao homoafetiva, ate porque, a epoca em que 
entrou em vigor a atual Carta Politica, ha quase 20 anos, nao teve o legislador essa 
preocupacao, o que cede espaco para a aplicacao analogica da norma a situacSes 
atuais, antes nao pensadas. - A lacuna existente na legislacao nao pode servir como 
obstaculo para o reconhecimento de um direito. 

Todavia, e do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul a maior inovacao 
jurisprudencial, pois atraves da sua corregedoria geral da justica, editou o provimento 
n°6/2004, que inseriu um paragrafo ao art. 215 da Consolidacao Normativa Notorial Registral 
e, dessa forma, proporcionou as pessoas que vivem em uniao estavel homossexual registrarem 
documentos que comprovem tal relacao, o texto do provimento diz que: 

Art. 1° Inclui-se o paragrafo unico no artigo 215 da consolidacao normativa notorial registral, com o seguinte tear: 
Art. 215 
( - ) 
Paragrafo unico. As pessoas plenamente capazes, independentemente da identidade 
ou oposicao de sexo, que vivam uma relacao de fato duradoura, em comunhao 
afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, poderao registrar documentos que 
digam respeito a tal relacao. 
As pessoas que pretendam constituir uma uniao afetiva na forma anteriormente 
referida tambem poderao registrar os documentos que a isso digam respeito. 

Em conformidade com a tendencia mais moderna da jurisprudencia, ainda que 
minoritaria, de julgar a uniao homoafetiva como uma uniao estavel, servindo-se da analogia e 
dos principios gerais do direito, nao pode as acoes relativas ao reconhecimento de tais unioes 
e os direitos a elas inerentes, continuarem sendo propostas nas varas civeis, posto que, tal 
postura enquadra as unioes homoafetivas num campo relegado ao objetivismo, que e o direito 
obrigacional, retira-lhes o cardcter do affectio maritallis de tais vinculos, destituindo-os 
tambem do intuitu familiae. 

A primeira decisao de redirecionar a competencia de julgamento de agoes, que versem 
sobre uniSes de pares homossexuais, das varas civeis para os juizados especializados da 
familia, foi mais uma vez da pioneira justica gaucha, em 1999, Dias (2006, p. 181) aponta tal 
decisao: 
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Relacoes homossexuais - Competencia para julgamento de separaclo de sociedade 
de fato dos casais formados por pessoas do mesmo sexo. Em se tratando de 
situaeoes que envolvem relacSes de afeto, mostra-se competente para o julgamento 
da causa uma das varas de familia, a semelhanca das separacoes ocorridas entre 
casais heterossexuais. Agravo provido (TJRGS, 8a. C. Civ. AI 599 075 496, rel. Des. 
Breno Moreira Mussi, j . 17.06.1999) 

Percebe-se que diante da tarefa herciilea de levar justica a uma sociedade, ainda 
impregnada de preconceitos e mitos, despontam nos anais doutrinarios, nas instituicoes 
academicas e nos pioneiros tribunais, uma nova visao de familia, que derrota seculos de 
cegueira, a partir da reavaliacao de conceitos juridicos cristalizados. Evidencia-se entao a 
conclusiva consideracao de Dias (2006, p. 83): 

Que entre o preconceito e a justica, fique o estado com a justica, e para tando, 
albergue no direito legislado novos conceitos, derrotando velhos preconceitos A 
doutrina ja esta fazendo o seu papel, ao reconhecer a uniao estavel homoafetiva 
como uma especie do genero uniao estavel, ao lado da uniao heterossexual. 
Esta na hora de o Estado - que se quer democratico e que consagra como principio 
maior o respeito a dignidade da pessoa humana - deixar de sonegar juridicidade ao 
cidadao que tem direito individual a liberdade, direito social a protee&o positiva do 
Estado e, sobretudo, direito humano a felicidade. 

Por fim, a postura evidenciada pela emerita doutrinadora Maria Berenice Dias, traduz 
os anseios de cidadaos que lutam por uma sociedade democratica embasada nos principios 
universais de liberdade, igualdade e dignidade humana. 
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CONSIDERACCES FINAIS 

As novas tendencias mundiais, no que diz respeito aos direitos individuals, caminham 
a passos largos para a compreertsao das diferencas e aceitacao das mesmas, de forma que cada 
pessoa possa viver na sua vida a plenitude dos seus direitos civis, sem pressoes, numa 
sociedade regida por leis que protejam o individuo de qualquer tipo de preconceito ou 
discriminacao. 

Apesar do preconceito ainda ser algo latente na sociedade mundial, embora cada povo 
esteja voltado para diferentes aspectos que este pode assumir como raca, religiao, idade, sexo, 
origem ou opcio sexual. Apesar disso, tambem constata-se constatar que muitas sio as leis 
em desenvolvimento, pelo mundo, que visam diminuir, e se possivel extinguir, as diferentes 
formas de preconceitos. 

Preconceito contra pessoas que assumem sua homossexualidade nem sempre esteve 
presente em todas as culturas, Roma e Grecia antigas, como foi apresentado, ate mesmo 
incentivavam tal pratica, considerada nobre e honrada entre seus praticantes, representando 
um estagio na educacao da sexualidade, relacionada as caracteristicas como a intelectualidade, 
estetica corporal e etica comportamental. Entretanto o advento do cristianismo foi um das 
causas para que as praticas homoafetivas passassem a marginalidade, como algo que deveria 
ser coibido e nao propagado, chegando ao status de doenca, ideia abalizada pela Organizacao 
Mundial de Saude (OMS) como "desvio ou transtorno sexual", ate que em 1993, a Associacao 
Americana de Psiquiatria (APA) retirou a homossexualidade da lista de disturbios mentais. 

Como se mostrou no que diz respeito ao preconceito contra pessoas do mesmo sexo 
que desejam viver juntas, muito tem sido feito para que pelas legislacoes, de varios paises, os 
que desenvolvem relacoes homoafetivas possam viver em familia sem sofrer discriminacao. 

O conceito de familia muito tenha se alargado desde os primordios de sua concepcao, 
uma vez que familia, na Roma e Grecia antigas, eram todos aqueles que viviam sob o poder 
dos patriarcas, sendo mais na tarde, de acordo com o entendimento cristao um nucleo mais 
restrito formado por pai, mae e filhos, ate que, hoje, a visao que se tem e que a mesma pode 
ser formada por aqueles que vivem juntos, sem lacos consanguineos, mas unidos por lacos de 
afeto, abrindo espaco, entao, para as unioes homoafetivas. 

Constata-se ainda, que a Europa e o continente que mais tem avangado em suas leis de 
protecao aos direitos homossexuais e, sobretudo, na legitimacfio das unioes homoafetivas, 
paises como a Dinamarca que, em 1989, foi o primeiro pais a instituir unioes civis entre pares 
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homossexuais, a Noruega, a Suecia, a Franca, a Finlandia, a Alemanha, a Nova Zelandia e a 
Suica, alem de alguns estados Norte Americanos, sao exemplos de paises que ja concedem o 
registro civil para pessoas do mesmo sexo que desejam viver juntas como qualquer casal 
heterossexual. 

No Brasil, desde 2004, no Rio Grande do Sul e possivel o registro civil de pares 
homossexuais. Alem disso, o pais tambem tem varios projetos e emenda a Constituicao, ainda 
em tramitacio na Camara dos Deputados, que visam proteger os homossexuais do preconceito 
de que sao vitimas e o direito dos pares homossexuais, emprestando visibilidade a essas 
unioes. No entanto, tais proposicdes vagam durante muito tempo nas casas legislativas, 
esbarrando na ignorancia e discriminacao por partes dos legisladores Patrios. 

A tendencia da doutrina e da jurisprudencia Vanguardista em considerar as unioes 
homoafetivas como uma entidade familiar, encontra respaldo diante da ampliacao do conceito 
de familia e de principios constitucionais da dignidade humana, liberdade e igualdade, 
percebendo isto, a Lei n° 11.340/2006 e Instrucao Normativa 25/2006 do INSS, ainda que, 
limitando os efeitos para os fins que elas determinam, reconhecem tais unioes concedendo ate 
mesmo alguns beneficios. 

Portanto, conclui-se que diante da complexidade e dinamicidade das relacSes sociais, 
deve o direito e seus operadores repensarem as suas funcoes a margem de conceitos 
discriminantes e estigmatizantes que nada mais servem do que para praticar injusticas 
renegando cidadania a individuos que clamam e merecem igualdade de direitos, dentre eles, o 
de terem os seus relacionamentos protegidos pelo manto da juridicidade. 
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ANEXOS 



1.1. Proposta de Emenda a Constituicao n° 66, de 2003 
(da deputada Maria do Rosario e outros) 
Altera os artigos 3 el da Constituicao Federal 
As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 a 

Constituicao Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 
Art. 1° O Inciso IV do art. 3° da Constituicao Federal passa a vigorar com a seguinte 

redacao: 
"Art. 3°(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raca, sexo, 
orientacao expressao sexual, crenca religiosa, conviccao politica, condicao socio-
economica, condicao fisica, psiquica ou mental, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminacao." 
Art.2° - O Inciso XXX do art.7° da Constituicao Federal passa a vigorar com a 

seguinte redacao: 
"Art. 7%..) 
XXX - proibicao de diferencas de salarios, de exercicio de funcoes e de criterio de 
admissao por motivo de sexo, orientacao e expressao sexual, crenca religiosa, 
conviccao politica, condicao fisica, psiquica ou mental, idade, cor ou estado civil." 

1.2 PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N° 392, DE 2004. 
(Do Sr. Paulo Pimenta e outros) 

Da nova redacao ao inciso IV do art.3° e ao inciso 
XXX do art. 7° da Constituicao Federal. 

As mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3° art. 60 da Constituicao Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 
Constituicao: 

Art. 1°. E conferida nova redacao ao inciso IV do art. 3° da 
Constituicao 

"Art.3°-
IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, 
cor, idade, estado civil, orientacao sexual, crenca religiosa, deficiencia 
e quaisquer outras formas negativas de discriminacao. 

(NR)" 

Art. 2°. E conferida nova redacio ao inciso XXX do art. 7° da 
Constituicao: 
"Art.7°-



1.3 Projeto de Lei n° 1.151, de 1995. 
(Da Deputada Marta Suplicy, PT-SP) 

Disciplina a uniao civil entre pessoas do mesmo sexo e da outras providencias 
O Congresso Naeional decreta: 
Art. 1° E assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua uniao 

civil, visando a protecao dos direitos a propriedade. 
Art. 2° A uniao civil entre pessoas do mesmo sexo constitui-se mediante registro em 

livro proprio, nos Cartorios de Registros Civil de Pessoas Naturais. 
§ 1° Os interessados e interessadas comparecerao perante os oficiais de Registro Civil 

exibindo: 
I. - prova de serem solteiros ou solteiras, viuvos ou viuvas, divorciados ou divorciadas; 
II. - prova de capacidade civil plena; 
III. - instrumento publico de contrato de uniao civil. 
§ 2° O estado civil dos contratantes nao podera ser alterado na vigencia do contrato de 

uniao civil. 
Art. 3° O contrato de uniao civil sera lavrado em Oficio de Notas, sendo livremente 

pactuado. Devera versar sobre disposicoes patrimoniais, deveres, impedimentos e obrigacoes 
m lit uas. 

Paragrafo unico. Somente por disposieao expressa no contrato, as regras nele esta-
belecidas tambem serao aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrencia para a 
formacao de patrimonio comum. 

Art. 4° A extincao da uniao civil ocorrera: 
I. - pela morte de um dos contratantes; 
II. - mediante decretacao judicial; 
Art. 5° Qualquer das partes podera requerer a extincao da uniao civil: 
I. - demonstrando a infracao contratual em que se fundamenta o pedido; 
II. - alegando o desinteresse na sua continuidade; 
§ 1° As partes poderao requerer consensualmente a homologacao judicial da extincao 

da uniao civil. 
§ 2° O pedido judicial de extincao da uniao civil, de que tratam o inciso II e o 

paragrafo 1° deste arquivo, so sera admitido apos decorridos 2 (dois) anos de sua constituicao. 
Art. 6° A sentenca que extinguir a uniao civil contera a partilha dos bens dos 

interessados, de acordo com o disposto no instrumento publico. 
Art. 7° 0 registro de constituicao ou extincao da uniao civil sera averbado nos assentos 

de nascimento e casamento das partes. 
Art. 8° E crime, de acto penal publica condicionada a representacao, manter o 

contrato de uniao civil a que se refere esta Lei com mais de uma pessoa, ou infringir o 
paragrafo 2° do artigo 2° 

Pena - detencao de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
Art. 9° Alteram-se os artigos da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que passam 

a vigorar com as seguintes redacoes: 
"Art. 29. Serao registrados no registro civil de pessoas naturais 
(...) 
IX - os contratos de uniao civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Paragrafo 1° Serao averbados: 
(...) 
g) a sentenca que declarar a extincao da uniao civil entre pessoas do mesmo sexo. 



Art. 33. Havera em cada cartorio, os seguintes livros, todos com trezentas folhas cada 
um: 
(...) 
Ill - B - Auxiliar - de registro de casamento religioso para efeitos civis e contratos de 
uniao civil entre pessoas do mesmo sexo. 
Art. 167. No registro de Imoveis, alem da matrieula, serao feitos: 
I - o registro: (...) 
35 - dos contratos de uniao civil entre pessoas do mesmo sexo que versarem sobre 
comunicacao patrimonial, nos registros referentes a imoveis ou a direitos reals perten-
centes a qualquer das partes, inclusive os adquiridos posteriormente a celebracao do 
contrato. 
II - a averbacao. 
(...) 
14 - das sentencas de separacao judicial, de divorcio, de nulidade ou anulacao do 
casamento e de extincao de uniao civil entre pessoas do mesmo sexo, quando nas 
respectivas partilhas existirem imoveis ou direitos reais sujeitos a registro. 

Art. 10. O bem imovel proprio e comum dos contratantes de uniao civil com pessoa do 
mesmo sexo e impenhoravel, nos termos e condicoes regulados pela lei 8.009, de 29 de marco 
de 1990. 

Art. 11. Os artigos 16 e 17 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 passam a vigorar com 
a seguinte redacao. 

"Art. 16.(...) 
§ 3° Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, man-
tem, com o segurado ou com a segurada a uniao estavel de acordo com o Paragrafo 3° 
do art. 226 da Constituicao Federal, ou uniao civil com pessoa do mesmo sexo, nos 
termos da lei. 
Art. 17.(...) 
§ 2° O cancelamento da mscrieao do conjuge e do companheiro ou companheira do 
mesmo sexo se processa em face de separacao judicial ou divorcio sem direito a 
alimentos, certidao de anulacao de casamento, certidao de obito ou sentenca judicial, 
transitada em julgado". 
Art. 12. Os artigos 217 e 241 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 passam a 

vigorar com a seguinte redacao. 
"Art. 217.(...) 
c) A companheira ou companheiro designado que comprove uniao estavel com enti
dade familiar, ou uniao civil com pessoa do mesmo sexo, nos termos da lei. 
(...) 
Art. 241.(...) 
Paragrafo unico. Equipara-se ao conjuge a companheira ou companheiro, que com
prove uniao estavel como entidade familiar, ou uniao civil com pessoa do mesmo 
sexo, nos termos da lei". 
Art. 13. No ambito da Administracao Publica, os Estados, os Municipios e o Distrito 

Federal disciplinarao, atraves de legislacao propria, os beneficios previdenciarios de seus 
servidores que mantenham uniao civil com pessoas do mesmo sexo. 

Art. 14. Sao garantidos aos contratantes de uniao civil entre pessoas de mesmo sexo, 
desde a data de sua constituicao, os direitos a sucessao regulados pela lei n9 8.971, de 28 de 
Dezembro de 1994. 

Art. 15. Em havendo perda de capacidade civil de qualquer um dos contratantes de 
uniao civil entre pessoas do mesmo sexo, tera a outra parte a preferencia para exercer a 
curatela. 



Art. 16. O inciso I do art. 113 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 passa a vigorar 
com a seguinte redacao: 

"Art. 113. (...) 
1 - ter filho, conjuge, companheira de uniao civil entre pessoas do mesmo sexo, bra
sileira ou brasileira". 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 18. Revogam-se as disposieoes em contrario. 

1.4 Substitutive Adotado pela Comissao Especial Projeto de Lei n° 1.151, de 1995 
(Do Deputado Roberto Jefferson) 
Disciplina a parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e da outras 
providencias. 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. .1° E assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o reconhecimento de sua parceria 

civil registrada, visando a protecao dos direitos a propriedade, a sucessao e aos demais 
regulados nesta Lei. 

Art. 2° A parceria civil registrada constitui-se mediante registro em livro proprio, nos 
Cartorios de Registro Civil de Pessoas Naturais na forma que segue. 
§ 1° Os interessados comparecer§o perante os Oficiais de Registro Civil apresentando 

os seguintes documentos: 
a) declaracao de serem solteiros, viuvos, ou divorciados; 
b) prova de capacidade civil absoluta, mediante apresentacao de certidao de idade ou 

prova equivalente; 
c) instrumento publico do contrato de parceria civil. 
§ 2° Apos a lavratura do contrato a parceria civil deve ser registrada em livro proprio 

no Registro Civil de Pessoas Naturais. 
§ 3° O estado civil dos contratantes nao podera ser alterado na vigencia do contrato de 

parceria civil registrada. 
Art. 3° O contrato de parceria registrada sera lavrado em Oficio de Notas, sendo 

livremente pactuado e versanti© sobre disposieoes patrimoniais, deveres, impedimentos e 
obrigacoes mutuas. 

§ 1° Somente por disposicao expressa no contrato, as regras nele estabelecidas tambem 
serao aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrencia para formacao de patrimonio 
comum. 

§ 2° Sao vedadas quaisquer disposieoes sobre adocao, tutela ou guarda de criancas ou 
adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos parceiros. 

Art. 4° A extincao da parceria registrada ocorrera: 
a) pela morte de um dos contratantes; 
b) mediante decretacao judicial; 
c) de forma consensual, homologada pelojuiz. 
Art. 5° Qualquer das partes podera requerer a extincao da parceria registrada: 
a) demonstrando a infraeao contratual em que se fundamenta o pedido; 
b) alegando o desinteresse na sua continuidade. 
Paragrafo unico. As partes poderao requerer consensualmente a homologacao judicial 

da extincao de sua parceria registrada. 



Art. 6° A sentenca que extinguir a parceria registrada contera a partilha dos bens dos 
interessados, de acordo com o disposto no contrato. 

Art. 7° E nulo de pleno direito o contrato de parceria registrada feito com mais de uma 
pessoa ou quando houver infraeao ao § 2° do artigo 2° desta Lei. 

Paragrafo unico. Ocorrendo a infraeao mencionada no caput, seu autor comete o crime 
de falsidade ideologica, sujeitando-se as penas do artigo 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. 

Art. 8° Alteram-se os arts. 29,33 e 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que passam a vigorar com as seguintes redacoes: 

"Art. 29. Serao registrados no registro civil de pessoas naturais 
CO 
LX - os contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo, 
Paragrafo la Serao averbados: 
(...) 
g) a sentenca que declarar e extincao da parceria civil registrada entre pessoas do 

mesmo sexo. 
Art. 33. Havera em cada cartorio. os seauintes livros: 
(...) 
Ill - E - de registro de contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo 
sexo. 
Art. 167. No Registro de Imoveis, alem da matricula, serao feitos: 
I - o registro: 
35 - dos contratos de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo que 

versem sobre comunicacao patrimonial, nos registros referentes a imoveis ou a direitos reais 
pertencentes a qualquer das partes, inclusive os adquiridos posteriormente a celebracao do 
contrato. 

II - a averbacao: 
14 - das sentencas de separacao judicial, de divorcio, de nulidade ou anulacao do 
casamento e de extincao de parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo, 
quando nas respectivas partilhas existirem imoveis ou direitos reais sujeitos a 
registro." 
Art. 9° O bem imovel proprio e comum dos contratantes de parceria civil registrada 

entre pessoas do mesmo sexo e impenhoravel, nos termos e condicSes regulados pela lei 
8.009, de 29 de marco de 1990. 

Art. 10. Registrado o contrato de parceria civil de que trata esta Lei, o parceiro sera 
considerado beneficiario do Regime Geral de Previdencia Social, na condicao de dependente 
do segurado. 

Paragrafo unico. A extincao do contrato de parceria implica o cancelamento da 
inscricao a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 11. 0 parceiro que comprove a parceria civil registrada sera considerado bene
ficiario da pensao prevista no art. 217,1, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 12. No ambito da Administracao Publica, os Estados, os Municipios e o Distrito 
Federal disciplinarao, atraves de legislacao prbpria, os beneficios previdenciarios de seus 
servidores que mantenham parceria civil registrada com pessoa do mesmo sexo. 

Art. 13. Sao garantidos aos contratantes de parceria civil registrada com pessoa do 
mesmo sexo, desde a data de sua constituicao, os direitos a sucessao, nas seguintes condicoes: 

1 - o parceiro sobrevivente tera direitos, desde que nao firme novo contrato de parceria 
civil registrada, ao usufruto da quarta parte dos bens do de cujus, se houver filhos 
deste; 



2 - o parceiro sobrevivente tera direito, enquanto nao contratar nova parceria civil 
registrada, ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se nao houver filhos, embora 
nSo sobrevivam ascendentes; 
3 - na falta de descendentes e ascendentes, o parceiro sobrevivente tera direito a 
totalidade da heranca; 
4 - se os bens deixados pelo autor da heranca resultar de atividade em que haja a 
colaboracao do parceiro, tera o sobrevivente direito a metade dos bens. 
Art. 14. O art. 454 da Lei 3071, de l8 de Janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido de 

§3° 
com a redacao que se segue, passando o atual § 3° a § 4°: 
"Art 454. (...) 
§ 1°( •) 
§ 2° (...) 
§ 3a Havendo parceria civil registrada com pessoa do mesmo sexo, a esta se dara a 
curatela. 
Art. 15. O art. 113 da Lei 6.815, de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte 
redacao: 
"Art 113. (...) VI - ter contrato de parceria civil registrada com pessoa de 

nacionalidade 
brasileira." 
Art. 16. E reconhecido aos parceiros o direito de composicao de rendas para aquisicao 

da casa propria e todos os direitos relativos a pianos de saude e seguro de grupo. 
Art. 17. Sera admitida aos parceiros a inscricao como dependentes para efeitos de 

legislacao tributaria. 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 19. Revogam-se as disposieoes em contrario. 

1.5 Projeto de Lei n° 5.003, de 2001 
(Da deputada Iara Bernardi) 
Determina sangoes as prdticas discrim inatorias em razao da orientacao sexual das 
pessoas. 
0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A qualquer pessoa juridica que por seus agentes, empregados, dirigentes, 

propaganda ou qualquer outro meio, promoverem, permitirem ou concorrerem para a 
discriminacao de pessoas em virtude de sua orientacao sexual serao aplicadas as sanc5es 
previstas nesta Lei, sem prejuizo de outras de natureza civil ou penal. 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei s3o atos de discriminacao impor as pessoas, de 
qualquer orientacao sexual, e em face desta, as seguintes situacdes: 

1 - constrangimento ou exposicao ao ridiculo; 
II - proibicao de ingresso ou permanencia; 
III - atendimento diferenciado ou selecionado; 
IV - preterimento quando da ocupacao de instalacoes em hotels ou similares, ou a 

imposicao de pagamento de mais de uma unidade; 
V - preterimento em aluguel ou locac&o de qualquer natureza ou aquisicao de imoveis 

para fins residenciais, comerciais ou de lazer; 
VI - preterimento em exame, selecao ou entrevista para ingresso em emprego; 



VII - preterimento em relacao a outros consumidores que se encontrem em identica 
situacSo; 

VIII - adocao de atos de coacao, ameaca ou violencia. 
Art, 3° A infraeao aos preceitos desta Lei sujeitara o infrator as seguintes sanedes: 
I - inabilitacao para contratos com orgaos da administracao publica direta, indireta ou 

fundacional; 
II - acesso a creditos concedidos pelo Poder Publico e suas instituicoes financeiras, ou 

a programas de incentivo ao desenvolvimento por estes instituidos ou mantidos; 
III - isenfoes, remissoes, anistias ou quaisquer beneficios de natureza tributaria. 
Paragrafo Unico: Em qualquer caso, o prazo de inabilitacao sera de doze meses 

contados da data de aplicacao da sancao. 
Art. 4° O Poder Executivo Tegulamentara esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaeao. 

1.6 Projeto de Lei n° 6418, de 2005 

Define os crimes resultantes de 
discriminacao e preconceito de raca, cor, 
etnia, religiao ou origem. 

0 Congresso National decreta: 
CAPITULO I 

DA DISPOSICAO PRELIMINAR 
Art. 1° Serao punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminacao e 

preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem. 
CAPITULO II 

DOS CRIMES EM ESPECIE 
Discriminacao resultante de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem 
Art. 2° Negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar, por motivo 

de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem, o gozo ou exercicio de direito 
assegurado a outra pessoa: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Aumento da pena 
§ 1° A pena aumenta-se de um terco se a discriminacSo e praticada: 
1 - contra menor de dezoito anos; 
II - por funcionario publico no exercicio de suas funcdes ou a pretexto de exerce-las; 
HI - contra o direito ao lazer, a educacao e a saude; 
IV - contra a liberdade de consumo de bens e servicos. 
Violencia resultante de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem 
§ 2° A pena aumenta-se de metade se a discriminacao consiste na pratica de: 
I - lesdes corporais (art. 129, caput, do Codigo Penal); 



II - maus-tratos (art. 136. caput, do Codigo Penal); 
III - ameaca (art. 147 do Codigo Penal); 
IV - abuso de autoridade (arts. 3° e 4° da Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965). 
Homicidio qualificado, lesoes corporais de natureza grave e lesao corporal seguida de 

morte 
§ 3° Se o homicidio e~ praticado por motivo de preconceito de raca, cor, etnia, religiao 

ou origem, aplica-se a pena prevista no art. 121, § 2°, do Codigo Penal, sem prejuizo da 
competencia do tribunal do juri; no caso de lesao corporal de natureza grave e de lesao 
corporal seguida de morte, aplicam-se, respectivamente, as penas previstas no art. 129, §§ 1°, 
2° e 3°, do Codigo Penal, aumentadas de um terco. 

Discriminacao no mercado de trabalho 
Art. 3° Deixar de contratar alguem ou dificultar sua contratacao por motivo de 

preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem: 
Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 1° A pena aumenta-se de um terco se a discriminacao se da no acesso a cargos, 

funcoes e contratos da Administracao Publica. 
§ 2° Nas mesmas penas incorre quem, durante o contrato de trabalho ou relacao 

funcional, discrimina alguem por motivo de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou 
origem. 

Injuria resultante de preconceito de racao, cor, etnia, religiao ou origem 
Art. 4° Injuriar alguem, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, com a utilizacao de 

elementos referentes a raca, cor, etnia, religiao ou origem: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Apologia ao racismo 
Art. 5° Difundir, induzir ou incitar a discriminacao ou preconceito de raca, cor, etnia, 

religiao ou origem: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular 

simbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suastica ou 
gamada, para fins de divulgacao do nazismo. 

§ 2° Se os crimes previstos no caput e no § 1° forem praticados por intermedio dos 
meios de comunicaeao social ou publicacto de qualquer natureza, ou da rede mundial de 
computadores - internet, a pena e aumentada de um terco. 

Atentado contra a identidade etnica, religiosa ou regional 
Art. 6° Atentar contra as manifestacoes culturals de reconhecido valor etnico, religioso 

ou regional, por motivo de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Associaclo criminosa 
Art. 7° Associarem-se 3 (tres) ou mais pessoas, sob denominacao propria ou nao, com 

o fim de cometer algum dos crimes previstos nesta Lei: 
Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quem financia ou de qualquer modo presta 

assistencia a associacao criminosa. 



CAPlTULO III 
DAS DISPOSigOES GERAIS 

Art. 8° Os crimes previstos nesta Lei sao inafiancaveis e imprescritiveis, na forma do 
art. 5°, XLII, da Constituicao Federal. 

Art. 9° No crime previsto no art. 4°, somente se precede mediante representaelo do 
ofendido. 

Art. 10. A concorrencia de motivos diversos ao preconceito de raca, cor, etnia, religiao 
ou origem nao exclui a ilicitude dos crimes previstos nesta Lei. 

Art. 11. Nas hipoteses dos arts. 5° e 7°, o juiz podera determinar, ouvido o Ministerio 
Publico ou a pedido deste, ainda antes do inquerito policial, sob pena de desobediencia: 

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensao dos exemplares do material 
respectivo; 

II - a cessac3o das respectivas transmissoes radiofbnicas ou televisivas; 
III - a suspensao das atividades da pessoa juridica que servir de auxilio a associacao 

criminosa. 
Paragrafo unico. Constitui efeito da condenacio, apos o transito em julgado da 

decisao, a destruicao do material apreendido e a dissolueio da pessoa juridica que servir de 
auxilio a associacao criminosa. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 13. E revogada a Lei n° 7.716, de 5 de Janeiro de 1989. 

Senado Federal, em 12 de dezembro de 2005. 

Senador Renan Calheiros 
Presidente do Senado Federal 

1.7 Projeto de Lei n° 2.773, de 2000 
(Do Deputado Alceste Almeida) 
Altera a redacao do art.A235, do Codigo Penal Militar, excluindo do texto o crime de 
pederastia. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O artigo 235, do decreto-Lei n9 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Codigo Penal 

Militar, passa a vigorar com a seguinte redacao: 
"Ato libidinoso 
Art. 235. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso em lugar 
sujeito a administracao militar. 
Pena-detencao, de seis meses a um ano." 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao 



1.8 Projeto de Lei n° 6871/2006 
(Da Deputada Laura Carneiro) 

Altera a redacao do art. 235 do Codigo Penal 
Militar, excluindo do nome juridico o termo 
"pederastia" e do texto a expressfio 
"homossexual ou nao" e acrescentando 
paragrafo unico, para excepcionar a 
incidencia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 235 do Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 -

Codigo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redacao: 
"Ato libidinoso 
Art. 235. Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato 
libidinoso em lugar sujeito a administracao militar. 
Pena - detencao, de seis meses a um ano. 
Paragrafo unico. O disposto neste artigo nao se aplica ao ato 
libidinoso consensual praticado entre conjuges ou unidos 
estavelmente, em imovel ou aposento sujeito a administracao militar 
destinado e ocupado, exclusivamente, a titulo de residencia 
permanente, moradia transitoria ou hospedagem." 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

1.9 Projeto de Lei n° 5.452, de 2001 
(da Deputada Iara Bernardi) 
Altera a Lei n° 5.473, de 10 de julho de 1968, que "regula o provimento de cargos 
sujeitos a selecfio". 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Lei n° 5.473, de 10 de julho de 1968, que "Regula o provimento de cargos 

sujeitos a selecao", passa a vigorar com a seguinte redacao: 
"Art. 1° S3o nulas as disposieoes e providencias que, direta ou indiretamente, criem 
discriminates ou preconceitos decorrentes de raca, cor, etnia, religiao, sexo ou 
orientacao sexual, para o provimento de cargos sujeitos a selecao para os quadros do 
funcionalismo publico federal, estadual ou municipal, de administracao direta, 
autarquica ou fundacional, de sociedade de economia mista e de empresas 
concessionarias de services publicos. 
§ 1° - as regras contidas no caput deste artigo serao aplicadas as empresas privadas 
que adotarem o processo seletivo ou concursos como criterio para o preenchimento 
de cargos ou vagas. 
§ 2° - incorrera na pena de multa quem, por qualquer meio, obstar ou tentar obstar o 
disposto do caput desse artigo." 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 



1.10 Projeto de Lei n° 2.383, de 2003 
(da Deputada Maninha) 
Altera a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que "Dispoe sobre os pianos e seguros 
privados de assistencia a saude", na forma que especifica e da outras providencias. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O artigo 14 da Lei 9.656 de 03 de junho de 1998 passa a vigorar acrescido de 

paragrafo unico, com a seguinte redacao: 
"Art. 14 (...) 
Paragrafo Unico: A vedacao prevista no caput abrange qualquer forma de frustrar ou 
impedir a contratacao de pessoas como dependente econdmico, companheiro ou com
panheira, ou participante de grupo familiar de outrem em razao de pertencerem ao 
mesmo sexo, considerando-se o ato com tal finalidade discriminatory e punivel na 
forma da legislacao especifica." 
Art. 2° - E aplicavel a vedacao do artigo anterior a qualquer entidade publica ou 

privada que utilize, gerencie ou opere pianos de saude, proprios ou contratados. 
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 4° Revogam-se as disposicSes em contrario. 




