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RESUMO  

 

A pesquisa descreve e analisa aspectos da vulnerabilidade jurídico-social de famílias 
homoafetivas, os desafios e as possibilidades de implantação de política pública, 
segundo a visão dos interessados, que tenha por objetivo promover a cidadania, a 
justiça e o desenvolvimento humano e social dos cidadãos e das cidadãs, que vivem 
em regime de união estável e ou de casamento homoafetivos, no município de 
Franca - SP. O reconhecimento dos direitos da homoafetividade pela via judicial tem 
sido obstáculo para o seu exercício pleno na vida em sociedade. O exercício de 
direitos se reflete diretamente no exercício da cidadania. A sociedade tem se 
mostrado preconceituosa frente aos novos direitos, discriminando os legítimos 
sujeitos de direito. A pesquisa articula o direito com o desenvolvimento social, e tem 
como ponto de partida a pesquisa sobre o exercício dos direitos, sem os quais não 
há cidadania plena, tornando parciais a justiça e o desenvolvimento humano e 
social. A pesquisa discute os aspectos teóricos e acadêmicos da homossexualidade 
e da legitimidade da união homoafetiva na condição de unidade familiar, descreve e 
analisa o exercício do direito e o acesso a políticas públicas, por meio de pesquisa 
qualitativa, a partir da percepção dos próprios indivíduos que vivenciam essa 
realidade, que residem e/ou trabalham no município de Franca/SP. A pesquisa 
permitiu concluir que existe de fato uma grande vulnerabilidade jurídico-social, 
decorrente do preconceito e muitas vezes do desconhecimento do próprio 
interessado acerca de seus direitos ou, ainda por deixarem de fazer valer seus 
direitos, a fim de evitar maiores dissabores ou para evitar um processo desgastante 
e burocrático.  
 

 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Família homoafetiva; Desenvolvimento Social; 
Políticas Públicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT   

 

The research describes and analyzes aspects of the legal-social vulnerability of 
homo-affective families, the challenges and possibilities of implementing a public 
policy, according to the view of the interested parts, which aims to promote 
citizenship, justice and the human and social development of citizens, who live same-
sex stable union ou homo-affective marriage regime, in the city of Franca - SP. The 
recognition of homo-affective rights through the courts has been an obstacle to their 
full exercise in society. The exercise of rights is directly reflected in the exercise of 
citizenship. Society has shown itself to be prejudiced against new rights, 
discriminating against legitimate subjects of rights. The research articulates law with 
social development, and its starting point is research on the exercise of rights, 
without which there is no full citizenship, making justice and human and social 
development partial. The research discusses the theoretical and academic aspects of 
homosexuality and the legitimacy of the same-sex union as a family unit, describes 
and analyzes the exercise of the right and access to public policies, through 
qualitative research, with bibliographic and documentary procedures, in addition to 
field research, based on the perception of individuals who experience this reality, 
who live and/or work in the city of Franca/SP, and also aims to propose a collective 
reflection, aiming to improve and rationalize the exercise of these couples' rights. The 
research allowed us to conclude that there is in fact a great legal-social vulnerability, 
resulting from prejudice and often from the lack of knowledge of the interested party 
about their rights or, even because they fail to enforce their rights, in order to avoid 
further inconvenience or to avoid an exhausting and bureaucratic process. 

 

 
 
Keywords: Human Rights; Homo-affective family; Social Development; Public 
Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vulnerabilidade na sociedade contemporânea é uma questão 

complexa e difícil de ser erradicada, sobretudo diante de aspectos presentes na pós-

modernidade, como a exclusão social, o preconceito e a desigualdade. 

Em muitos países, inclusive o nosso, os governos são influenciados por 

uma sociedade conservadora e por diversas religiões (de diversos credos), que 

interferem na vida sexual e reprodutiva da população. 

Frente a este cenário, surgem alguns questionamentos como: o que 

pensar sobre a democracia, exclusão e inclusão social, direitos humanos, e o 

preconceito em relação aos homossexuais na sociedade contemporânea? 

As relações afetivas que estabelecem de fato a união entre pessoas do 

mesmo sexo, seja em consequência da união estável ou pelo casamento - ainda que 

em decorrência da ausência de previsão expressa no texto Constitucional e/ou 

legislação infraconstitucional - são evidentes, não podendo ser negadas e, desse 

modo, faz-se necessária sua tutela jurídica.  

Mesmo diante da ausência de regulamentação, impõe-se que a união 

estável ou casamento homoafetivos sejam identificados como entidades familiares 

no âmbito do Direito de Família, afinal o vínculo afetivo em nada se diferencia da 

união ou casamento heterossexual. 

A relevância do tema, decorre, especialmente, em razão das 

discussões e polêmicas que o envolvem, posto que existe uma lacuna com relação a 

sua proteção legal no ordenamento jurídico brasileiro. 

A referida lacuna apenas foi suprida graças à intervenção do Poder 

Judiciário, que compatibilizou estas situações fáticas com a legislação existente, 

adequando-as aos Princípios Constitucionais, sobretudo ao Princípio da Dignidade 

Humana. 

Evidencia-se que houve, sem sombra de dúvida, um robusto avanço no 

âmbito jurídico-social, estabelecendo o surgimento de novos direitos.  

A questão é de enorme amplitude e complexidade, em razão de estar 

intimamente relacionada aos princípios da dignidade humana, da liberdade e da 
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igualdade de direitos, conduzindo grandes e significativos avanços jurisprudenciais 

no ordenamento jurídico. 

Em consequência, o tema envolvendo casais e ou famílias compostas 

por pares homoafetivos se coaduna perfeitamente com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Anexo A - sobretudo da meta 16, que prevê a 

paz, justiça e instituições eficazes.  

Os avanços e os direitos que estão sendo conquistados por casais 

homoafetivos decorrem da luta por uma sociedade mais justa e igualitária, ainda que 

haja muita resistência advinda do preconceito.  

Neste sentido, o Poder Judiciário brasileiro veio ao encontro deste 

desejo de liberdade e igualdade, sobrepondo-se aos interesses de uma sociedade 

conservadora e, assim, permitiu resguardar uma série de direitos aos casais 

homoafetivos, que se unem pelo afeto e em razão da manifesta vontade de constituir 

família, reconhecendo legítima a união por pares homoafetivos.  

Em decorrência deste reconhecimento judicial e, especialmente, a 

partir da Resolução nº 175, do Conselho Nacional de Justiça, de 14 de maio de 

2013, que dispõe sobre a união estável e o casamento de pessoas do mesmo sexo 

e, regulamentou a questão, obteve-se avanços significativos, não apenas no mundo 

jurídico, mas, principalmente no aspecto do desenvolvimento social, apoiado no já 

mencionado princípio da dignidade humana, estabelecendo um marco na luta por 

direitos de liberdade e também de igualdade. 

O direito de liberdade, inclusive sexual, está alicerçado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que tem como seu objetivo dar as pessoas a 

garantia de não perecerem nas mãos de tiranos e governos arbitrários.  

E, ainda que exista expressa previsão do Código Civil brasileiro e da 

própria Constituição Federal da necessidade de diversidade sexual do par como 

necessária para o casamento (art. 226, § 3º, CF/88 e art.1.514, Código Civil), 

referida previsão não pode mais ser admitida, tendo-se em vista que não se 

compatibiliza com o intuito de buscar uma sociedade livre e igualitária, na qual o ser 

humano deve ser tratado como titular de direitos. 

Nesse sentido, a presente pesquisa traz como objeto de estudo as 

descrições, as razões, os desafios e possibilidades da implantação de políticas 

públicas, que tenham por objetivo promover a cidadania, a justiça e o 

desenvolvimento humano e social dos cidadãos e das cidadãs, que vivem em 
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regime de união estável e ou de casamento homoafetivos, no município de Franca - 

SP. 

Em que pese o reconhecimento dos direitos da união homoafetiva, pela 

via judicial, este reconhecimento tem encontrado obstáculos para o seu exercício 

pleno, na vida em sociedade.  

Evidente que o exercício de direitos se reflete diretamente no exercício 

da cidadania e, é possível observar que a sociedade tem se mostrado 

preconceituosa frente a estes novos direitos, discriminando os legítimos sujeitos de 

direito. 

Diante disso, o presente estudo articula direitos humanos, 

desenvolvimento social e políticas públicas, tem como ponto de partida a pesquisa 

sobre o exercício destes direitos, sem os quais não há cidadania plena, tornando 

parciais a justiça e o desenvolvimento humano e social. 

Desta forma, constrói-se o problema de pesquisa: as pessoas unidas 

em união ou casamento homoafetivo se sentem plenamente atendidas quando 

precisam lançar mãos de seus direitos, bem como se são atendidas pelas políticas 

públicas que atendem às famílias, segundo as suas visões? Inclui-se ao problema, 

se a vulnerabilidade social seria um impeditivo para o exercício de direitos. Nesse 

sentido, o estudo tem por objetivo geral compreender os contextos de 

vulnerabilidade jurídico-social nas quais estão inseridas as pessoas unidas por 

vínculos de homoafetividade. 

Podem-se apontar as seguintes hipóteses: a princípio poder-se-ia 

inferir que o arcabouço jurídico originado dos tribunais não tem legitimado o pleno 

exercício dos direitos pelas pessoas unidas por meio da união ou casamento 

homoafetivo, podendo, também, crer que as dificuldades de acesso das entidades 

familiares homoafetivas aos direitos, inclusive às políticas públicas para a família, 

não tornam plena a cidadania e, finalmente, que a dificuldade de acesso a direitos 

se dá pela vulnerabilidade jurídico-social das famílias homoafetivas. 

Dessa forma, para responder ao problema de pesquisa e confirmar ou 

não as hipóteses, o presente estudo apresenta os seguintes objetivos específicos 

que são: descrever os direitos da homoafetividade, originados dos tribunais, entre 

eles o reconhecimento da união estável e do casamento entre outros direitos civis, 

além de direitos tributários, previdenciários etc.; avaliar a percepção de pessoas 

unidas por meio de casamento e união homoafetiva sobre o exercício de direitos 
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originados dos tribunais; analisar a percepção de pessoas unidas, por meio de 

casamento ou união homoafetiva sobre políticas públicas voltadas para essas 

entidades familiares; avaliar as políticas públicas voltadas para a família em face do 

acolhimento dos casais e pessoas unidas pela homoafetividade em suas demandas.  

Para cumprir os objetivos gerais, pretende-se, especificamente: a) 

discutir, teórica e academicamente sobre a homossexualidade, a família 

homoafetiva, os novos direitos da homoafetividade, o acesso a direitos pelos 

cidadãos e cidadãs que vivem a homoafetividade, inclusive o acesso a políticas 

públicas direcionadas para família, bem como identificar vulnerabilidade social como 

obstáculo ao exercício de direitos; b) identificar se há déficit de direitos da família 

homoafetiva, no acesso a políticas públicas voltadas para as famílias e, também, 

identificar se há déficit de acesso a direitos civis, tributários e previdenciários, entre 

outros reconhecidos pelos tribunais; e c) verificar, por meio de pesquisa de campo, a 

percepção de casais homoafetivos sobre o exercício de direitos que lhes foram 

assegurados pelos tribunais. 

O presente estudo é estruturado em sete seções, sendo a primeira, a 

Introdução, que apresenta os principais elementos da pesquisa científica, como 

forma de esclarecer, os caminhos percorridos para constituí-la. 

A seguir, na segunda seção, faz-se um retrospecto histórico acerca da 

homossexualidade, que a princípio era tratada como homossexualismo, empregando 

como fundamentação teórica, os preceitos de ARBENS (1987), BORRILLO (2010), 

FOUCAULT (1988), VECCHIATTI (2008), dentre outros. 

Na terceira seção, discorre-se sobre democracia e cidadania, tratando 

brevemente sobre seus requisitos e da não discriminação, sobretudo da dignidade 

humana. A sustentação teórica está, principalmente, em ARENDT (2012), preceitos 

de MARSHALL, trazidos por COSTA E IANNI (2018), PIOVESAN (2018), SARLET e 

SARMENTO (2011) e SEN (2010), além de outros autores. 

Já na quarta seção, trata-se dos direitos homoafetivos, o 

reconhecimento pela via judicial e sua regulação na esfera administrativa. Enfatiza-

se, na seção, uma pesquisa documental, bem como referencial teórico de DIAS 

(2016), GOMES (2019) e outros. 

A quinta seção, trata de desenvolvimento social, políticas públicas e 

discorre sobre evolução familiar e conquistas dos direitos homoafetivos, com 
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referencial teórico fundamentado em DEMO (1995), CASTRO e OLIVEIRA (2014), 

PEGHINI (2017), MELLO (2012), além de outros autores e pesquisa documental.  

Na sexta seção, o enfoque é direcionado à efetividade dos direitos, 

tratando-se da pesquisa de campo, resultados e discussões. Ainda aqui se fazem 

reflexões que podem dar origem ou reavaliar políticas públicas que possibilitam 

sanar o problema de pesquisa anteriormente apresentado. 

A última seção refere-se às considerações finais, momento em que são  

sintetizados os principais resultados, confirmadas ou refutadas as hipóteses e 

consideradas as contribuições da pesquisa. 

A fim de promover o bem-estar social em suas múltiplas dimensões e 

garantir o desenvolvimento social, os agentes públicos e privados devem buscar a 

implantação e/ou execução de políticas públicas e, diante disso, o presente estudo 

busca contribuir neste sentido, com o intuito de resguardar o direito a diversidade, 

apontando as dificuldades enfrentadas pelos casais homoafetivos. 

A presente pesquisa, a partir da oitiva dos interessados, tem a 

pretensão de contribuir com elementos para subsidiar políticas públicas eficazes 

para proporcionar proteção jurídico-social aos casais e famílias homoafetivas, 

contribuindo na esfera acadêmica, social e sobretudo auxiliando os envolvidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pesquisa tem por referenciais teóricos as decisões dos tribunais 

superiores que instituíram os direitos homoafetivos (união estável e casamento 

homoafetivos, equiparação dos direitos civis atribuídos a casais heterossexuais, 

equiparação de direitos previdenciários, tributários, processuais etc), as deliberações 

do Conselho Nacional de Justiça que impôs obrigações aos cartórios de registro civil 

para proferirem o casamento homoafetivos, entre outras providências da 

administração pública federal (nome social no passaporte etc).  

A pesquisa se inspira nas ideias de Melo, Perilo, Braz e Pedrosa (2012) 

sobre políticas públicas para a diversidade sexual. Segundo os autores: 

 

[...] as políticas públicas que visam promover a diversidade sexual são 
frágeis institucionalmente e deficientes estruturalmente porque são dotadas 
de precariedades jurídicas que as tornam políticas de governo e não de 
estado, deixando-as vulneráveis a conjunturas e conveniências políticas.  
 

 

A pesquisa trata, também, de aspectos atinentes da vulnerabilidade 

destes casais e novas famílias. 

A vulnerabilidade de acordo com Dias: 

 

O reconhecimento da existência de segmentos socialmente vulneráveis 
chamados hipossuficientes – impõe tratamento diferenciado por meio de 
ações afirmativas. A hipossuficiência não é identificada somente pelo viés 
econômico, a posição fragilizada de determinados indivíduos, fruto da 
discriminação e do preconceito, dá origem a categorias sociais que exigem 
tratamento especial (2012, p.38). 
 
 

Neste sentido, a vulnerabilidade, no caso destas novas famílias, refere-

se a toda espécie de violação aos direitos humanos sofridos e vivenciados por este 

grupo social, não se tratando de uma questão econômica, mas jurídico-social. 

A vulnerabilidade representa a qualidade ou estado do que é 

vulnerável. Portanto, no caso das famílias homoafetivas, vulnerável é aquele que é 

frágil (pessoa que possui maior fragilidade perante outros grupos sociais). 

A pesquisa se orienta, ainda, pelo que está proposto nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o ano de 2030, o de número 16 – Paz, 

Justiça e Instituições eficazes, e, especificamente, a meta 16.b – Promover e fazer 
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cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. A 

adaptação da meta, no Brasil, tem o seguinte registro: “Promover e fazer cumprir leis 

e políticas não discriminatórias e afirmativas”, a partir do indicador 16.b.1 – 

Proporção da população que reportou ter-se sentido pessoalmente discriminada ou 

assediada nos últimos 12 meses por motivos de discriminação proibidos no âmbito 

da legislação internacional dos direitos humanos” (IPEA, 2021).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa discutiu os aspectos teóricos e acadêmicos da 

homossexualidade e da legitimidade da união homoafetiva na condição de unidade 

familiar, descreveu e analisou o exercício do direito e o acesso a políticas públicas, 

por meio qualitativo, com procedimentos bibliográficos e documentais.  

Além disso, foi utilizada pesquisa de campo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, visando compreender os contextos de vulnerabilidade jurídico-

social nos quais estão inseridas as pessoas unidas por homoafetividade, a partir das 

percepções dos próprios indivíduos que vivenciam essa realidade, residentes ou que 

trabalham no município de Franca/SP.  

 

3.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa, de 

natureza aplicada, com objetivos descritivos e explicativos e por meio de 

procedimentos bibliográficos, documental e de campo. 

Na acepção de Minayo:  

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de aspirações, crenças, 
valores e atitudes, contribuindo dessa forma para a compreensão adequada 
de certos fenômenos sociais de relevância no aspecto subjetivo. Possibilita 
aos participantes da pesquisa expressarem suas percepções e 
representações, valorizando o conteúdo apresentado pelos sujeitos (2000, 
p. 21). 
 

Desta forma, a partir da análise realizada, partindo-se da visão dos 

casais homoafetivos, buscou-se desmistificar crenças sociais acerca da reprovação 

ainda existente sobre estes casais. 

Conforme lecionam Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi 

(2000, p. 46): 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista.  
 

A pesquisa realizada, quanto à natureza, é aplicada, na medida em que 

seus resultados foram aplicados em possíveis soluções, visando minimizar os 

problemas jurídico-sociais envolvendo os casais 
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Neste sentido, a pesquisa aplicada “[...] caracteriza-se por seu 

interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, 

imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade” (ANDER-EGG 

apud MARCONI; LAKATOS, 2021, p. 19). 

Quanto aos objetivos, observa-se que a pesquisa é descritiva, posto 

que tratou de características específicas de um grupo familiar, suas condições e 

principais obstáculos. 

  As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos, etc (GIL, 2017, p. 46). 

A pesquisa, ainda, quanto aos objetivos, é explicativa, pois buscou 

identificar fatores que dificultam o exercício pleno da liberdade dos casais 

homoafetivos. 

  Conforme explicita Gil, as pesquisas explicativas: 

[...] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa 
que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. (2017, p. 46-47). 
 

E, segundo explica Antônio Joaquim Severino (2007, p. 119): 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. 
 

Partindo-se da análise de autores renomados, trouxe definições, 

informações relevantes, bem como conceituações a fim de corroborar com o tema 

tratado. 

Denota-se, ainda, que a pesquisa realizada foi documental, pois partiu 

da análise de jurisprudência, bem como políticas públicas que envolvem o tema. 

[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 
um tratamento analítico [...]. Nesta categoria estão os documentos 
conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais 
como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. 
Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas pessoais, diários, 
fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins, etc 
(GIL, 2017, p. 51). 
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Denota-se, ainda, que foi uma pesquisa de campo, tendo-se em vista 

que buscou adquirir informações acerca dos problemas envolvendo as famílias 

homoafetivas, com a finalidade de confirmar ou não hipóteses, por meio de 

entrevista de casais que vivenciam a questão. 

Segundo Marconi e Lakatos (2021, p. 64): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. A pesquisa de 
campo não se limita à simples coleta de dados, que é uma das suas fases, 
mas requer uma série de procedimentos preestabelecidos para conseguir 
determinado resultado. 

   

Evidentemente, a pesquisa buscou encontrar formas de minimizar um 

problema de uma coletividade, qual seja, as famílias homoafetivas, que enfrentam 

dificuldades para o exercício de sua plena liberdade individual. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Para a realização da pesquisa foram selecionados três casais ou pares 

compostos por pessoas em união estável homoafetiva, residentes ou que 

trabalhavam no município de Franca/SP. Através da aplicação de uma entrevista 

semiestruturada (por meio virtual), procurou-se entender o contexto social em que 

vivem, seus desafios cotidianos e, em que medida podem exercer suas liberdades 

individuais, resguardando-se nas leis e políticas não discriminatórias e afirmativas. 

Foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística, que de 

acordo com Mattar (1999, p.132) “amostragem não probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em 

parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo”. 

A opção pela técnica de amostragem não probabilística, decorre-se da 

necessidade de que os indivíduos selecionados possuam características julgadas 

relevantes para um objeto particular de investigação estabelecido indutivamente. 

Neste caso, não se trabalha com amostragem, mas com elementos (unidades 

elementares, básicas) e com categorias (unidades de informação) que atendem 

requisitos estabelecidos de acordo com as necessidades e o escopo da pesquisa 

(COHEN; MANION; MORRISON, 1989).  
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Desta forma, buscou-se por meio de uma seleção intencional ou por 

julgamento, na qual os participantes da pesquisa são selecionados por 

representarem as características relevantes da população em estudo. 

Ademais, de acordo com Minayo (2000, p.43) “a pesquisa qualitativa 

não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade”, diante 

disso, a opção por três casais, se deve ao fato de buscar-se compreender, de forma 

profunda e abrangente, o grupo social estudado, com vistas a abarcar uma 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões em detrimento de 

um critério meramente numérico. 

O pesquisador é servidor público do Poder Judiciário, atuando há mais 

de 15 (quinze) anos na cidade de Franca/SP, na área de Família e Sucessões, junto 

ao Fórum local, razão pela qual buscou desvendar quais os principais desafios desta 

nova configuração familiar, visando compreender os contextos de vulnerabilidade 

jurídico-social nos quais estão inseridas as pessoas unidas por homoafetividade, a 

partir das percepções dos próprios indivíduos que vivenciam essa realidade, 

residentes ou que trabalham no município de Franca/SP.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Conforme mencionado alhures, aos casais participantes da pesquisa, 

foi aplicada uma entrevista semiestruturada (Apêndice A), visando compreender os 

contextos de vulnerabilidade jurídico-social nos quais estão inseridos, a partir das 

respectivas percepções. 

Conforme explicam Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi 

(2008, p. 80): 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 
 

Foram ouvidos três casais, totalizando seis participantes. Cada casal 

foi ouvido em conjunto com seu parceiro, desta forma, poderiam complementar os 

respectivos pontos de vista. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste aspecto, buscou-se compreender as vulnerabilidades jurídico-

sociais nas quais estão inseridas as pessoas unidas por homoafetividade.  

Para tanto, foi realizada uma entrevista, de maneira virtual e transcritos 

os dados mais relevantes, de acordo com a percepção do pesquisador, 

apresentando-se observações ao final de cada tópico.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 De acordo com as disposições da Resolução n. 466/12, do Ministério 

da Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, foram tomados os cuidados 

necessários. O pesquisador se responsabilizou pela preservação da integridade e 

bem-estar dos participantes da pesquisa, obtendo seu consentimento livre e 

esclarecido (ver os TCLE em Apêndice B), tendo os tratado sempre com dignidade, 

respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os em sua vulnerabilidade. Os 

riscos e benefícios de estudo foram avaliados, observando a relevância social da 

pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a sociedade. 

Frisando-se que os riscos foram baixos e que, também, foram 

minimizados ao máximo.  

As entrevistas foram realizadas virtualmente, desta forma, evitou-se 

risco de contágio, em razão da pandemia que ainda existe, decorrente do novo 

coronavírus, preservando-se, ainda, o tempo dos entrevistados. Não houve 

ocorrência de constrangimentos, preservou-se sempre a privacidade e intimidade. 

No tocante aos benefícios, a partir da entrevista das partes 

interessadas, buscou-se produzir uma pesquisa científica com enfoque em buscar 

nas suas conclusões, benefícios sociais, com o objetivo de minimizar o preconceito, 

além de trazer possíveis soluções e/ou ideias para políticas públicas, que possam 

contribuir com as famílias homoafetivas, no Município de Franca. 
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4      HOMOSSEXUALIDADE: ASPECTOS HISTÓRICOS, EVOLUÇÃO 

E PRECONCEITO 

 
 

Acredita-se que relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo existam desde o início da humanidade.  

Neste tocante, existem diversas correntes que sustentam que a origem 

da homossexualidade seria definida por uma soma de fatores genéticos, biológicos, 

psicológicos e sociais (fatores biopsicossociais).  

Uma crítica a estas correntes é que estas não mencionam, de maneira 

efetiva, quais seriam os fatores.  

Na acepção de Vecchiati (2008, p. 79), há influência da genética na 

formação da sexualidade, tendo em vista que há maior incidência de homossexuais 

entre gêmeos univitelinos em relação a outros irmãos, sendo esses gêmeos 

bivitelinos ou não gêmeos.  

Referido autor, menciona, também, que no aspecto cultural e social, se 

a definição sexual dependesse apenas de fatores externos, certamente não 

teríamos homossexuais, posto que a sociedade atual majoritariamente impõe a 

heterossexualidade como norma, apontando essa como a correta e aceitável 

(VECCHIATTI, 2008, p. 101-102). 

O mesmo autor assevera: 

Com efeito, nenhuma pessoa escolhe ser homo, hétero ou bissexual: as 
pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. Não há 
“escolha”, mesmo porque, se opção houvesse, certamente as pessoas 
optariam pela orientação sexual mais fácil de ser vivida, qual seja aquela 
que não sofre com o preconceito social: a heterossexual. Em suma: 
sexualidade não se escolhe, se descobre. (VECCHIATTI, 2008, p. 106). 

 

De acordo com Souza (2001, p. 112), na antiguidade a 

homossexualidade era encarada com naturalidade, sendo tratada até como uma 

evolução da sexualidade.  

Denota-se que ainda que seja ignorada a origem da 

homossexualidade, seja ela genética, biológica ou social, o fato é que não se trata 

de uma simples opção, tal como se coloca no senso comum, haja vista que, não há 

quem faça escolha pela orientação sexual que levaria a um fator de discriminação.  
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Além disso, a procura pelo surgimento da homossexualidade poderia 

ser considerado um inconformismo ou preconceito, pois ninguém se preocupa em 

investigar a origem da heterossexualidade. 

Depreende-se que do aspecto relativo às relações humanas a 

homossexualidade pode ser tanto masculina como feminina. 

A princípio, a homossexualidade entre os homens era conhecida como 

sodomia ou uranismo. Sodomia vem de Sodoma (cidade bíblica da planície do Rio 

Jordão, nas proximidades do mar morto). Em decorrência dos pecados cometidos 

por seus habitantes, especialmente a pederastia, surgiu o termo sodomita 

(ARBENS, 1987, p.419). 

No tocante à homossexualidade entre as mulheres, esta era chamada 

de safismo, derivado do nome da poetisa grega Sapho, nascida em Lesbos (ilha do 

Mar Egeu), nome que deu origem a palavra lésbica ou ao termo lesbianismo, em 

razão da suposta vida irregular da poetisa (ARBENS, 1987, p.419). 

Observa-se que em muitas sociedades, a homossexualidade fazia 

parte dos próprios costumes locais. Destacam-se dentre as sociedades que 

aceitavam a homossexualidade, principalmente a masculina, os romanos, os 

egípcios, os gregos e os assírios.  

Entretanto, é possível observar que as relações homoafetivas tomaram 

maior proporção entre os gregos, posto que intimamente relacionada à carreira 

militar (acreditavam que o esperma transmitiria o heroísmo e a nobreza dos grandes 

guerreiros) e, também, religiosa, atribuindo, ainda à homossexualidade fatores como 

a intelectualidade, ética comportamental e estética corporal. Considerado, ainda, por 

alguns, mais nobre que o relacionamento heterossexual (DIAS, 2009, p.25-26). 

Na acepção de Borrillo (2010, p.43): 

[...]Os elementos precursores de uma hostilidade contra lésbicas e gays 
emanam da tradição judaico-cristã. Para o pensamento pagão, a 
sexualidade entre pessoas do mesmo sexo era considerada um elemento 
constitutivo, até mesmo indispensável, da vida do indivíduo (sobretudo, 
masculino). Por sua vez, o cristianismo, ao acentuar a hostilidade da Lei 
judaica, começou por situar os atos homossexuais - e, em seguida, as 
pessoas que os cometem - não só fora da Salvação, mas também e, 
sobretudo, à margem da Natureza. 
 

A homossexualidade, historicamente, estava presente tanto na Grécia, 

quanto no Império Romano tratado como pederastia. Expressão utilizada para 

designar o relacionamento erótico entre um homem e um menino. Esta palavra, 
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atualmente, é utilizada para indicar não somente o relacionamento sexual entre um 

homem e um rapaz, mas também qualquer relação homossexual masculina. 

Segundo Vecchiatti (2008, p. 56), na Grécia antiga, a pederastia era 

vista sob diversos aspectos, dependendo de cada caso. Contudo, destacava-se a 

pederastia inserida na educação de jovens rapazes, pois entendiam que a prática da 

pederastia institucionalizada era necessária para ao desenvolvimento da 

masculinidade dos adolescentes. 

Assim, jovens rapazes oriundos de famílias nobres, ao adentrarem na 

adolescência passavam a conviver na companhia de homens mais velhos, 

considerados guerreiros sábios, que transmitiriam seus conhecimentos aos 

primeiros, então denominados efebos. 

Era considerada uma verdadeira honraria para os adolescentes serem 

escolhidos por seus preceptores, que os preparavam para a vida pública.  

Segundo Spencer (1999), estes jovens serviriam como se fossem 

mulheres aos seus educadores. No entanto, importante ressaltar que somente o 

polo ativo da relação era valorizado, admitindo-se apenas a homossexualidade 

masculina, o que hoje poderia ser visto como pedofilia. 

De acordo com Jean-Claude Bernardt: 

Em Esparta, a relação homossexual era prescrita pelo governo, a ponto de 
se castigar o jovem que não tivesse amante ou multá-los se preferisse um 
rico a um pobre. A homossexualidade espartana era um resultado lógico da 
supervalorização do mundo masculino, de guerra, das relações entre 
homens etc. Como exemplo da solidariedade e agressividade que a 
homossexualidade é capaz de produzir no grupo militar que a pratica, 
convém não esquecer o destacamento homossexual que tinha Felipe de 
Macedônia e que morreram todos na batalha de Queronéia, assombrando a 
quantos os viram lutar. Evidentemente, cada um deles ao lutar contra o 
inimigo, defendia seu par, sua própria vida, a de seu amado e seu prestígio 
social ante os olhos daquele com quem, efetivamente, compartilhava seus 
sentimentos. Não é necessário destacar a agressividade de quem trata de 
vingar a morte do amante nas mãos do inimigo no momento em que ocorria 
isso (2001, p. 32). 

 

Portanto, o amor entre dois homens não era considerado anomalia, 

sendo até estimulado pelas forças militares, posto que um soldado homossexual, ao 

guerrear, lutaria com muito mais bravura em relação a um soldado heterossexual, 

lutando por sua pátria, ao lado de seu amado. 

Atualmente, este posicionamento seria contrário ao preconceito 

contemporâneo, que faz total distinção entre os soldados heterossexuais dos 
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homossexuais, como se os últimos não tivessem capacidade de lutar tão bem 

quanto os primeiros. 

Em Esparta, a relação sexual entre homem e mulher tinha finalidade 

apenas de procriação. 

Também, no Império Romano, a homossexualidade estava presente e, 

da mesma forma, era tratada com naturalidade, mas ao invés de receber o nome de 

pederastia, era chamada de sodomia.  

A expressão, de origem bíblica, era usada para designar perversões 

sexuais, sobretudo o sexo anal, praticado tanto por homossexuais, quanto por 

heterossexuais, mas acabou sendo utilizado para designar atos sexuais entre dois 

homens. 

De acordo com Dias (2009, p. 37), em Roma, havia apenas preconceito 

em relação ao polo passivo da relação homossexual, haja vista que este 

representava a fraqueza e a impotência política. Ou seja, os que ocupavam o polo 

passivo da relação eram considerados inferiores, afinal eram as mulheres, os 

escravos e os jovens rapazes que desempenhavam o papel passivo.  

Segundo Spencer (1999, p. 68), enquanto os gregos tinham liberdade 

para se envolverem com jovens rapazes livres pertencentes a boas famílias, os 

romanos, por sua vez, em razão da sexualidade estar relacionada ao poder de 

dominação, apenas poderiam se relacionar com escravos, restando proibido o 

relacionamento com jovens homens livres. 

Observa-se, que, na Grécia antiga, era comum que se formassem 

casais constituídos por um homem adulto e um adolescente, normalmente com a 

anuência dos próprios pais do menor. No entanto, era vedado ao adulto aproveitar-

se do corpo do amante como um objeto sexual, existia a responsabilidade de 

contribuir em sua formação cultural e moral. 

O relacionamento homossexual não era motivo de entraves a vida 

familiar. Existindo a ideia de sexualidade e satisfação sexual.  

Desta maneira, o homem poderia ter desejos sexuais ou afetivos tanto 

por outro homem como por uma mulher. As relações bissexuais faziam parte do 

contexto social e a heterossexualidade era reservada à procriação, muitas vezes 

concebida de modo inferior (DIAS, 2009, p. 35). 
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No decorrer do tempo e, principalmente, em virtude de questões 

religiosas, a sociedade passou a não mais aceitar a homossexualidade, tomando-a 

de maneira abominável, degradante. 

Religiosos acreditam que se Deus quisesse a existência de apenas 

seres de um único sexo, assim o teria feito. 

E, desta forma, no decorrer da história, por intervenção 

predominantemente religiosa, sobretudo católica, muitos líderes e chefes de Estado, 

atribuem a homossexualidade como causa de muitas doenças, como, por exemplo 

nos anos de 1348 a 1350, em que atribuíram a Peste Negra como resultado de 

condutas sexuais imorais (VECCHIATTI, 2008, p.52). 

Para Foucault (1988), na era moderna, a partir do desenvolvimento do 

capitalismo, passou-se a reprimir a sexualidade, utilizando-se de uma série de 

instrumentos (psicologia, psiquiatria, pedagogia, direito e religiões cristãs), com 

forma de banir-se a sexualidade das vidas privadas. 

Também, de acordo com Foucault (1988, p.9-10):  

 
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro 
de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na 
seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, 
legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz-se reinar a 
norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio 
do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único 
lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos 
pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os 
corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e 
se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá 
pagar as sanções. 

 
Em período mais recente, por volta dos anos 80, a proliferação de 

contágio por HIV foi novamente atribuída aos homossexuais, em razão de suas 

condutas tidas por imorais, que culminaram em grandes movimentos em defesa de 

minorias sexuais, na época em que surgiu os denominados movimentos LGBT1. 

Referidos movimentos sexuais resultantes da luta de direitos destas 

minorias, que sempre buscaram a diminuição do preconceito e a incessante luta por 

aceitação, também no Brasil, resultou a criação de novos termos como 

homossexualidade e homoafetividade, inseridos no contexto acadêmico e social, em 

detrimento do termo homossexualismo. 

                                                           
1 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Atualmente a sigla é LGBTQIA+: 
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans, queers, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias e 
intersexo por mais visibilidade. 
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E, em decorrência desta evolução social, a empatia e o 

desenvolvimento humano permitiram uma maior aceitação, ainda em que persista o 

enorme preconceito em relação a este grupo social. 

Na acepção de Maria Berenice Dias:  

 
Não é crime nem pecado, não é uma doença nem um vício. Também não é 
um mal contagioso, nada justificando a dificuldade que as pessoas têm de 
conviver com lésbicas, gays, bissexuais, travestis e intersexuais, 
identificados pela sigla LGBTI. É simplesmente, nada mais, nada menos, 
outra forma de viver, diferente do padrão majoritário. Mas nem tudo o que é 
diferente merece ser discriminado. Muito menos ser alvo de exclusão social. 
A origem da homossexualidade não se conhece. Aliás, nem interessa, pois, 
quando se buscam causas, parece que se está atrás de um remédio, de um 
tratamento para encontrar cura para algum mal (2016, p.270). 
 

Além disso, o próprio substantivo homoafetividade foi por ela cunhado 

(DIAS, 2008, p. 77), com a finalidade de evitar uma conotação pejorativa relativa às 

relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, estabelecendo que as uniões entre 

pares iguais são alicerçadas na afetividade. 

Esse neologismo passou a ser adotado não só por juristas, mas, 

também, foi reproduzido em várias outras áreas, passando a fazer parte, inclusive, 

de dicionários. 

A partir deste novo substantivo foi possível estabelecer um nome mais 

adequado a fim de definir as relações estabelecidas por pessoas do mesmo sexo. 

Ainda no Brasil, de acordo com Vecchiatti (2008, p. 64), a 

homossexualidade era aceita por tribos indígenas, da mesma forma que ocorria nos 

povos antigos da Europa, com diminutas diferenças conforme as tribos, em razão de 

seus costumes e crenças. Cenário este que somente foi modificado a partir dos 

costumes trazidos pela moral judaico-cristã, resultando em perseguições em razão 

da prática homossexual no país, com penalidades cruéis. 

A partir da Idade Média, a religiosidade, sobretudo a Católica, 

despertou violento preconceito em relação homossexualidade.  

Grande parte das religiões, pregavam que qualquer atividade sexual 

que não visasse a procriação era considerada pecado, em razão do 

descumprimento do preceito bíblico “crescei e multiplicai-vos”.  

Ou seja, a relação sexual praticada unicamente com a finalidade de 

prazer, mesmo que entre pessoas que se amavam, era rechaçada e vista com 

transgressão à ordem natural. Conforme, explana Vecchiatti (2008, p. 49): 
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[...] qualquer ato sexual praticado fora do casamento e, ainda que nele, sem 
o intuito da procriação, passou a ser condenado por essas religiões, fosse 
esse ato homo ou heteroafetivo – condenava-se a libertinagem, mas não 
determinado tipo de amor, sendo que se considerava como libertina 
qualquer atividade sexual que não visasse unicamente à procriação. Assim, 
no que tange à classificação judaica, o ato sexual realizado fora do 
casamento, fosse ou não libertino, passou a ser visto como uma “impureza”, 
que por isso deveria ser combatida.  
  
 

Em razão da baixa expectativa de vida, em que as pessoas raramente 

ultrapassavam os 30 anos de idade, a relação sexual deveria servir unicamente à 

procriação, não se justificando a relação entre casais homossexuais que não 

poderiam gerar filhos, o que poderia resultar no fim da humanidade.  

Ademais, ainda segundo Vecchiatti (2008, p. 59), acreditava-se que os 

homens tinham uma quantidade limitada de sêmen, desta forma, não poderiam 

desperdiçá-los em vão. 

É de fundamental importância esclarecer o entendimento sobre a 

palavra homossexualidade, que segundo Cunha et al. (1999, p. 25), advém do termo 

homossexual: 

 

[...], deriva-se do grego e do latim, que vulgarmente refere-se a relações 
sexuais, sob qual forma entre pessoas do mesmo sexo (homo = mesmo). A 
palavra foi empregada pela primeira vez em 1869, por uma médica húngara, 
Karoly Maria Benket, a qual escreveu uma carta ao Ministério da Justiça da 
Alemanha no Norte em defesa dos homossexuais que estavam sendo 
perseguidos por questões políticas.  

  

A homossexualidade poderia ser tratada como uma característica de 

quem sente atração física, emocional e/ou espiritual por outra pessoa do mesmo 

sexo. Poderia, ainda, simplesmente, ser definida como a preferência sexual de uma 

pessoa pela outra pessoa do mesmo sexo. 

Crê-se que a sexualidade faz parte da constituição física e psíquica do 

indivíduo e as diversas orientações sexuais, na qual se incluí a homossexualidade 

devem ser entendidas como um fenômeno da sexualidade. 

Porém, é a vulnerabilidade social que de fato caracteriza os 

homossexuais como uma minoria. E essa vulnerabilidade é consolidada por uma 

série de fatores, como a discriminação e a violência. 

Atualmente, o historiador do momento, Yuval Noah Harari menciona 

que: 
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A maior parte das injustiças no mundo contemporâneo resulta de vieses 
estruturais em grande escala, e não de preconceitos individuais, e nosso 
cérebro de caçadores-coletores não evoluiu a ponto de detectar vieses 
estruturais. Somos cúmplices de pelo menos alguns desses vieses, e 
simplesmente não temos tempo nem energia para descobrir todos eles. [...]. 
Quando discuto questões globais, estou sempre correndo perigo de 
privilegiar o ponto de vista da elite global em relação ao de vários grupos 
desfavorecidos. A elite global comanda a conversa, assim é impossível 
ignorar suas opiniões. Grupos desfavorecidos, em contraste, são 
rotineiramente silenciados, e assim fica fácil se esquecer deles — não por 
malícia deliberada, mas por pura ignorância” (HARARI, 2018, p. 282). 
 

Desta maneira, discute-se e estuda-se a homossexualidade há muito 

tempo por diversos profissionais da área de saúde, sendo que, a princípio, tentou-se 

saber o que as pessoas, até então, identificadas como homossexuais tinham de 

diferenças em relação aos heterossexuais; porém passados vários anos e, em razão 

da evolução cultural e humana, em razão de diversos estudos, estes profissionais 

entenderam que a homossexualidade se difere da heterossexualidade apenas na 

questão relativa ao tipo de relacionamento. 

E, novamente no entendimento de Harari: 

Pessoas raramente contemplam sua ignorância, porque se fecham numa 
câmara de eco com amigos que pensam como eles e com feeds de notícias 
que se autoconfirmam, fazendo com que suas crenças sejam 
constantemente reiteradas e raramente desafiadas (HARARI, 2018, p. 273). 
 

Assim, acredita-se que as crenças passadas de geração em geração 

corroboram para que o fenômeno do preconceito sobreviva ao longo do tempo. 

A medicina tentou ao pesquisar as funcionalidades do corpo humano 

estabelecer diferenças entre homossexuais e heterossexuais, conforme expressa a 

jurista Maria Berenice Dias: 

Durante anos a Medicina pesquisou o sistema nervoso central, os 
hormônios, o funcionamento do aparelho genital, e nada encontrou de 
diferente entre homo e heterossexual. Tentou mudar o comportamento 
humano tido como desviante usando os mais diversos métodos, mas todos 
os resultados foram nulos. Abandonada a ideia de ver a homossexualidade 
como doença, a mesma passou a ser encarada como uma forma de ser 
diferente da maioria, que se diferencia apenas no relacionamento amoroso 
e sexual (DIAS, 2000. p.35). 
 

Porém, constata-se que a homossexualidade nada mais é que a 

atração entre indivíduos do mesmo sexo, sejam estes homens ou mulheres. 

Portanto, não há que se falar que a pessoa passou a ser homossexual 

devido a sua criação ou a fatores genéticos. 

Constata-se, pois, que a homossexualidade não é e nem deve ser 

tratada como uma doença, e não há que se falar, também na responsabilidade ou 
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mesmo culpa de alguém pelo simples motivo de uma pessoa ser homossexual, 

posto que para a definição da sexualidade devem ser observados quatro elementos: 

sexo biológico, identidade psicológica, papel social e preferência afetiva. 

Do ponto de vista da psicanálise, o fato do indivíduo ser homossexual 

não significa dizer que ele seja doente ou portador de problemas mentais. 

 
É necessário destacar que os psiquiatras revisores da CID concluíram que a 
homossexualidade não é doença. Contudo, o sofrimento dos homossexuais, 
quando a causa é seu comportamento sexual, deve ser considerado como 
decorrência da discriminação e repressão social. Em decorrência disso, 
pode-se afirmar que todos os homossexuais são saudáveis sob o ponto de 
vista psíquico e físico (CUNHA et. al.,1999, p.25). 

 

Diante disso, faz-se indispensável que haja o reconhecimento dos 

direitos dos homossexuais, pois, ainda que ausente lei reguladora, não se pode falar 

em ausência de direitos, sobretudo no estágio atual da humanidade. 

Neste contexto, é necessária uma reflexão sobre o comportamento 

humano, analisando-se o que leva as pessoas a não admitir comportamentos e 

condutas diferentes de suas crenças ou cultura. O que seria um comportamento 

tolerável socialmente? 

Leandro Karnal ao falar sobre tolerância, assim preceitua: 

 
Tolerância é um dos eixos de uma cultura de paz. Infelizmente, nas línguas 
ocidentais, é uma palavra com significado ruim, negativo “Tolerar” é sofrer 
resignadamente. Nós dizemos hoje, especialmente em educação para os 
direitos humanos, que existe a intolerância prevista e punida na lei e 
condenada pela ética. Mas existe uma forma intermediária, que é a 
intolerância passiva, por exemplo, quando alguém diz: “Não tenho nada 
contra homossexuais desde que não sentem ao meu lado” [...] Isso é 
intolerância passiva, que é uma forma envergonhada de intolerância. 
Quando falamos de tolerância ativa, dizemos de uma capacidade de afirmar 
que a diferença não é negativa; ela é positiva e faz o todo. Ou seja, que 
felizmente o outro é distinto de mim, e isso me torna melhor porque 
diversifica, me desafia e me impulsiona (KARNAL, 2018, p. 45). 
 

Conclui-se que tolerância é uma outra maneira de pensar, de 

compreender a realidade. 

Por outro lado, preconceito, de acordo com Mezan:  

[...]é o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que consiste em 
atribuir a qualquer membro de determinado grupo humano uma 
característica negativa, pelo simples fato de pertencer àquele grupo: a 
característica em questão é vista como essencial, definidora da natureza do 
grupo, e portanto adere indelevelmente a todos os indivíduos que o 
compõem” (1998, p. 226). 
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Diante disso, o preconceito é uma opinião ou ideia preconcebida que 

gera discriminação, é a intolerância, que retrata o não entendimento sobre o outro. 

Portanto, a homofobia decorre da ineficiente abertura de discussão 

social e de crenças enraizadas. 

Denota-se que na forma de pensar de uma pessoa preconceituosa, a 

heterossexualidade seria a única forma de sexualidade, não havendo espaço ou 

aceitação para compreender outras formas de relacionamento praticadas por outras 

pessoas, sobretudo em razão dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, pela 

família e, ainda, por princípios religiosos. A grave discriminação que ocorre em razão 

do preconceito contra os homossexuais resulta, muitas vezes, em violência, 

agressões e até mesmo assassinatos ou suicídio. 

Para Amartya Sen (2015, p. 13): 

[...] muitos dos conflitos e da barbárie no mundo são sustentados pela ilusão 
de uma identidade única e sem alternativa. A arte de fabricar o ódio assume 
a forma de uma invocação do poder mágico de uma identidade 
supostamente predominante que afoga outras filiações e, em uma forma 
convenientemente belicosa, pode também subjugar qualquer simpatia 
humana ou bondade natural que possamos ter. 
 

Ainda que se tenha um enorme esforço de movimentos sociais, as 

relações homoafetivas são deixadas de lado pela sociedade em decorrência do 

preconceito e da falta de amparo legislativo, sendo marginalizada 

Também, na visão de Amartya Sen: 

A violência em todo o mundo não é hoje menos crua, nem menos 
reducionista, do que era há sessenta anos. Subjacente à brutalidade rude 
há ainda uma grande confusão conceitual sobre a identidade das pessoas, 
que transforma seres humanos multidimensionais em criaturas 
unidimensionais (2015, p. 182). 
 

Assim, da mesma maneira que outros segmentos acabam por serem 

alvos de discriminação, as relações homossexuais sujeitam-se a deficiência de 

normatização jurídica sendo relegadas a um segundo plano, deixadas de lado. 

Numerosos casos de violência contra homossexuais são registrados a 

todo instante, em todos os lugares, as vítimas são agredidas fisicamente em bares, 

praças, boates, escolas, faculdades, nas ruas, até em templos religiosos e, em 

alguns casos, em seus próprios lares. 

Neste sentido, Dias (2008, p. 30) conclui:  

[...] de nada adianta assegurar respeito à dignidade humana e à liberdade. 
Pouco vale afirmar a igualdade de todos perante a lei, [...], que não são 
admitidos preconceitos ou qualquer forma de discriminação. Enquanto 
houver segmentos alvos da exclusão social, tratamento desigualitário entre 
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homens e mulheres, enquanto a homossexualidade for vista como crime, 
castigo ou pecado, não se está vivendo em um Estado Democrático de 
Direito. 
 

Na visão de Caniato, ao discorrer sobre o entendimento de Freud, o 

preconceito é, possivelmente, uma das mais eficientes e perversas estratégias de 

controle e de exclusão sociais, pois a violência das representações preconceituosas 

(violência simbólica) perfura/ilude as estruturas psíquicas conscientes e, como em 

um susto-traumático (FREUD, 2006, apud CANIATO, 2008, p.22). 

E, a autora continua, ao mencionar Hannah Arendt (ARENDT, 2000, 

apud CANIATO, 2008, p.28), o processo implantado pelo preconceito se expande e 

atravessa todo o tecido social, e se torna possível porque sustentado em 

decorrência da banalização do mal. Ele torna o homem contemporâneo insensível 

aos estragos humanos da violência social e deixa todos indiferentes ao sofrimento 

dos outros indivíduos (CANIATO, 2008, p. 26). 

Harari destaca que: 

O problema não é de valores. [...] os cidadãos do século XXI têm muitos 
valores. O problema é implementar esses valores num mundo global 
complexo. É tudo culpa dos números. O senso de justiça dos nossos 
ancestrais era estruturado para lidar com dilemas relativos à vida de 
algumas dezenas de pessoas em poucas dezenas de quilômetros 
quadrados (HARARI, 2018, p. 279). 
 

Observa-se que as pessoas que se assumem homossexuais são as 

maiores vítimas deste processo cruel e degradante, que muitas vezes os trucida de 

maneira impiedosa, por um tratamento desigual, degradante e cruel, que acaba 

sendo visto como normal, banal. 

Para Amartya Sen (2015, p. 11): 

A esperança de harmonia no mundo contemporâneo reside, em grande 
parte, em um entendimento mais claro das pluralidades da identidade 
humana e no reconhecimento de que elas se interconectam e atuam contra 
uma nítida separação ao longo de uma única linha solidificada impenetrável 
de divisão. 
 

Desta maneira, torna-se evidente que somente será possível superar o 

preconceito com conhecimento e informação, quando as pessoas entenderem que a 

pluralidade de identidades pode se correlacionar, conviver de forma harmônica. 

Com informação verdadeira, pautada nos fatos e, também em 

conhecimentos, tornar-se-á possível reduzir a ignorância. 
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5     DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIGNIDADE HUMANA 
 
 

A palavra cidadania deriva do grego civitas, fazendo referência aos 

moradores da cidade-estado. Desta forma, considerava-se cidadão a pessoa que 

fazia parte da organização política e social da localidade e, que participava de suas 

decisões. 

Ainda na época do Império Romano, cidadania serviria comumente 

para indicar os direitos que uma pessoa poderia ter ou exercer. 

Entretanto, o termo cidadania foi consolidado a partir da Revolução 

Francesa e da Independência dos Estados Unidos da América, com o surgimento de 

um novo sistema de Estado, que se opunha às Monarquias Absolutistas do período. 

Muitas vezes, de forma imprecisa e vaga o termo cidadania é tratado 

em sua evolução. 

Para alguns especialistas seria a aquisição ou perda da nacionalidade, 

para outros, no entanto, estaria relacionado aos direitos políticos, como o de votar e 

ser votado.  

No Brasil, na Constituição Federal, cidadania relaciona-se à 

nacionalidade e aos direitos políticos, conforme pode observar-se nos artigos 12 a 

16.  

Na Ciência Política e Teoria Geral do Estado, referido termo está 

relacionado ao povo como integrante estatal. 

Desta maneira, juridicamente, cidadania não apresenta um estatuto 

próprio posto relacionar-se, de maneira essencial, a três elementos (nacionalidade, 

direitos políticos e povo), e, assim, seria algo não totalmente definido. 

Considera-se que a cidadania está relacionada ao direito de participar 

como sujeito ativo dos atos sociais, com a participação na divisão dos benefícios do 

desenvolvimento histórico, na participação das riquezas socialmente geradas, no 

respeito aos valores consagrados à dignidade humana, com igualdade e liberdade, 

independentemente de classe social, condição de gênero, etnia, características 

físicas etc. 

Pode-se, ainda, considerar que o vocábulo cidadania remete à 

participação, fazer parte dos rumos da nação. 



38 

 

Os direitos sociais são reconhecidos pelo Estado, muitas vezes, 

apenas por pressão popular, de seus cidadãos e cidadãs. 

Assim, podemos dizer que a cidadania estaria relacionada a um 

determinado ordenamento jurídico, sendo específica dos membros de um Estado, de 

uma Nação, em que sua constituição delimita direitos e deveres.  

Portanto, a ideia de cidadania estaria vinculada a decisões políticas, 

não necessariamente interligada a valores individuais ou universais, entretanto, não 

pode ser utilizada para justificar a violações de direitos humanos fundamentais. 

Nesta acepção, cidadania está intimamente ligada aos Direitos 

Humanos. 

De acordo com Marshall (MARSHALL, 1967, apud COSTA e IANNI, 

2018), a cidadania seria a capacidade atribuída a um sujeito de ter determinados 

direitos políticos, sociais e civis, e, desta forma, poder exercê-los no interior de um 

Estado-Nação.  

Assim, poder-se-ia definir cidadania por seu território, nas dimensões 

do Estado nacional e o cidadão seria o indivíduo que tem um vínculo jurídico com o 

Estado, titular de direitos e deveres fixados por determinada estrutura legal 

(constituição, leis, decretos etc.).  

Entende-se, que cidadão seria o indivíduo vinculado a um Estado-

Nação, com direitos e obrigações em um específico nível de igualdade (MARSHALL, 

1967, apud COSTA e IANNI, 2018), 

Marshall preconiza, ainda, que cidadania estaria centrada nos 

acontecimentos britânicos de sua época, a definindo de maneira moderna como “[...] 

um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. 

Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos” 

(MARSHALL, 1967, apud COSTA e IANNI, 2018). 

Diante disso, cidadania vincula-se ao ideal de igualdade entre os 

denominados cidadãos. 

Desta forma, a evolução histórica da cidadania entrelaça-se com a 

evolução dos direitos humanos. Os direitos sociais, políticos e civis sempre evoluem 

com a evolução dos próprios cidadãos, da própria humanidade. 

Aos cidadãos, além da sobrevivência em termos físicos, deve-se, de 

maneira primordial, garantir uma vida digna.  
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A maior parte das atrocidades que ocorrem ao redor do mundo foram e 

continuam sendo fruto de movimentos que têm a pretensão de moldar a identidade 

das pessoas, de acordo com modelos pré-concebidos pela sociedade. 

Para Amartya Sen: 

Campanhas para modificar identidades que as pessoas percebem como 
suas foram responsáveis por muitas atrocidades no mundo, transformando 
velhos amigos em novos inimigos e sectários detestáveis em líderes 
políticos subitamente poderosos. A necessidade de reconhecer o papel do 
raciocínio e da escolha no pensamento baseado na identidade é, por 
conseguinte, tanto difícil quanto extremamente importante. (2015, p. 27). 
 

 Na visão de Jésse Souza (2010, p. 256), a homossexualidade que, 

não pode ser admitida no sujeito, é canalizada em selvagem agressão externa. 

Também é esse o pensamento de Amartya Sen: 

[...] A insistência para que gays ou lésbicas vivam como heterossexuais ou 
fiquem “dentro do armário”, é não só uma exigência de conformidade mas 
também uma negação da liberdade de escolha. Se a diversidade não é 
permitida, então muitas escolhas tornam-se inviáveis. Permitir a diversidade 
pode realmente ser importante para a liberdade cultural (2015, p. 126-127). 
 

A ideia acerca de dignidade da pessoa humana sempre que possível 

deve levar em conta uma visão intercultural, centrada em uma coexistência pacífica, 

serena. Este intercâmbio cultural permite expandir os horizontes. A junção de 

culturas distintas permite o enriquecimento e a construção do diálogo. O vocábulo 

dignidade aponta para, pelo menos, dois aspectos análogos mais distintos: aquele 

que é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, nascer pessoa humana; e outro 

dirigido à vida das pessoas, à possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver 

uma vida digna (NUNES, 2009, p. 51). 

Quando se pensa no valor atribuído a dignidade humana busca-se o 

estudo da história, em épocas anteriores ao próprio cristianismo, sem perder de vista 

que são valores consagrados tanto no Ocidente como no Oriente, presente em 

diversas civilizações. 

O debate acerca do multiculturalismo deve ser atrelado ao estudo da 

dignidade humana, compreendendo-o e analisando-o dentro do contexto 

constitucional, alternando a maneira de tratamento de acordo com o caso concreto a 

ser observado, sempre com enfoque no modelo republicano e democrático da atual 

Constituição Federal, respeitando-se todas as culturas que formam a sociedade 

brasileira sem objetivar uma homogeneização (SARMENTO e SARLET, 2011, p. 

920). 
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De acordo com o modelo de dignidade, idealizado por Kant, as 

pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas e não como meio para a 

proteção dos interesses de outras pessoas: 

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a 
coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer 
equivalência, compreende uma dignidade (KANT, 2005, p. 77). 

 

Essa capacidade de autodeterminação está estreitamente inter-

relacionada a maneira de agir com respeito ao direito alheio, tratando as pessoas, 

independentemente de suas crenças e convicções, com respeito e dignidade, 

gerindo a vida de uma maneira mais adequada.  

Fato curioso é que os mecanismos de proteção à dignidade humana 

sobrevieram, apenas, após as barbaridades cometidas na Segunda Grande Guerra 

Mundial (1939-1945). E, foi somente após todos os horrores vividos neste período 

que foi exigida uma resposta de todas as nações mundiais. 

Diante disso, compreende-se que a dignidade humana representa 

vários aspectos da vida, fazendo-se necessário, além do dever de abstenção de 

condutas violadoras, o dever de ação, com o intuito de conquistar a efetividade da 

proteção. 

Da observação do artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, verifica-se que a busca por uma igualdade de direitos, atribuindo 

liberdade e igualdade a todos, sem qualquer tipo de distinção.  

O objetivo maior desta declaração é impossibilitar que eventuais 

grupos de pessoas se julguem superior a outros grupos, evitando-se, assim, todos 

os horrores que ocorreram na segunda guerra mundial, na qual os nazistas se 

julgavam superiores ao povo judeu, aos negros, ciganos e outras minorias. 

Depreende-se, assim, a função protetora da dignidade humana, como 

limite à atuação do Estado e dos grandes grupos sociais, protegendo, desta forma, 

direitos fundamentais.  

De acordo com Arendt (2012, p. 395): 

 
[...] havia outra implicação que os autores da Declaração apenas 
aprenderam pela metade. A Declaração dos Direitos Humanos destinava-se 
também a ser uma proteção muito necessária numa era em que indivíduos 
já não estavam a salvo nos Estados em que haviam nascido, nem – embora 
cristãos – seguros de sua igualdade perante Deus. Em outras palavras, na 
nova sociedade secularizada e emancipada, os homens não estavam certos 
daqueles direitos sociais e humanos que, até então, independiam da ordem 
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política, garantidos não só pelo sistema de valores, sociais, espirituais e 
religiosos. Assim, durante o século XIX, o consenso da opinião era de que 
os direitos humanos tinham de ser invocados sempre que um indivíduo 
precisava de proteção contra a nova soberania do Estado e a nova 
arbitrariedade da sociedade. 
 

Pode-se dizer que a partir do pós-Guerra, surgiu uma grande 

necessidade de se invocar a proteção dos Direitos Humanos sempre que algum 

grupo minoritário sofresse uma violação de direitos pelo Estado ou por outros 

grupos. 

Decorridos mais de setenta anos do advento da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), nos dias de hoje, poderíamos considerar que se vive 

um período de internacionalização ou globalização dos direitos universalmente 

consagrados. 

Há uma permanente evolução na identidade de propósitos do Direito 

Nacional e Internacional, no que se refere à proteção dos direitos humanos, em 

decorrência de incessantes lutas históricas que se passaram e ainda ocorrem na 

Humanidade, após a instrumentalização de inúmeros tratados construídos e 

referendados com este propósito. 

Tem-se um lento e gradual processo universalização desses direitos. 

Direitos decorrentes de um enorme salto evolutivo de um gigantesco processo que 

transcendeu interesses exclusivos dos Estados, resguardando-se interesses da 

humanidade. 

Este novo modelo de proteção de direitos tem a pretensão de afastar, 

de forma fervorosa, uma ultrapassada concepção de soberania estatal, modelo este 

que atribuía somente aos Estados a condição de sujeitos de direito internacional, 

capazes de proteger e resguardar direitos fundamentais de todos os cidadãos.  

Toda a coletividade de seres humanos torna-se sujeito de direito 

internacional, resguardados por mecanismos processuais, que objetivam garantir 

sua proteção de maneira ampla e global. 

A denominada função de “proteção pela dignidade”, torna-se um 

princípio orientador da restrição dos direitos fundamentais (SARLET, 2010, p. 135). 

Esta função protetora sobrevém para resguardar o denominado núcleo 

essencial de um determinado direito fundamental que, em diversos casos, deve 

sofrer alguma restrição.  
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Observa-se que a dignidade humana é o limite para o considerado 

núcleo intangível do direito fundamental. 

E, sobre a necessária proteção da dignidade humana, disserta Flávia 

Piovesan (2018, p.31/32):  

Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas complementares. 
Inspirados pelos valores e princípios da Declaração Universal, compõem o 
universo instrumental de proteção dos direitos humanos no plano 
internacional. Em face desse complexo universo de instrumentos 
internacionais, cabe ao indivíduo que sofre violação de direito a escolha do 
aparato mais favorável, tendo em vista que, eventualmente, direitos 
idênticos são tutelados por dois ou mais instrumentos de alcance global ou 
regional, ou ainda, de alcance geral ou especial. Nesta ótica, os diversos 
sistemas de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos 
indivíduos protegidos. 
 

Desta maneira, a ampla e irrestrita proteção que advém dos princípios 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Dignidade da pessoa humana é um dos princípios da Constituição 

brasileira e, evidentemente, também, é um princípio direcionador do Direito Civil. 

E, sobre essa ampla necessidade de observância destes princípios 

direcionadores da dignidade humana, destaca-se a visão de Amartya Sen (2001, p. 

137): “Nem os bens primários, nem os recursos, definidos de modo abrangente, 

podem representar a capacidade que uma pessoa realmente desfruta.” 

As capacidades humanas devem ser desenvolvidas como condições 

para validar o senso de justiça nas sociedades democráticas.  

Essas capacidades elementares do ser humano, denominadas 

liberdades substantivas, em uma busca pela efetividade da justiça social podem ser 

entendidas, dentre outras a participação política e a liberdade de expressão, e, 

ainda, a liberdade sexual. 

Além do mero acesso à bens, a participação social, o respeito a livre 

escolha dos cidadãos, respeitando-se sua identidade, com efetivo respeito aos 

direitos humanos, depende do aprimoramento da democracia, garantindo-se as 

liberdades individuais, inclusive a liberdade sexual. 

Da detida análise da obra de Amartya Sen, a concepção de 

desenvolvimento confere importância fundamental a liberdade individual como fator 

indispensável para a conquista da condição de agente, aos indivíduos. 

E, desta maneira, liberdade pode ser apontada como fator 

determinante para o desenvolvimento do indivíduo e o respeito à dignidade humana 

é o princípio que direciona este processo. 
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A dignidade humana e o desenvolvimento social devem estar sempre 

interligados, como forma de fornecer proteção para a aquisição de direitos e 

liberdades individuais. 

E, ainda, conforme Amartya Sen: 

 
Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da 
liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas 
têm de ser vistas como ativamente envolvidas – dada a oportunidade – na 
conformação de seu próprio destino, e não apenas como beneficiárias 
passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento. O 
Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e na proteção 
das capacidades humanas. São papéis de sustentação, e não de entrega 
sob encomenda (SEN, 2010, p. 77). 
 

Para que desenvolvimento social seja efetivo e real, este deve ir além 

do desenvolvimento econômico, permitindo aos indivíduos o exercício de suas 

capacidades e potencialidades. Assim, a liberdade sexual é uma garantia 

resguardada pelo Princípio da Dignidade Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6     DIREITOS HOMOAFETIVOS, RECONHECIMENTO JUDICIAL 

 
 

Atualmente, no Brasil, inexiste previsão constitucional expressa ou lei 

que trate do casamento e da união homoafetiva. 

Há, inclusive, de maneira expressa, apenas o reconhecimento de 

casais heterossexuais, conforme previsto no parágrafo 3.º do artigo 226, da 

Constituição Federal: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento” (BRASIL, 1988).  

Conforme já mencionado, a doutrina dominante em torno da Igreja 

Católica buscou sempre utilizar-se do casamento como forma de propagar a fé cristã 

valendo-se da máxima “crescei e multiplicai-vos”. 

Diante disso, a impossibilidade de concepção existente nos vínculos 

denominados homossexuais, permitiu com que os cristãos os repudiassem, sempre 

deixando os casais homoafetivos à margem da sociedade.  

Entretanto, se a mencionada impossibilidade de se reproduzir dos 

casais homoafetivos fosse o único empecilho capaz de obstar seu reconhecimento 

como família, poder-se-ia dizer, em tese, que os casais heterossexuais inférteis, 

também, não poderiam ser tratados como família.  

Recentemente, a sociedade depara-se com novas configurações em 

seus domicílios, porém a família ainda continua a exercer a denominada função de 

proteção, com fundamento, ainda, na exteriorização dos sentimentos. 

Em razão das várias funções da família dentre as suas possíveis 

configurações, deve ser ponderado e questionado o porquê não considerar o casal 

homoafetivo como família. Haveria inaptidão para um casal homoafetivo exercer as 

funções familiares como os demais casais em decorrência da impossibilidade de 

procriação realizada de forma natural? 

Antes do advento da Constituição Federal de 1988, admitia-se como 

merecedora de proteção apenas as uniões constituídas pelo casamento. Após sua 

promulgação, no entanto, o casamento deixou de ser reconhecido como única base 

da sociedade, a definição da instituição familiar tornou-se mais abrangente. Com o 

reconhecimento do princípio do pluralismo das entidades familiares admitiu-se a 

possibilidade de novos arranjos familiares.  
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De acordo com a jurista Maria Berenice Dias:  

Nem a Constituição nem a lei, ao tratarem do casamento, fazem qualquer 
referência ao sexo dos nubentes. Portanto, não há qualquer impedimento, 
quer constitucional, quer legal, para o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo. Também, entre os impedimentos para o casamento, não se encontra 
a diversidade de sexo do par. O que obstaculizava a realização do 
casamento era somente o preconceito. Aliás, a construção doutrinária sobre 
casamento inexistente tem como único ponto de sustentação a alegada 
impossibilidade do casamento homossexual. (2016, p.158). 

 

Referida jurista, aduz, ainda (DIAS, 2016, p.158/159), que a Lei Maria 

da Penha estabeleceu a definição de família para abranger as relações 

homoafetivas, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu às 

uniões homoafetivas a equivalência da união estável já existente entre casais 

heterossexuais e deu início a conversão para o casamento.  

Passou-se um vasto período até que o conceito legal de família, a partir 

da referida construção interpretativa, construída pela interpretação da Lei Maria da 

Penha (Lei nº. 11.340/2006) admitisse no sistema jurídico as denominadas uniões 

homoafetivas, conforme disposto art. 5º, em seu parágrafo único: 

  
Art.5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e de dano moral 
ou patrimonial:  
I – [...]  
II - no âmbito familiar, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;  
III – [...]  
Parágrafo único. As relações enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual. (grifos nossos) (BRASIL, 2006). 

 

Ao harmonizar a definição legal da família brasileira com a previsão do 

casamento estabelecida pelo artigo 1.514, do Código Civil, fazendo-se com que não 

prevaleça à oposição de sexos, tornou-se explícito que a heterossexualidade não 

pode ser a única condição para o casamento.  

A partir desse cotejamento dos dispositivos legais e valendo-se da 

hermenêutica construtiva jurídica, foi possível uma interpretação analógica, com a 

observância da inteligência dos princípios fundamentais da liberdade, da igualdade, 

da autodeterminação, do pluralismo, da não-discriminação, da intimidade e 

sobretudo da dignidade da pessoa humana, reconhecer o direito à livre orientação 

sexual e da união homoafetiva, como entidade familiar. 

Dispõe, desta forma, mais uma vez, Dias (2008, p. 30):  
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[...] de nada adianta assegurar respeito à dignidade humana e à liberdade. 
Pouco vale afirmar a igualdade de todos perante a lei, [...], que não são 
admitidos preconceitos ou qualquer forma de discriminação. Enquanto 
houver segmentos alvos da exclusão social, tratamento desigualitário entre 
homens e mulheres, enquanto a homossexualidade for vista como crime, 
castigo ou pecado, não se está vivendo em um Estado Democrático de 
Direito.  
 

Essas novas configurações familiares surgem para modificar de 

maneira efetiva o sistema tradicional, enfrentando enormes desafios.  

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira e Maria Berenice Dias 

(2001, p. 14), conclui-se que: 

 
Na segunda metade do século passado intensificou-se ainda mais o 
processo dessas transformações, podendo ser mencionados alguns fatores 
que contribuíram para tais mudanças: o declínio do patriarcalismo, 
impulsionado pela revolução feminista; o desenvolvimento do saber 
científico adicionado ao fenômeno da globalização, e a redistribuição sexual 
no campo trabalhista, possibilitaram uma significativa alteração na própria 
concepção de família. A passagem para o novo milênio conduz a valores 
como o respeito à dignidade humana, a não-discriminação à orientação 
sexual, mas transmite como valor mais significativo uma vitória: a família 
como o espaço para o desenvolvimento do companheirismo, do afeto e, 
sobretudo, uma célula de formação do indivíduo e elemento que funda o 
próprio sujeito. Não é mais primordial um núcleo voltado para os interesses 
exclusivamente econômico e de procriação, onde sempre esteve presente a 
presumida supremacia masculina. 
 

Denota-se que o Superior Tribunal de Justiça, admitiu a possibilidade 

do casamento entre pessoas do mesmo sexo e, posteriormente o Conselho Nacional 

de Justiça proibiu que fosse negado o acesso ao casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, junto aos Cartórios de Registro Civis. 

Apesar de subsistir uma omissão legislativa em permitir, de forma 

expressa, o casamento e uniões homoafetivas, cuja motivação estaria atrelada em 

razão de pensamentos religiosos, ou, como forma de agradar determinados 

eleitores, a ausência de lei específica não é suficiente para obstar o direito. 

Observe-se que o conceito de família, de tempos em tempos, passa 

por inúmeras modificações que decorrem do próprio desenvolvimento social, 

passando de uma entidade institucionalizada e estritamente matrimonial, com intuito 

de procriar e com enfoque na economia básica (transmissão de patrimônio e 

circulação de riquezas), para uma entidade instrumental, que objetiva sobretudo o 

alcance da felicidade dos indivíduos. A felicidade representa a realização 

profissional, econômica e pessoal, com enfoque nos princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. 
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É importante ressaltar, também, que o próprio Supremo Tribunal 

Federal não admitia a família constituída por relações homoafetivas, situação que 

somente foi alterada, a partir do ano de 2011, com o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 4277 e Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 

n.º 132, julgadas conjuntamente. 

O relator das mencionadas ações foi o então Ministro Ayres Britto, que 

por sua decisão foi possível dar-se nova interpretação ao artigo 1.723, do Código 

Civil, com observância em Princípios Constitucionais, de modo a viabilizar o 

reconhecimento de uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo. 

Na sequência, segue parte do voto do Ministro que tem um total de 49 

páginas: 

 
[...]18. Realmente, em tema do concreto uso do sexo nas três citadas 
funções de estimulação erótica, conjunção carnal e reprodução biológica, a 
Constituição brasileira opera por um intencional silêncio. Que já é um modo 
de atuar mediante o saque da kelseniana norma geral negativa, segundo a 
qual “tudo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está 
juridicamente permitido” [...] 
[...]36. Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a 
incumbência de dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, 
inclusive pelo estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção) 
efetivação por parte de estrangeiros (§5º do art. 227); E também nessa 
parte do seu estoque normativo não abre distinção entre adotante “homo” 
ou “heteroafetivo”. E como possibilita a adoção por uma só pessoa adulta, 
também sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante casado, ou 
então em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo 
raciocínio de proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da 
CF, combinadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da 
Constituição. Mas é óbvio que o mencionado regime legal há de observar, 
entre outras medidas de defesa e proteção do adotando, todo o conteúdo 
do art. 227, cabeça, da nossa Lei Fundamental. 37. Dando por suficiente a 
presente análise da Constituição, julgo, em caráter preliminar, parcialmente 
prejudicada a ADPF nº 132-RJ, e, na parte remanescente, dela conheço 
como ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, julgo procedentes as 
duas ações em causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil 
interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado 
que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta como 
sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que é de ser feito segundo 
as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 
heteroafetiva. É como voto (STF, 2011, on-line). 
 

E a partir deste momento, em decorrência desta decisão, proferida em 

04 de maio de 2011, os Ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram, de 

maneira unânime, a possibilidade da união estável homoafetiva. 

De acordo com o advogado e professor Acir de Matos Gomes (2019, p. 

237: “O Brasil é um país que adota o regime democrático. É, portanto, um Estado 
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Democrático de Direitos, que valora os direitos e garantias fundamentais e permite a 

interpretação das leis conforme a Constituição Federal”. 

No entanto, somente a partir da Resolução n. º 175/2013, do Conselho 

Nacional de Justiça, que passou a dispor sobre a habilitação, celebração de 

casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de 

mesmo sexo, que foi possível o casamento de homossexuais entre si. 

Referida Resolução prevê: “Art. 1º É vedada às autoridades 

competentes a recusa da habilitação, celebração de casamento civil ou de 

conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.” (CNJ, 

2013, on-line). 

Assim, restou consolidado a possibilidade e viabilidade de casamento, 

tanto para casais heteroafetivos como homoafetivos. 

A família pode ser concebida em vastas acepções, posto estar em 

constante mutação, adequando-se a realidade de cada fase da humanidade. 

Nos tempos atuais, a sociedade demonstra estar um pouco mais 

amadurecida, posto aceitar novos parâmetros e concepções familiares, contudo, 

muitas coisas precisam ser feitas para reduzir a discriminação e estigmas que 

orientam a homoafetividade.  

Os preconceitos e dúvidas existentes na sociedade, em relação a essa 

nova forma de constituir família, ora denominada homoparentalidade (relações de 

parentalidade exercidas por homens e mulheres homoafetivos), são enormes.  

Assevera Acir de Matos Gomes (2019, p. 253):  

 
Da mesma forma que não existem cores fora do conjunto, não existe ser 
humano desconectado do princípio da dignidade que contém o da 
diversidade; portanto, é na soma e no reconhecimento da diversidade que 
se pode encontrar a paz. 
 

Frisa-se que não se põe em debate a capacidade dos novos casais 

homoafetivos, neste exercício da parentalidade, uma vez que inexiste diferenças no 

desenvolvimento psicológico, juntamente com aspectos voltados à adaptação social 

destas famílias quando comparadas com outras formas e arranjos familiares.  

Mas, é evidente que ainda existem obstáculos para a aceitação das 

diferenças, mesmo estas sendo intrínsecas à condição humana, posto que, assim 

como um indivíduo não é igual a outro, uma família não pode ser igual à outra. 
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7 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: 

EVOLUÇÃO FAMILIAR E DIVERSIDADE 

 
 

É inegável a evolução das relações familiares, em especial da família 

homoafetiva, no campo do Desenvolvimento Social, mas as políticas públicas 

destinadas as novas configurações familiares têm sido efetivas? 

Denota-se que o Desenvolvimento Social advém de uma expansão das 

dimensões do desenvolvimento, ampliando a visão estrita e atrelada ao crescimento 

unicamente econômico. Ao longo do tempo, o desenvolvimento esteve vinculado ao 

progresso econômico e tecnológico, entretanto a partir da década de noventa do 

último século, incorporou os adjetivos humano e sustentável, consentindo-se, assim, 

que o desenvolvimento econômico, por mais indispensável e estratégico que seja, 

precisa estar, também, vinculado a finalidades sociais, conforme expressamente 

previsto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

(DEMO, 1995). 

As Políticas Públicas, sinteticamente, são princípios ou regras que 

servem para direcionar o Poder Público na aplicação de seus recursos, atendendo 

aos anseios da sociedade. 

Podem, também, serem entendidas como o conjunto de políticas, 

programas e ações do Estado, diretamente ou por meio de delegação, cujo objetivo 

seja enfrentar desafios e aproveitar oportunidades de interesse coletivo (CASTRO e 

OLIVEIRA, 2014).  

Em suma, políticas públicas são os atos ou programas que colocam o 

governo em ação e/ou analisam e reveem essa ação e, ainda, quando necessário, 

propor mudanças no rumo dessas ações (SOUZA, 2003). 

Assim, infere-se que o Desenvolvimento Social se exterioriza pelas 

políticas públicas efetivamente implementadas, que atendam aos desejos e 

expectativa dos grupos sociais. 

O Desenvolvimento, advindo do crescimento da industrialização, 

progresso tecnológico ou a modernização social, de maneira inegável, contribuí 

substancialmente para expandir a liberdade humana (SEN, 2010). 

Diante disso, o Desenvolvimento Social apenas pode ser obtido em sua 

plenitude, quando respeitadas as liberdades dos indivíduos, dentre elas, a liberdade 
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sexual, que é, inquestionavelmente, um direito alicerçado na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e que tem como seu objetivo dar as pessoas a garantia de 

não serem subjugadas de maneira arbitrária por governos totalitários e 

conservadores. 

Indubitável, que a institucionalização da união estável e do casamento 

homoafetivo pelos tribunais não surgiu de um fato desconectado da realidade 

brasileira. A realidade das uniões homoafetivas foi mais forte que a lei e impôs-se a 

criação de novos direitos. E, desta forma, inegável que o reconhecimento dos 

direitos homoafetivos é fruto das contribuições doutrinárias e jurisprudenciais que o 

antecederam por todo o país, e, desta forma, permitiu ao Supremo Tribunal Federal 

resolver definitivamente a questão. 

[...] o marco teórico e prático da união homoafetiva somente se tornou 
possível após os ministros do Supremo Tribunal Federal – STF, no dia 05 
de maio de 2011, julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
4277) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
132, em que reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo 
como entidade familiar (PEGHINI, 2017). 
 
[...] a união homoafetiva é um fato social da mais alta relevância e, mesmo 
sem uma legislação específica, pode transcender do afastamento do mero 
enfoque obrigacional para tratamento do direito de família com todos os 
seus efeitos aplicados (PEGHINI, 2017). 
 

Observa-se que que falta do instituto jurídico pela via legislativa pode 

ter resultado num “vazio legal” institucional (MELLO, 2012), que somado à 

discriminação e ao preconceito de parte da sociedade, tem imposto aos cidadãos e 

cidadãs, que vivem a união homoafetiva, dificuldades no exercício dos direitos, 

inclusive de acesso a políticas públicas destinadas à família.  

E, em que pese, o reconhecimento dos direitos pelos tribunais, estes 

muitas vezes, não tem sido a garantia desejada, embora se possa lançar mão de 

direitos civis, tributários, previdenciários etc. 

Possível destacar, também, que algumas iniciativas têm facilitado o 

exercício dos direitos (APÊNDICE C): 

- Cartórios de Registro Civil estão autorizados, a partir da Resolução 

175/2013, do CNJ, registrar a União Estável e, ainda, celebrar o casamento de 

pessoas do mesmo sexo, o que antes era vedado pela legislação civil, além de 

poder converter a união estável em casamento, prática já realizada quando se 

tratava de casais heterossexuais; 
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- a Defensoria Pública pode e deve atuar nas causas que envolvam 

casais homoafetivos, seja para interpor ações ou resguardar direitos de 

hipossuficientes; 

- o reconhecimento ao direito de receber pensão por morte do 

companheiro ou cônjuge homoafetivo não depende de decisão judicial, bastando a 

comprovação do óbito (por certidão), da qualidade de segurado do falecido e da 

qualidade de dependente em relação ao segurado falecido (por certidão do próprio 

órgão e comprovação por certidão de casamento ou escritura de união estável); 

- o questionamento judicial que envolva casais ou famílias 

homoafetivas são, a partir do reconhecimento pelo STF, tratados nas Varas 

Especializadas de Família (antes da decisão, a competência era do Juízo Cível 

Comum). 

Porém, importante frisar que em caso de rejeição pelos órgãos públicos 

ou diante da ausência de legislação específica, os direitos das pessoas unidas 

homoafetivamente ficam na dependência de ações judiciais para fazer valer o 

direito. 

Embora seja destaque a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5971/2018 (BRASIL, 

2018), que decidiu sobre a impossibilidade da família homoafetiva ser excluída de 

políticas públicas para família, a questão institucional legal tende a dificultar a 

formulação de políticas públicas mais organicamente articuladas e de alcance 

nacional. 

Denota-se que as políticas públicas para o público LGBTQIA+ 

originadas no âmbito federal não tiveram êxito no Brasil, pelo menos até o momento, 

como pode-se observar no projeto intitulado: “Brasil sem homofobia” (BSB). 

Referido programa, lançado em novembro de 2004, a partir de 

previsão, no Plano Plurianual 2004/2007, da ação "Elaboração do Plano de Combate 

à Discriminação contra Homossexuais", vinculada ao "Programa Direitos Humanos, 

Direito de Todos", no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da 

República, definida como responsável por sua articulação, implantação e avaliação 

(MELLO; AVELAR e MAROJA, 2012). 

O “Brasil sem homofobia” iniciou uma série de ações específicas, 

visando o combate à discriminação e inclusão do público LGBTQI+, em especial, ao 

se considerar, a reduzida existência de iniciativas que abrangem esta agenda no 
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Brasil, com previsão de cerca de sessenta ações, distribuídas por onze áreas, 

envolvendo oito secretarias e ministérios, voltadas para fortalecimento de 

instituições públicas e não governamentais (MELLO; AVELAR e MAROJA, 2012). 

É indubitável que o programa atende as principais demandas dos 

grupos LGBTQI+, contudo, a temática encontrou enorme resistência de setores 

conservadores da sociedade, em especial, o religioso, o que tem dificultado sua 

efetiva implementação. 

Avanços efetivos de programas e políticas públicas destinadas ao 

público LGBTQIA+ dependem de mudanças concretas no sistema de crenças. 

Entretanto, pese as dificuldades de efetivação de políticas públicas que 

envolvam sexualidade, é importante destacar que, inobstante a pouca força 

normativa, as linhas previstas possuem importante vulto, qual seja, o de impor 

conduta negativa ao Estado (no caso o Poder Executivo), posto não poder fazer 

nada que contrarie seu conteúdo programático. 

Destaca-se que a pouca ou nula efetividade de planos e programas 

decorrem em razão do mencionado caráter programático dos dispositivos que os 

compõem, não tendo natureza vinculante, ficando sua efetivação condicionada à 

discricionariedade administrativa. 

Importante ressaltar, que, em um primeiro momento, é vedado ao 

Poder Judiciário agir diretamente na questão relativa a políticas públicas, sendo 

permitindo somente verificar se as diretrizes estão obedecendo os critérios legais, 

posto que a análise da conveniência e da oportunidade incumbe ao próprio Poder 

Executivo. 

Porém, referido critério, em alguns momentos, é relativizado pelo 

próprio Poder Judiciário, garantindo-se, em alguns casos, efetiva implementação. 

Não há dúvidas, no entanto, que os avanços na efetivação de políticas 

públicas para casais e famílias homoafetivas, apenas se tornarão concretos ou 

passíveis de o serem, com repercussões e debates em todas as esferas sociais, e, 

principalmente, se o Poder Judiciário e, especialmente, o Poder Legislativo (este, de 

maneira mais remota e gradual, devido ao conservadorismo, em que pese ser o 

poder mais legitimado a agir), definirem legalmente os direitos civis da população 

LGBTQIA+.  

Importantíssimo, destacar que, ainda que ausentes leis específicas 

para criminalizar a homofobia e transfobia, o Supremo Tribunal Federal, na Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26) (BRASIL, 2021) – ANEXO B, 

determinou que, enquanto não for aprovada lei específica, deverá ser aplicada em 

relação a tais condutas as penas do crime de racismo. 

Posto que, apenas, possível a modificação de comportamentos sociais 

de intolerância, por meio de coerção (punição) e medidas educativas. 

No atual Governo destaca-se, ainda, que, em 19 de junho de 2020, foi 

instituída uma política pública direcionada às famílias, a Portaria n.º 1756/20 

(BRASIL, 2020), que instituí o Programa Município Amigo da Família (PMAF) – 

ANEXO C, que, mais uma vez, não menciona, especificamente a família 

homoafetiva, porém, resta evidente que não seria legítima sua exclusão, ainda que 

tenha que se socorrer perante o Poder Judiciário. 

Diante do exposto, possível dizer que a presente pesquisa se serve da 

realidade dos indivíduos que vivem a união homoafetiva, para compreender a 

realidade social na qual estão inseridos. É na cidade que as pessoas nascem, 

crescem, têm amigos, trabalham, tornam-se adultos, casam-se e formam famílias. E 

desta maneira, possível dizer que no município ou numa região que estão 

depositados os interesses e as expectativas pessoais, profissionais, sentimentais, 

etc. 

As hodiernas decisões dos tribunais, reconhecendo a união estável e o 

casamento homoafetivos, fazem parte de um fenômeno que converge para o 

reconhecimento e respeito à diversidade sexual da pessoa humana. Todavia, a falta 

de consenso legislativo para decidir sobre a união estável e o casamento 

homoafetivos, entre outros direitos da diversidade sexual, tem feito letra morta dos 

direitos fundamentais constitucionais.  

Ao menos em tese, os princípios da dignidade humana, igualdade, 

desenvolvimento humano e social deveriam ser capazes e ter a força para reorientar 

o processo legislativo. 

Não obstante, diante de diversos embates ideológicos o avanço na 

aprovação e promulgação de leis que venham a consolidar direitos de diversidade 

sexual tem encontrado obstáculos, em que pese o Princípio da Vedação ao 

Retrocesso Social, segundo o qual é vedado ao legislador reduzir, suprimir, diminuir, 

ainda que de forma parcial, direitos sociais já materializados seja na esfera 

legislativa ou na consciência geral, que seria o caso das decisões consolidadas na 

jurisprudência. 
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Porém, deve-se, observar que, em que pese o reconhecimento de 

direitos pelos tribunais, persistem os desafios para o exercício de direitos pelos 

cidadãos e cidadãs que vivenciam a homoafetividade. 

Assim, políticas públicas efetivas que venham a facilitar o acesso a 

direitos por cidadãos e cidadãs, que vivem a homoafetividade, deveriam garantir a 

eficácia social do direito e promover a cidadania, a justiça, e o desenvolvimento 

humano e social. 

A reduzida quantidade dessas políticas públicas específicas e efetivas, 

seja na esfera federal, estadual e municipal somadas ao excessivo número de 

crenças populares antiquadas, dificulta sobremaneira a preservação e efetivação do 

direito à igualdade, não discriminação, bem como a constituição da família com livre 

planejamento e igualdade entre os cônjuges. 

Projetos de lei, como do Estatuto da Diversidade Sexual (PLS 

134/2018) e o Estatuto da Família, este último com a pretensão de alterar o Código 

Civil, no capítulo de família e sucessões, com previsão específica da inclusão da 

família homoafetiva, encontram-se com a tramitação suspensa, no Congresso 

Nacional. 

A função essencial dos mencionados estatutos seria criar um 

microssistema com previsão de direitos de resguardar as famílias homoafetivas, 

entretanto, não avançam em razão de desentendimentos ideológicos dos 

congressistas. 

No caso específico do município de Franca, a questão não é diferente, 

não há sequer Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual (CMADS).  

Diante do exposto, para que haja algum avanço concreto para 

efetivação das políticas públicas, envolvendo o público LGBTQI+ e, em especial, os 

casais ou pares homoafetivos, é necessário o envolvimento da sociedade. 

Contudo, o envolvimento social, pode, apenas ser viabilizado a partir 

do instante em que os cidadãos e cidadãs compreenderem a necessidade do 

respeito a diversidade e da adoção de condutas não discriminatórias como melhor 

caminho para a superação das crenças oriundas do conservadorismo. 

O objetivo desta pesquisa é obter a visão das pessoas diretamente 

envolvidas no fenômeno das relações homoafetivas e, a partir destes pontos de 

vista, contribuir para a redução ou mesmo desmistificação das crenças decorrentes 

do conservadorismo.  
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8   SENTINDO NA PELE: OS DIREITOS CONQUISTADOS SÃO 

EFETIVOS? 

 

Nesta seção, buscou-se, a partir da entrevista de casais ou pares 

homoafetivos, detectar a realidade acerca da efetividade dos direitos, partindo-se da 

visão de pessoas diretamente envolvidas. 

  Neste tópico, vislumbra-se obter momentos e significados da rotina e 

das questões enfrentadas por estes casais, que criam uma nova modalidade 

familiar, diferenciando-se do considerado modelo tradicional. 

  Buscou-se, também, analisar a efetividade das políticas públicas até 

então implantadas e, ainda, aferir se estas têm sido eficazes, segundo a visão dos 

participantes da pesquisa. 

  A família tradicional, possuí suas próprias crenças e valores e, na 

maioria das vezes, mostra-se incapaz de admitir um ponto de vista diferente do seu, 

diferente da sua vivência e experiências. 

A partir da oitiva de pessoas que fogem do modelo tradicional, que 

vivenciam e experimentam uma nova realidade, com outras experiências, o fato 

social demonstra a existência de um modelo novo, que para alguns, atentaria contra 

os denominados “costumes familiares”. No entanto, este novo modelo deveria 

continuar marginalizado? 

  A realidade destas novas famílias cria um novo contexto, que deve ser 

observado, a partir de um novo momento histórico, com observância a uma nova e 

inegável realidade que desafia culturas e crenças e necessita de um novo aporte, de 

uma política pública atenta a sua especificidade, uma realidade que necessita ser 

desmarginalizada. 

  Diante disso, nesta seção buscou-se explorar a realidade e, a partir 

disso, aprimorar os meios de lidar com ela. 

  Ao ouvir as partes diretamente envolvidas é possível aprimorar ideias 

de descobrir novos horizontes. 

As entrevistas foram elaboradas, conforme formulário semiestruturado 

(Apêndice A), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) 

do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) – ANEXO D. 
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Os entrevistados concordaram livremente em participarem das 

entrevistas conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

Durante as entrevistas realizadas por meio virtual, procurou-se sempre 

dar total liberdade aos entrevistados para que se sentissem à vontade e falassem de 

maneira espontânea, com respeito, também, ao tempo disponível destes. 

Procurou-se, sempre que possível, durante a transcrição, manter as 

falas originais, mantendo-se a espontaneidade e como forma de fazer com o que o 

texto ficasse mais próximo do diálogo. 

Foram destacados em negrito os pontos considerados mais relevantes, 

do ponto de vista do pesquisador. 

Nesta dinâmica, foram selecionados três casais ou pares homoafetivos, 

aos quais, doravante, a fim de preservar suas respectivas identidades, chamaremos 

de casal A, casal B e casal C. 

O casal A, é composto por dois homens, A1 com 42 anos de idade, 

professor e A2 com 41 anos de idade, bibliotecário e psicólogo. Ambos se 

identificam como homens cisgêneros2, vivem em união estável há quase treze anos, 

registrada por escritura pública, com data retroativa ao início da união. 

O casal B, é composto por duas mulheres, B1 com 23 anos de idade, 

confeiteira e B2 com 27 anos de idade, vendedora. Ambas se identificaram como 

mulheres cisgêneras, também vivem em união estável há quatro anos, contudo sem 

registro formal. 

O casal C, é composto por dois homens, C1 com 50 anos de idade, 

professor e empresário e C2 com 30 anos de idade, estudante de marketing digital e 

atualmente partindo, também para o campo empresarial, montando sua loja online. 

Ambos se identificaram como homens cisgêneros, são casados desde maio de 2021 

e conviviam em união estável, desde 2019, registrada em cartório por contrato 

particular. 

Passemos, pois, aos pontos mais relevantes. 

 

Indagados como foi a aceitação familiar e de amigos quando da 

união, responderam, da seguinte forma: 

                                                           
2
 Pessoa que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. Ex: uma pessoa que nasceu com genitália feminina e 

cresceu com características físicas de “mulher”, além disso adotou padrões sociais ligados ao feminino, comumente 
expressados em roupas, gestos, tom de voz. 
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Casal A: 

Segundo A2: 

Então, Fernando, a nossa união estável, ou nosso relacionamento, eu 
não sei se teve um momento que a gente sentou e comentou com os 
amigos, eu acho que foi tudo acontecendo tão naturalmente, a gente 
participando das reuniões de família, indo encontrar os amigos uns dos 
outros, sem necessariamente ter um momento que marca assim, um 
anúncio, sabe, de fato. Isso a gente falando do nosso relacionamento, agora 
tem marcos diferentes, a minha sexualidade eu revelei para minha família, 
revelei ou revelaram, quando eu tinha 18 anos, então são processos um 
pouco distintos.  
[...]Eu vou contar um pouquinho o meu processo, que é bem diferente do 
A1, nossos processos são um pouco distintos. Então assim, o meu 
processo de descoberta da minha sexualidade, se a gente for um 
pouco mais anteriormente,  ele se dá em vários momentos, eu sofri um 
abuso quando pequeno, e eu achava que tinha alguma coisa errada 
comigo, aos 15 anos eu percebi meus desejos com mais intensidade, e 
tive uma tentativa de autoextermínio, uma tentativa de suicídio, depois 
disso eu comecei a negar a sexualidade, então tive alguns 
relacionamentos heterossexuais, e em um determinado momento, eu 
conheci um rapaz, a gente manteve (...), a gente ficou algumas vezes, e 
eu descobri que ele tinha um outro relacionamento, que ele era 
casado, com outro rapaz. E ai virou um caroço de angu, porque ele queria 
continuar ficando comigo, eu não queria, e ele usou de chantagem para 
eu ficar com ele, senão ele revelaria pros meus pais a minha 
sexualidade, e assim o foi, porque eu não quis ficar, e ele contou pros 
meus pais. A partir daí, minha vida virou de ponta cabeça, porque eu 
venho de uma família muito tradicional, muito conservadora, meu pai 
era dono de bar e anteriormente era caminhoneiro, depois vendedor, 
então aquela pessoa muito conservadora. E quando eles souberam da 
minha sexualidade, eu tive que lidar com o enfrentamento do preconceito, 
e com a vigília constante dos meus pais. Meus pais acharam que era uma 
fase, então a melhor coisa a se fazer naquele momento era me retirar 
da sociedade. 
 

Para A1: 

Acho que o meu foi um pouco mais complicado, mais complicado na minha 
visão, porque eu não tive esse contato de contar pra família. Eu não tive 
contato de falar pra minha mãe, até comento com o A2 que quando ele 
vai pro embate de contar, que pelo menos aconteceu alguma coisa, então 
hoje ele tem algo pra falar, eu fiquei sem falar nada, então minha mãe 
teve uma vez que ela falou ‘Olha, se eu tiver um filho gay, eu não quero 
ficar sabendo’, e naquilo eu me fechei, e eu tive muito problema com a 
minha sexualidade porque minha família uma parte dela é (pertence a um 
grupo religioso), tem a questão da religião, e eu briguei muito nessa 
questão da minha sexualidade por muito tempo. Eu só fui vivenciar 
minha sexualidade com vinte e quatro anos, então eu demorei bastante 
tempo, eu fiquei num limbo, eu fiquei ali no morno sem vivenciar nada, 
porque eu tava brigando por uma coisa que não tinha como brigar, porque é 
uma coisa que faz parte de mim. Só que em função desse preconceito, que 
ele nunca aconteceu de uma forma direta, mas sempre de uma maneira 
velada, eu acabei me fechando. Eu tinha muitos amigos gays, muitos, 
mas eu sempre ficava com um pé atrás, assim, não deixava isso me 
“afetar” de alguma forma. E ai eu demorei bastante, então isso causou 
bastante sofrimento pra mim, porque hoje eu vejo, eu olho pra esse período 
e falo ‘Perdi muito tempo em relação a se revelar’, eu falava para alguns 
amigos, mas não para todos, eu segurei isso por muito tempo, e eu 
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conheci o A2 quando eu tinha vinte e nove, então eu falo pra ele ‘você 
acabou de conhecer um adolescente’, nessa questão da sexualidade, de 
vivenciar, porque eu fiquei muito tempo fechado, trancado. A minha 
família eu não falo até hoje com uma parte dela, só recentemente, eu já 
to com quarenta e dois né, o ano passado que eu fui conversar abertamente 
com alguns sobrinhos meus, que são mais velhos hoje, que tem trinta, vinte 
e cinco, trinta e poucos anos, que eles ficaram sabendo, que eu fui falar 
abertamente. É claro que eles sabiam, o A2 frequenta a casa da minha 
mãe, como amigo, e a gente frequentou e as pessoas fazem as suas 
leituras, mas eu nunca tinha falado assim ‘Olha, eu sou homosexual, o A2 é 
meu namorado, nós estamos num relacionamento’, eu fui só falar isso o ano 
passado, a gente já vai fazer treze anos que nós estamos juntos. Então pra 
mim eu falo que foi mais difícil porque ficou uma coisa que (...) eu falo que 
na casa da minha família eu sempre vivia uma mentira, então eu ia pra 
algum lugar eu mentia, levava alguém eu mentia, então foi uma mentira 
por muito tempo que eu tinha que ficar criando uma história pra poder 
vivenciar ali. Eu falo também que é na minha perspectiva porque o A2 tem 
os sofrimentos dele, tem as questões que ele vivenciou que foram pesadas, 
mas eu falo assim, nem sei se foi um termo correto de falar que foi mais 
díficil, mas que pelo menos existe na história dele, parece que existe vida, 
na minha não existiu vida, não existiu envolvimento, porque minha família 
tava ali, fingindo e mentindo e foi passando isso de alguma forma na minha 
vida. 

 

Casal B: 

Para B1: 

[...] eu me assumi com dezoito, mas como minha família é muito religiosa 
eu tentei ainda lutar, assim, “lutar” contra, igual a igreja ensina e tal, 
mas ai com dezenove eu decidi realmente sair e me assumir mesmo e 
ser quem eu sou e tal, e foi quando eu falei “a gente já tem que dar um 
jeito de morar junto”, por conta da minha família mesmo. 
Hoje eu posso dizer que a minha relação com a minha mãe é um pouco 
(...) um pouco difícil assim, é de fase, tem uma fase que a gente ta 
tranquila, tem uma fase que ela já não me aceita, fica nessas fases, dura 
talvez três ou dois meses, e a gente fica por exemplo, a gente tinha ficado 
oito meses sem se falar, ela não sabia de mim, nem eu dela, ai algum 
tempo ela me procurou, procurei ela, ai a gente voltou a conversar, a 
gente conversa tranquilo por um tempo, mas ai eu sei que daqui uns 
dias ela meio que estoura de novo, ai volta a falar sobre essa questão 
da sexualidade pra eu poder voltar pra igreja e tal, ai a gente se afasta 
de novo. 
[...]quando sai da religião em (...) com dezenove anos, né, eu ainda 
achava que talvez eu teria que seguir alguma coisa, talvez pra ter uma 
benção de Deus, por ter sido ensinada desde criança assim, mas hoje 
eu já não (...) já não me cabe lá, e a questão da religião ela é muito (...) 
ela tem um preconceito muito grande, ela ensina a homofobia, eu acho 
que realmente é um lugar que não cabe mais a gente, a gente não 
acompanha nenhuma.[...]a gente não busca nenhum Deus específico e as 
vezes a gente até nem acredita mais em Deus, umas coisas assim. É isso. 
[...] então, como eu fui criada desde criança dentro do salão (Igreja que 
fazia parte), desde muito pequena eu nasci ali, eu fui batizada com dez 
anos, eu era muito nova também e fiquei firme ali até os dezoito anos (...) 
todos meus amigos, tudo que eu conhecia era de dentro do salão, era 
de dentro da igreja, então quando eu sai eu perdi totalmente o vínculo 
com os meus amigos, eu não sei se você conhece ... (Religião que 
seguiam B1 e B2 antes do relacionamento), mas eles tem uma crença que 
se a pessoa não (...) se ela não vive de acordo com o que é ensinado lá 
dentro, ela tem que ser expulsa da igreja e ninguém pode falar com ela 
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mais. E até tem umas questões entre pais, filhos, irmãos e irmãs que tira ai 
a liberdade de poder conversar, de poder falar, então é essa questão 
também que da uma dificultada pra gente, só que ai depois que a gente 
saiu, depois que eu sai, ai encontrei amigos que talvez saíram também 
da religião, no meu trabalho, dessa maneira a gente fez nossas 
amizades, mas foi difícil porque perdemos ai com (...) eu perdi, né, 
depois dos dezoito, perdi meus amigos, mas encontrei novos. 
É, hoje a gente tem muita amizade, muito amigo bom, é muito legal ver, 
só que a maioria são LGBT né. 
Muito boa, eles nos respeitam, a gente respeita eles também, passeia 
juntos, é bem tranquilo. É a nossa família, né, a gente não tem a família 
muito perto mas ai a gente tem grandes amigos que são nossa família 
também. 
 

Para B2: 

Eu era casada, eu fiquei cinco anos casada. Num casamento hétero, só que 
assim, levei muito tempo isso por conta da minha família também e por 
conta de ninguém aceitar, e ai eu vivi um relacionamento muito 
abusivo, e ai quando a gente se separou eu conheci a B1. Então assim, 
a gente se separou e eu conheci a B1 no próximo mês e a gente já foi 
morar juntas. 
Só que eu já sabia desse meu lado, né, só nunca ninguém me aceitava 
então deixa eu continuar assim como todo mundo quer mesmo, tipo isso. 
Agora minha família é super tranquila hoje em dia, só a minha mãe que 
é um pouco mais afastada mas por conta da religião. 
[...]hoje a gente acredita mais no Universo, na Lei da Atração. 
A gente busca paz espiritual, só. E eu quando eu era casada eu não tinha 
amigos, porque eu tinha um relacionamento muito abusivo, então eu 
não tinha amizade, era só alguns dentro do salão também, mas que 
acabou afastando depois que eu me assumi, mas ai igual a B1 falou, ai 
a gente fez amigos novos, e muitos né.  
 
 

Casal C: 

De acordo com C1: 

[...] até por conta da época que eu vivi, eu e o C2 vivemos momentos de 
épocas diferentes, tem uma diferença de vinte anos ai um pro outro, eu 
fui descobrir mais tarde assim, depois (...) tive a primeira experiência 
com dezoito (relação homoafetiva), mas ai depois disso ainda namorei 
meninas, fui me identificar mais por volta ali dos vinte e três, vinte e 
quatro anos. 
Na minha família o meu pai ele é afastado, ele participa assim, um por 
cento, quando é meu aniversário ele vem a nossa casa, fica aqui um 
tempo, trinta, quarenta minutos, né C2? Mas ele não tem um convívio, 
né, ele respeita mas ele não tem convívio com a gente. A minha mãe 
em função disso eu sinto que ela gostaria de participar mais, mas para 
que não haja um conflito então ela respeita isso, eu tenho contato com 
eles normalmente, ontem mesmo precisei de um remédio fui com o C2 
na porta e peguei, mas eles não têm o convívio que é o convívio que a 
família do C2 tem. Quando eu falei convívio por exemplo, de vir 
almoçar no domingo aqui em casa, a família deles veem e tal, aceita 
mais. O meu pai ele vem de uma outra geração, de setenta e cinco 
anos, é mais difícil pra ele, então existe esse conflito com ele. 
[...] Negavam. O meu pai ainda é aquela coisa assim “eu sei, mas eu 
não quero falar sobre o assunto”, é diferente do (...) por exemplo no 
sábado passado a gente fez um Halloween com uns amigos aqui, e os 
pais do C2 veio, participou com a gente, é muito gostoso assim. Entra 
na roda de conversa, não era um Halloween que tinha só amigos gays, 
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tinham amigos héteros, a maioria eram amigos héteros na verdade, e 
eles participam numa boa, eles convivem, do lado da minha família, 
quando eu falo família pai e mãe, ta. A gente tem alguns amigos que já 
tem filhos também agora, estão com criança pequena, [...] com o 
esposo, e eles participam com a gente. Do lado da minha família meus 
irmãos participam, mas meus pais não, eu sinto falta disso, esse 
ambiente que a gente tem com a família do C2, os pais, não existe com 
o meu. 
 
 

  Na relação com os amigos C1 relatou, ainda: 

Existe um afastamento natural da vida da gente de trabalho eu acho, 
mas por questão de ter descoberto “ah o meu amigo C1 é gay”, [...], 
não teve um afastamento, vejo que a gente tá afastado pelo tempo, por 
questões de trabalho, de estudo, da vida corrida da gente, mas não 
que alguém falou assim “nossa agora que eu sei, eu não quero essa 
pessoa mais no meu âmbito de convívio”, isso eu nunca sofri. 
 

Para C2, também, não houve afastamento dos amigos e por parte da 

família, segundo este, há uma aceitação e convivência bem maior. 

C2, disse, ainda: 

Eu desde criança. Desde criança, meu pai e minha mãe fala que eu era 
diferente e tal, e ai eu insisti ainda, insisti namorar, insisti um tempo, eu não 
vou me recordar o tempo que eu realmente falei “não”, mas eu tive uma 
aceitação do meu pai, da minha mãe e da minha família tranquilamente, 
até hoje. Eles convivem com a gente, eles vem aqui, eles dormem aqui, é 
bem tranquilo. 

 

Neste tópico, denota-se a existência de conflitos familiares, posto que, 

em geral, os pais dos entrevistados não demonstraram receptividade quanto a 

orientação sexual de seus filhos. 

No caso do Casal A, A1 demonstra que sua orientação sexual sempre 

foi velada em relação aos familiares, tendo, inclusive, comentado que sua mãe não 

gostaria de saber que tinha um filho gay, afirmando que apenas revelou sua 

sexualidade para parte de sua família, depois de algum tempo.  

A2, por outro lado, acabou tendo sua orientação sexual revelada ao 

terminar um relacionamento homoafetivo. Os pais de A2 pensaram que seria uma 

fase da vida, uma rebeldia adolescente. 

Quanto ao casal B, B1 assumiu sua sexualidade aos dezoito anos e 

teve que lidar com conflitos em razão de sua religião. Logo saiu de casa e assumiu o 

relacionamento com B2, relatou ter perdido amigos e teve que reconstruir sua vida. 

B2 vivia um relacionamento heteroafetivo, teve três filhos desse 

relacionamento que hoje convivem com ela e B1, relata ter vivido um relacionamento 

abusivo e ao romper o relacionamento logo começou a conviver com B1. 
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Para o Casal C, C1 relata ter tido sua primeira relação homoafetiva aos 

18 anos, mas foi se identificar por volta de 23 ou 24 anos, sua família é 

conservadora e seu pai não aceita sua orientação sexual, embora ainda tenham 

convivência. Quanto aos amigos disse que o afastamento se deu por circunstâncias 

normais da vida e não em razão de sua orientação sexual. 

C2, por outro lado, relatou brevemente ter uma aceitação maior da 

família, e convivência normal com os amigos. Observa-se, também, que os pais de 

C2 convivem plenamente e em total harmonia com o casal. 

Dos fatos narrados extrai-se que, em geral, as famílias, sejam por 

questões religiosas ou de cunho moral e muitas vezes por padrões conservadores, 

acabam por não aceitar a orientação sexual dos filhos.  

 

Ao serem questionados sobre receberem algum tipo de 

discriminação ou tratados com violência, bem como em relação a vivenciarem 

alguma situação de preconceito responderam: 

Casal A: 

De acordo com A1:  

Acho que antes de falar sobre esse assunto, você falou da questão da 
sociedade, as vezes a gente ouve assim ‘antigamente não existia esse 
tipo de coisa, as pessoas agora estão muito liberais e tudo mais’, eu 
acho que existe uma configuração da sexualidade que ela é atrelada ao 
caráter, então se você está envolvido a alguma letra do LGBTQIA+, o 
seu caráter já entra em discussão, ontem eu estava discutindo no meu 
trabalho o uso do banheiro na escola, e para não se agregar ao uso do 
banheiro do transexual na escola, tem um banheiro acessível e eu falei 
‘olha, a gente não vai transformar esse banheiro, que ele é uso 
exclusivo do deficiente e do transexual, isso não vai acontecer de jeito 
nenhum, enquanto eu for coordenador aqui eu não vou deixar isso 
acontecer porque existe um movimento de ofertar aquele banheiro que 
a pessoa que está na escola, que seja trans, utilize. E a gente tava 
discutindo isso, eu tava falando que essa questão de sexualidade, ela 
ta atrelada ao caráter, e as vezes a gente tem esse movimento de que 
você é homosexual você vai influenciar as crianças, você tá atrelado a 
pedofilia, e isso é muito complexo. Eu acho que a gente precisa falar 
desses assuntos, esses assuntos precisam cada vez mais ter agendas pra 
gente falar pra que a gente consiga desmitificar algumas questões, porque 
existe o esteriótipo do gay ser um maquiador, cabelereiro, gay não pode ser 
médico, gay não pode ser advogado, não pode ser professor, não pode ser 
psicólogo, e a gente tem uma dificuldade nisso, a gente precisa cada vez 
mais conversar e trazer luz para esses preconceitos, porque as pessoas 
tem realmente uma ignorância quando a gente fala dessas questões. Eu 
acho que a minha mãe na idade que ela tem, quando ela percebeu que eu 
uso barba, parece que ela trouxe um alívio, porque ela atrelava a 
sexualidade a ser travesti, a ter umas características femininas, e isso pra 
ela na cabeça dela, na cultura dela, seria ruim. Então não posso ser 
afeminado, não posso ter uma característica feminina, ela tá atrelada a 
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travesti e prostituição.  E ai ela fechou muito comigo, a gente teve na 
adolescência grande embates dela parar de conversar comigo, mas nunca 
falando assim, sempre ficando no velado, uma revolta dela, uma raiva de 
mim que eu não entendia da onde que vinha aquela questão. Pode ser que 
esteja atrelado ai a questão da sexualidade, então eu acho que quando a 
gente fala dessa questão, quanto mais a gente conversar e bater papo, é 
uma agenda que eu sempre movimento lá na minha escola pra que a gente 
consiga porque nós somos preconceituosos, e a gente precisa fazer um 
movimento para que a gente tenha um movimento anti preconceito, porque 
o preconceito tá enraizado, ta na nossa estrutura, e acho que ele vai 
continuar por muito tempo ainda assim. 
 

Para A2: 

[...] Eu começo lá de casa, quando meu pai retira meu carro, não me 
permite atender o telefone, quando eu não posso existir, começo de 
casa porque eu só podia ir pra faculdade e fazer as coisas em casa, 
fazia estágio quando eu tinha, mas tudo supervisionado, pra mim isso 
já é início de preconceito. E aí mais pra frente falando do nosso 
relacionamento, tem um preconceito direto a nós, então tem vários casos de 
te contar, então por exemplo, teve uma vez que nós fomos numa loja em 
Ribeirão, numa loja de departamento, [...], que é uma loja que tem uma 
visão desconstruída da diversidade sexual, você vê várias pessoas trans 
trabalhando, pessoas que são LGBTQIA+ e numa dessas vezes que nós 
fomos lá comprar roupa, nós fomos impedidos de entrar no provador, por 
preconceito, por discriminação. Porque a pessoa achou o que, acho que 
nós fossemos transar no provador, mas não era um provador junto, 
era separado, então seguraram um enquanto o outro ia provar roupa, 
óbvio que assim nós somos privilegiados pela questão de instrução, 
por sermos brancos, por termos uma condição social melhor, a gente 
procurou a gerente, efetivamos uma reclamação, porque a gente 
conhece um pouco da política da loja. Mas tiveram outras, eu uso roupa 
muito curta de vez em quando, então assim, o A1 já tem um aspecto 
mais masculino e eu não, de vez em quando eu me dou liberdade de 
usar short curto, de usar saia, nós já fomos em um mercado e eu sou 
muito desatento, assim, acho que como eu sofri o preconceito de casa, 
o meu mecanismo de defesa foi não enxergar o preconceito, então se 
as pessoas tão falando de mim raramente eu ouço, meio que eu acho que é 
involuntário. Mas o A1 percebeu um comentário de uns repositores que 
tavam falando do meu short, que tava curto demais, e apontando ‘a lá o 
viadinho indo pelo corredor’, então assim, violência simbólica a todo 
momento, posso falar inclusive no trabalho, eu não to falando que é uma 
política da ... (Instituição que A2 trabalha), não é a Insituição que é 
preconceituosa, mas nós temos funcionários preconceituosos. Tanto que 
acho que teve poucos eventos que a gente podia levar o cônjuge, em um 
deles eu levei o A1, e eu sentei numa mesa com outros funcionários e uma 
amiga minha que tava com o marido, e o marido dela é muito amigo nosso, 
e tinha um funcionário do lado dele que viu o marido dela conversando 
muito com a gente, e ele falou assim, ele tinha bebido um pouquinho ele 
não se deu conta do tom da voz dele, ele falou assim “mas seu marido 
mudou de time? Por que que ele ta conversando com eles?”. Então percebe 
que a violência simbólica é a todo momento a gente vai recebendo, a gente 
recebe a violência que é direta a nós, mas eu também me sinto ofendido 
quando a gente percebe que o outro LGBT sofre violência, então a gente já 
foi por exemplo no barzinho X e chega um grupo de LGBTQIA+ que não 
tem tanta passabildiade como héteros, em que o segurança não arruma 
uma mesa pra ele, ou arruma uma mesa muito ruim, muito lá no fundo e fala 
pra gente ‘ah, eles não vão paquerar ninguém mesmo não, pra eles 
qualquer mesa serve’, agora pra vocês eu vou arrumar uma mesa aqui 
perto, que vocês vão ficar perto da mulherada, então pra mim isso também 
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é uma violência. Então em vários momentos a gente é submetido a 
violência, física eu acho que nenhuma, nunca, nenhuma mesmo, mas a 
violência simbólica eu consigo te relatar fatos e fatos, assim, até 
amanhã se você quiser, porque tem muita violência. Então tem 
violência que a gente acompanha dos nossos amigos e a gente 
intervém, tem violência que pega a gente tão despreparado, que a 
gente não consegue se manifestar, que a gente fala assim ‘ele tá sendo 
preconceituoso ou não? Não entendi’, na hora que você para pra 
perceber você fala não, isso é um ato de preconceito. As pessoas 
acabam vendo o nosso relacionamento porque a gente acaba sendo 
engajado do movimento, ainda que não oficial, o A1 ainda mais do que eu, 
por trabalhar no (Instituição que A1 trabalha) ele traz muita pauta LGBT pra 
lá, então as pessoas acham que tem o direito de nos apontar, de nós expor, 
eu lembro de uma aula que nós fizemos na pós, em que a professora 
nós chama do lado e fala assim “Eu posso falar que vocês são 
namorados?”, e eu achei isso uma violência também, porque como 
assim? Eu me senti um bicho no circo, um bicho no zoológico, melhor 
falando. Que ela precisava apontar pra todo mundo que a gente era um 
casal, e aí nós não concordamos naquele momento, falei “não, não me 
sinto confortável”, e ai passou aquela aula, na aula seguinte nós 
falamos pra todo mundo que nós erámos um casal, porque as pessoas 
precisam entender que elas não têm o direito de nos expor, é um 
desejo, é um movimento que vem de cá pra ai, pros outros. Não pode 
ser um violência, e é uma violência quando você fala assim ‘o fulano, 
vamos sair do armário, vamos falar pra todo mundo’, não é isso, a 
gente precisa ter um trato com as pessoas, o A1 eu acho que tem 
muito mais coisa pra contar porque o A1 além de tudo ainda trabalhou 
(Instituição que A1 trabalhou), então ele tem vivenciado coisas mais 
preconceituosas do que essas que eu relatei.  
 

Casal B: 

Para B1: 

Então, quando eu decidi cortar o meu cabelo por conta de eu me sentir, 
de eu gostar mais de mim assim, eu senti muita, um pouco no meu 
trabalho, alguns olhares, mas acho que nada explícito, de ninguém vir 
e falar nossa, sabe, com violência, mas a gente sente muitos olhares, 
por exemplo no shopping, o shopping é um lugar muito indelicado, por 
ser acho que talvez um espaço mais “normal”, né, considerado normal 
e ter muitas famílias. A cidade de Franca é uma cidade muito 
conservadora, então é mais difícil nesses lugares onde o público é 
mais hétero, né. É bem mais difícil a gente recebe uns olhares, quando a 
gente ta de mão dada a gente percebe o pai ficando um pouco chateado 
por conta dos filhos talvez, e se trocar afeto ai recebe olhares muitos 
ruins, algumas coisas desse tipo que um casal hétero por exemplo não 
passa. A B2 tem três filhos e eles moram com a gente, só que, por 
exemplo em mercado, supermercado pra fazer uma compra que vai eu, 
ela e os meninos, a gente percebe olhares diferentes das pessoas que 
estão ali, que ficam talvez se perguntando porque que essa família é 
tão diferente, porque tem eu e a B2 e três crianças, acho que mais olhares, 
alguns comentários no meu trabalho também são algumas coisas 
chatas, por conta do meu jeito, de eu ser desfem mesmo, ai algumas 
brincadeirinhas, algumas piadinhas... 
É, algumas coisinhas assim, mas não chega a ser violento, acho que 
aquela pessoa faz por falta de conhecimento, por falta de conhecer 
mesmo, por falta de entender também a situação, algumas coisinhas 
assim, né. 
 

Segundo B2: 
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Aquelas perguntinhas bobas “você é o homem da relação?”, ela escuta 
muito isso (ao referir-se a B1). 
E, é igual né, tipo, eu não tive preconceito nenhum quando eu cortei meu 
cabelo também, mas os olhares eu sinto muito ruim das pessoas, quando 
eu e a B1 ta de mão dada na rua, por exemplo. 

 

Casal C: 

Para C1: 

[...] não senti isso, claro olharzinho, conversinha, a gente percebe isso, 
mas ser agredido verbalmente graças a Deus nunca aconteceu com a 
gente, mesmo antes, quando eu tava sozinho, nunca aconteceu assim. 
Acho que não há necessidade da exposição, uma coisa que a gente 
guarda muito, é isso. Não chamaria de ato desrespeitoso não, porque 
cada um é livre, você vive em um país democrático, então se você está afim 
de lascar um beijo de língua na sua mulher no meio do shopping, é um 
direito seu, você não está cometendo nenhum crime, mas eu te 
pergunto: há necessidade disso? Entendeu? 
[...]não é só nos casais homossexuais não, acho que nos héteros também, 
eu já vi cena por exemplo de menino jovem estar namorando, né, e a 
menina ta lá, o cara está sentado no banco e a menina está sentada no 
colo do namorado, eu sei que pra muitas pessoas é incomodo, né, uma 
pessoa da geração do meu pai também, se ele ver ele fica incomodado.  
 

Segundo C2: 

Não tem, mas tipo a gente não dá motivos, a gente não fica beijando, a 
gente não fica abraçando, inclusive quando eu fui falar que eu ia morar 
com o C1, meu pai e a minha mãe foi a única coisa que ele pediu, 
porque ele não sabe a reação dele se ficasse sabendo, com a pessoa, 
não com a gente, mas com a pessoa. Tipo se a gente sofreu agressão, 
essas coisas. Então a gente não dá motivo, né C1? Graças a Deus 
nunca teve não. 
 

Neste quesito, embora todos relatem não terem sofrido violência física, 

constata-se o enfrentamento de muito preconceito. 

A1 relata que acabam sempre ouvindo que antigamente não existia 

essas coisas e faz todo um relato sobre as dificuldades que transexuais enfrentam 

em seu dia-a-dia. Relata que muitos pensam que homossexuais possam incentivar 

crianças a se tornarem homossexuais e destaca o absurdo deste tipo de 

pensamento. 

A2 destaca que sofreu discriminação dentro da própria casa, quando 

assumiu sua orientação sexual, e teve, a partir de então, o controle sobre o uso do 

telefone, teve seu carro retirado e excessiva supervisão sobre sua vida particular. 

Menciona o preconceito dentro de lojas de roupas, quando sai juntamente com A1 e 

vão juntos ao provador. Destaca que em sua rotina, muitas vezes, observa as 

pessoas reparando em suas roupas, em seu comportamento e tecem comentários 

maldosos. Finalmente, aponta que se consideram privilegiados por serem homens 
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brancos, serem instruídos e terem uma condição social melhor, posto que pessoas 

negras ou de classes sociais ou culturais menos abastadas sofrem muito mais com o 

preconceito. 

B1 conta que sentiu muito preconceito ao cortar seus cabelos, destaca, 

também, que observa muitos olhares indelicados quando vão ao Shopping, diz que 

Franca é uma cidade muito conservadora e sempre se depara com comentários ou 

piadas, tanto no trabalho como, de modo geral, quando em companhia de B2 e dos 

três filhos. 

B2 disse que não teve problemas quando cortou seus cabelos, mas 

que se sente muito mal quando, por exemplo, saí de mãos dadas com B1. 

Tanto C1 como C2 dizem que sempre reparam em algumas conversas 

ou olhares estranhos, mas relatam não terem sofrido agressões físicas ou verbais, 

disseram que evitam andar de mãos dadas ou se beijarem em público por não 

sentirem necessidade de se exporem. 

Neste tópico, embora os casais revelem não terem passado por 

situações de agressões físicas ou verbais, resta claro que existe uma grande 

barreira a ser superada em relação à convivência pública dos casais homoafetivos e, 

que, ainda, é muito distante a diferença de tratamento em relação aos casais 

heterossexuais. 

 

Quando questionados sobre preconceito, quando tratado de uma 

maneira geral, relataram: 

Casal A: 

Na percepção de A1: 

[...] isso é muito ruim porque no trabalho, eu trabalhei na (Instituição que 
A1 trabalhou), lá eu não contava pra ninguém, deixei bem escondido 
porque as pessoas confundiam as coisas, muito por conta da questão 
da homossexualidade estar unida ao caráter, tipo, um gay não pode 
trabalhar no sistema prisional, o gay não pode trabalhar com jovem, 
porque vai ter uma questão de abuso, como é que vai ser isso. Isso eu 
não contei pra poder ter condições de crescer lá dentro, eu entrei la 
como educador e sai de lá como coordenador pedagógico. Porque eu 
queria que, principalmente naquela época, eu queria que as pessoas me 
vissem pela minha integridade, pela minha inteligência, pela minha 
capacidade, e que não tivesse ‘ah, esse é o gay A1, o A1 é gay’, e 
depois ele é outras coisas. Então eu era muitas coisas antes do que ser 
simplesmente gay, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, 
então assim, fui estudando, fui entendendo, então pra mim é um prazer 
ser gay, eu tenho prazer disso, até um professor falou assim “você é 
militante”, como se fosse isso um termo pejorativo. Falei ‘eu sou 
militante e que bom que você tá percebendo isso’, porque na verdade eu 
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fico muito feliz porque eu comecei a movimentar uma agenda e eu falo 
sobre pessoas pretas, eu falo sobre pessoas gordas, eu falo sobre gay, 
eu falo sobre essa questão de mulheridade, de mulheridade preta, a 
gente fala muita coisa no (Instituição que A1 trabalha) até pra 
instrumentalizar o docente a lidar com essas questões da diversidade 
na escola, minimizando o bullying e o preconceito e tudo mais. E ele se 
fixou numa questão de que eu estava movimentando muito a agenda gay, 
como se isso fosse um problema, tipo ‘você está incentivando as pessoas a 
serem gay’ ele hiperbolizou, eu falei não, eu tive que explicar pra ele que a 
gente conversar sobre minimiza preconceito, e não incentiva as 
pessoas, fico pensando no problema da sexualidade que ele tem com ele, 
porque se a gente fala de questões de homossexualidade ele se sente 
incentivado, aí é uma questão que ele tem que ir pra terapia e trabalhar ai 
porque ai tem uma questão que é com ele. Só que você entender essas 
questões, eu até falei com meu diretor na época, falei olha como a gente vai 
sendo tolhido de falar, então é uma ameaça, você está falando, porque se 
ele fala principalmente no ano que ele falou que tava uma questão esse 
presidente sendo eleito, emergindo muitas questões de preconceito, poderia 
colocar meu trabalho em risco, porque poderia ser feito uma denúncia e 
falar ‘olha, A1 está incentivando as pessoas a serem gays’, ai até eu 
explicar todas essas questões, tive que explicar pra ele a agenda, levantei 
dados, e eu achei isso muito desnecessário. Na escola, assim que eu entrei, 
há oito anos atrás, eu fui frequentar o banheiro, o professor saiu correndo lá 
de dentro, e ficou muito pontual, ficou muito ruim, e eu arrastei isso por 
muito tempo, antes de comentar, de falar, falei ‘gente, será que ele achou 
que eu fosse ter uma ação, uma atitude de assédio com ele?’ porque ficou 
muito pontual, porque ele foi fechando a calça rápido e saiu correndo 
mesmo, e só tinha nós dois lá. Porque é o contrário as vezes, a gente tem 
que correr pro banheiro, e não correr do banheiro, e eu fiquei ‘gente, que 
estranho’. Só que anos depois eu fui comentar com grupo de amigos e a 
gente foi descobrir o quanto que ele vivencia a sexualidade dele, só que ele 
é casado, e ele sai com outros caras, e eu puxando essa questão pra mim. 
Então eu percebo muitas vezes que essa questão da violência, não vou 
falar (...) vou falar alguns casos, não vou generalizar não, mas os casos que 
aconteceram quando a gente vai depois entender, vai buscar referência, vai 
conversar com algumas pessoas, você vê que é uma contratransferência, a 
pessoa precisa esconder a questão da sexualidade dela, ela demanda pra 
você mas pra que ela tenha um teto de vidro ali que ela não consegue lidar 
com a própria sexualidade, isso acontece bastante, de cara casado assim e 
ele tirar sarro, zuar, e fazer alguma questão pra jogar pro outro e na hora 
que você vai entender, ele sai com outros caras e tem muitas questões 
dessa natureza. Como o A2 falou tem muitas questões de violência 
simbólica, são nas entrelinhas, algumas brincadeiras, algumas questões, 
tem questões de amigos que a gente não é convidado pra ir na casa, 
porque tem filhos pequenos e pode ser uma questão de (...) é uma 
inferência, mas quando não acontece muitas vezes você vai tentando 
entender, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Em alguns ambientes 
eu e o A2 a gente passa muito tranquilo de não sofrer nada, porque o 
pessoal chega e eles começam a fazer (...) acho que eles começam a 
tentar entender, e eles vão fazendo algumas perguntas “vocês são 
roqueiros?”, “vocês são barbeiros?”, “vocês são tatuadores?”, “que 
que vocês são?”, eles têm uma necessidade muito grande de entender 
o que nós somos, e aí tem vezes que eu vou dar uma sacaneada, eu 
vou falar “eu sou pedagogo”, vou falar o meu currículo, porque eu vejo 
que a pessoa tem uma necessidade de entender, ela quer saber se nós 
somos namorados e ela não (...) essa pessoa não fala diretamente, 
assim, não pergunta. Dependendo da situação eu já falo “vai fazer 
alguma diferença na sua vida?”, ou dependendo da situação pra fazer 
um processo ali educacional. Porque lidar com essas questões, com 
essas perguntas, esse movimento constante dessa necessidade de 
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‘sair do armário’ ela é muito cansativa, porque quando você decide não 
sair, as vezes vai chegar num ponto da questão que você começa a ter que 
inventar história, se você decidir ‘não sair’, porque as vezes as pessoas são 
muito invasivas, elas vão invadindo muito o nosso espaço. A galera aqui em 
Franca (...) a gente já viajou e tal, foi pra fora, São Paulo, insiste que nós 
somos irmãos gêmeos também. Então assim, eles perguntam muito, é muito 
engraçado, a gente até se diverte porque no momento a gente percebia 
alguns olhares, a gente até começou a (...) eu que sou muito brigão, assim, 
eu comecei a não brigar mais tanto, porque é preciso entender se foi o que 
a pessoa tá fazendo, se eu escutar eu vou (...) eu já cheguei a perguntar 
“qual que é o seu problema? Que que você tá falando?” e ai interpelar a 
pessoa. 

 
Segundo A2: 

Eu vejo assim, por exemplo, na (Instituição em que A2 trabalha) que eu 
trabalho, a minha ascensão de cargo não tá associada a minha 
sexualidade, então eu tenho um cargo de chefia na biblioteca, mas eu tenho 
passabilidade né, eu fui (...) sai do armário no trabalho muito tarde, 
depois de conhecer o A1, bem depois. Porque logo que eu vim pra 
Franca, Franca me assustava muito, porque na semana que eu mudei 
pra Franca houve assassinato de um gay aqui, que era um professor 
(em uma outra Instituição), que ele foi morto por dois (...) de forma muito 
violenta por dois rapazes, que eu não sei se foi assalto, eu não me recordo 
na época. Mas eu fiquei extremamente impressionado com isso, eu não 
sou de Franca e eu falava assim “gente como assim, eles arrastam os 
gays pelos carros, asfaltos a fora?”, então eu me mantive muito dentro 
do armário aqui, eu tinha uma visão de Franca muito tradicional, muito 
conservadora, e ai trabalhando na Instituição eu tive professores na 
psicologia que me falavam assim “olha, se eu fosse gay e trabalhasse 
numa empresa, eu não falaria da minha sexualidade” e ai você falava 
assim mas poxa vida eu faço psicologia, meu trabalho é instruir que as 
pessoas encontrem quem elas são e sejam quem elas são, esse 
diálogo não entra na minha cabeça. E ai foi quando a gente começou a 
debater, a estudar, tanto eu e o A1, a gente começou a estudar no 
mesmo período porque além de sermos LGBT a gente ficava 
incomodadíssimo com essa situação, e é óbvio que ai na faculdade um 
aluno veio me procurar também pra eu participar de uma pesquisa, e eu não 
me senti confortável em participar e quando eu não me senti confortável e 
falei “mas pera lá, por que que eu não me sinto confortável?”, a gente 
ainda não tinha feito a união estável, ai que eu falei não, preciso 
desconstruir, e ai sai do armário dentro da Instituição. Óbvio que isso 
não teve nenhum impacto pra mim, diretamente nem indiretamente, 
como eu te disse, a Instituição também é composta de pessoas 
preconceituosas, então administrativamente nenhum impacto, mas 
óbvio que tem um ou outro funcionário, um ou outro professor que vai 
olhar torto pra mim, não que eu perceba mas tem falas como essa que 
eu relatei de funcionário, mas eu acho que é isso, pra ascensão na 
Instituição que eu trabalho não importa a questão da LGBTQI mas eu 
acho que deveria ter a cota pra entrar porque lá é concurso, então 
acho que se instituísse uma cota seria muito importante.  
 

Casal B: 

De acordo com B1: 

A pessoa preta, pobre, ela é pior, é o dobro, sabe, é pior, muito pior. Eu 
e a B2 é nessa questão, eu até converso muito com ela, que a gente é 
privilegiada por ser branca, por estar bem desenvolvida já, não tá 
naquelas coisas mas ta bem desenvolvida, agora uma pessoa na 
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periferia talvez, pobre ali, é muito difícil, enfrenta muitos desafios e 
acho que a sociedade mais pobre ela tem menos informação ainda, 
então é mais difícil ainda pra ele ser entendido ali dentro da 
comunidade de onde ele vive e talvez conseguir mudar o futuro dele, 
alguma coisa desse tipo assim. 
[...] Sim, a baixa (classe baixa) ela tem pouca informação, acho que é 
difícil talvez a criação de um filho, a aceitação do filho, mas a 
discriminação, a violência, a maldade, eu acho que já ta na média pra 
alta.  
[...] eu acho que classe média a alta discrimina mais  
 
 

Na visão de B2: 

A real é que eu acho que tem preconceito em tudo, se a pessoa é preta, 
ela vai sofrer preconceito, se ela é pobre, ela vai, se ela é gorda, se ela 
é favelada, não sei gente, tudo o povo acha um jeito de criticar a 
pessoa, sempre, sempre vai ter uma coisinha ali pra eles olhar e falar 
“opa, você é muito magra, você é muito gorda, você é preto, você é 
muito branco”, já vi, a pessoa albina que fala? Ai a pessoa já fica falando 
também, já vi, gente é um absurdo. 

 

Casal C: 

Segundo C1: 

 
Eu vejo que no nosso caso a gente não sofreu assim, um olho de uma 
forma direta, também por questão de posicionamento econômico, da 
gente trabalhar, estudar, estar em uma outra classe, mas eu sinto que 
classes menos favorecidas economicamente [...] sofrem mais. 
Principalmente quando dependem de pai, de mãe, por questão de 
sobrevivência, né, porque você vive e fica debaixo do guarda-chuva. 
 

De acordo com C2: “Eles sofrem mais (classes menos favorecidas).” 

 
Neste quesito, possível verificar que os casais são uníssonos que a 

posição socioeconômica e racial influencia muito no preconceito, na medida em que 

este é maior em relação a estas minorias. 

O Casal A destaca muito a importância das cotas, a fim de promover 

uma maior inclusão do público LGBTQIA+. Destacam ser grave o problema de 

discriminação nas instituições, públicas ou privadas, justificando a necessidade de 

uma maior inclusão. 

 

Sobre políticas inclusivas (cotas), e de pessoas LGBTQIA+ de 

classe sociais mais baixas sofrerem maior preconceito, políticas públicas, a 

exemplo da implantada pelo governo de São Paulo, criando a coordenadoria 

LGBTQIA+ e legislação que pune a discriminação, bem como sobre a 
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recentemente decisão do STF ao incluir a homofobia e transfobia, como crime 

de racismo, além da lei que oportuniza a utilização do nome social, disseram:  

Casal A: 

De acordo com A1: 

Na minha visão é muito positivo, porque eu costumo falar..., eu falo que eu 
to num lugar muito privilegiado, a gente até brinca que pra entrar no 
(Instituição que A1 trabalha) a cota tem que ser gay, porque o universo gay 
lá é muito grande, então assim, gerentes, grandes gerentes tem questão de 
serem gays e viverem sua sexualidade de forma aberta, então eu to num 
lugar muito privilegiado. Só que eu já estivesse em lugares que não havia 
esse privilégio, trabalhei já na (Instituição Pública Municipal) aqui de Franca, 
e também na (Instituição Estadual), que você é visto pela sua 
heterossexualidade, e isso te coloca, te alavanca, e você tem vantagens ali, 
porque eu fico pensando se na (Instituição que A1 trabalhou), se eu tivesse 
vivenciado, falado que eu era gay abertamente, se eu conseguiria galgar ao 
cargo de coordenador? Então eu acredito que seja muito importante essas 
políticas para oportunizar pras pessoas entrarem, e para que elas consigam 
(...) que elas são inteligentes, que elas têm capacidade, que não é uma 
questão de sexualidade que ela é limitante. Nós temos transexuais 
doutoras, como eu falei, tem médicos, tem advogados, tem 
professores, tem engenheiros, que são gays, e eu entendo que a 
sociedade ainda vê isso como um fator limitante. Então quando a 
gente faz esse movimento, impulsiona a empresa a contratar e essas 
pessoas adentram nesse ambiente. Eu acredito que precisa, a gente 
precisa trabalhar dentro das empresas, para que elas não só adentrem 
ao ambiente, mas para que elas permaneçam, porque nós já tivemos 
uma trans contratada (Instituição que A1 trabalha) que ela ouvia 
piadinha, e ela ficava muito incomodada, eu falei ‘olha, detectou, já 
conta, já vamos fazer uma ação imediata’, porque aí (...) eu tava até 
pensando, muito inicial ainda, de desenvolver um projeto, porque eu 
fiz mestrado pra falar sobre o transexual na escola, pra poder atender 
as escolas, para eles lidarem com essa questão, se tiver um 
funcionário que transicionou, ou um próprio aluno, como é que a gente 
lida com essa situação dentro do ambiente escolar, ou em uma 
empresa. Porque não adianta só fazer política pras pessoas entrarem, 
precisa trabalhar também a permanência, porque vai ter o uso do 
banheiro, eu tava fazendo uma entrevista como uma pessoa, num hospital 
aqui de Franca, em que ela (...) eu pedi pra ela ‘olha, relata pra mim uma 
experiência de inclusão que você participou’, a experiência pra ela que é 
muito positiva (...) porque o que ela está fazendo é uma entrevista de 
emprego, então ela vai contar aquela coisa e ela vai dar aquela floreada 
master, né, porque ela quer convencer a gente que ela é muito inclusiva. A 
experiência dela foi assim; tinha um transexual nesse hospital e ela estava 
usando o banheiro feminino, obviamente, só que as mulheres começaram a 
se incomodar com a permanência dessa pessoa trocando de roupa lá, 
porque até tem um protoloco agora no hospital por conta do COVID, todas 
as pessoas, dependendo do lugar que circulam, elas precisam tomar banho 
pra ir embora, é uma obrigação do hospital. [...]tomam banho por causa do 
COVID, e aí as mulheres começaram a ficar incomodadas, falaram “como é 
que a gente vai trocar de roupa perto de uma trans, de uma travesti?”, 
ai que que essa pessoa que era da coordenação falou “não olha, então, 
como ela tem um RG, a certidão ainda está de nome de homem, então 
a gente vai partir do pressuposto que ela precisa usar o banheiro 
masculino”, e transferiu essa pessoa transexual para o banheiro 
masculino, aí um médico foi utilizar esse banheiro, ele se deparou e falou 
“como assim agora um travesti dentro do banheiro, eu não vou usar”, e 
criou toda uma situação. Essa pessoa brilhantemente pensando no 
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processo de inclusão, que que ela fez, toda vez que essa pessoa 
transexual ia utilizar o banheiro, ela avisava as pessoas pra ninguém 
utilizar o banheiro, pra ela utilizar o banheiro sozinha. Eu fiquei 
pensando “meu Deus, imagina a pessoa, vai dar o horário de ir no banheiro, 
você sai correndo pra todo mundo ‘gente, fulano vai usar o banheiro’, grita 
pra empresa inteira pra ninguém entrar no banheiro, então isso é um 
processo de inclusão? [...]Então quando a gente fala de políticas 
públicas pra que a gente absorva a pessoa na empresa, que a gente 
oportunize que travestis, transexuais ou mesmo pessoas 
homosexuais, que não tem essa passibilidade porque tem pessoas que 
são detectadas a sexualidade de imeditado, não tem essa passibilidade 
alta. Elas precisam entrar na empresa, precisa ter movimentos para 
que elas consigam entrar, mas essa permanência ela é muito mais 
importante pra evitar esse tipo de situação, porque isso é muito 
vexatório, isso é muito complicado você gritar pra todo mundo que 
tem uma pessoa, ou você colocar uma plaquinha, vamos desenvolver 
uma plaquinha vermelha quando a gente vira a pessoa ta la dentro? Eu 
fico pensando que que essa pessoa vai fazer dentro do banheiro, e se 
um heterosexual não pode assediar outra pessoa, uma situação não 
pode acontecer em qualquer ambiente da empresa, porque que não se 
trata o assédio sexual, não se trata o comportamento, não se trata 
questões de regras e de visões culturais da empresa, do que tratar a 
questão da sexualidade como algo periculoso. Então a gente precisa 
trabalhar e trazer essas questões porque as pessoas têm muito 
preconceito, e é normal que elas tenham preconceito, “normal” no 
sentido de que a gente precisa se declarar que nós somos 
preconceituosos, e gente precisa brigar com esse preconceito diariamente 
pra gente evitar esse tipo (...) porque na hora que ela me falou eu falei 
‘gente, será que eu to entendendo o que ela ta me falando?’, porque é uma 
ação de inclusão, ela deveria falar uma coisa fantástica, principalmente 
dentro de um hospital, e ela acha que esse movimento de gritar pra todo 
mundo, ou fazer uma plaquinha, ou fazer qualquer ação pra ninguém entrar 
no banheiro, é um processo de inclusão. E eu comecei a pensar nisso, olha 
que legal, as empresas tem contratado muito público, grandes empresas 
contratam hoje porque ela precisa mostrar para o grande público que 
ela é uma empresa inclusiva. Ela precisa fazer esse movimento, que 
bom que ela faz, porque antigamente nem se contratava. Agora a gente 
precisa passar pro passo dois que é a permanência dessas pessoas 
com o mínimo de qualidade e humanidade possível. 
Na escola eu tenho feito um movimento assim; a gente (...) tem a questão 
do banheiro que em escola o banheiro pega muito né, e aí a gente teve 
duas situações, uma transexual tava utilizando o banheiro, umas 
meninas que fazem curso de estética falaram “nós não vamos usar, onde já 
se viu tem um homem dentro do banheiro”, falei “ela não é um homem, ela 
é uma mulher e a gente vai respeitar e vai garantir o direito dela 
utilizar”, e teve uma outra situação que teve um garoto de quinze anos, 
que ele estava em processo de transição e a família não aceitava por 
questões religiosas, e dai não podia utilizar a indumentária feminina, 
só se vestia enquanto homem, só que ele falou “eu não sou homem, eu 
me reconheço como mulher, eu quero ser chamado pelo nome 
feminino, inclusive eu quero utilizar meu nome social aqui (na escola 
onde estuda)”, a gente foi lá e trocou independente da idade que ele 
tinha, então o certificado dele ia sair o nome feminino. 
Vários alunos a gente coloca (...) vai no certificado, então o certificado vai 
sair o nome lá principal o nome feminino, o nome social, e no verso do 
certificado o nome que tá no registro civil, vai sair dessa maneira. 
Nesse sentido quando a gente foi pesquisar, eu pesquisei a lei, tem um 
decreto da Dilma que ela fala dessa questão do uso do banheiro por 
pessoas transexuais, eu fui com a lei de baixo do braço, mas antes de 
utilizar a lei eu comecei (...) eu falei “pessoal, nós estamos partindo da 
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lei” só que, o que que está incomodando essas pessoas utilizarem o 
banheiro? Eu tentei não só pelo fato deles entenderem que existe uma lei 
que garante o uso do espaço, mas o que que incomoda, porque esse garoto 
que está utilizando eu falava pras meninas assim “vocês chegam no 
banheiro ele está fazendo o que?”, “ah tá se maquiando, até cheguei lá no 
espelho e ele falou assim: você quer o batom?  Eu falei não obrigado, 
peguei, olhei no espelho e fui embora”. Eu falei “tá vendo que vocês estão 
olhando pelo viés da sexualidade, do ato sexual, o banheiro é uma 
questão que a gente sexualiza demais”. Então a partir dessa lei, pra 
que as pessoas entendam, mas pra convivência não ser assim “olha, 
vai utilizar porque vai, porque é uma lei e vocês não tem que reclamar, 
então tchau”, não, existe uma lei e a gente vai refletir o que que isso 
impacta a nossa vida, porque banheiro não é também necessidade 
fisiológica? Não existe um reservado, principalmente no banheiro 
feminino? Porque a possibilidade desse menino sofrer uma violência 
no banheiro masculino ela é muito maior, porque tem a questão do 
mictório, você fica um pouco mais exposto, mas até a exposição pode 
ser questionada, eu não vejo ninguém entrando no banheiro e se 
despindo e se expondo de uma maneira pra chamar atenção se ela não 
tiver uma intenção para ato sexual. E a gente vai ensinar as pessoas 
que ali não é ambiente pra isso, o ambiente escolar não é em banheiro, 
não é em qualquer espaço, é errado você fazer, por mais que você 
tenha fetiches, não é um espaço pra isso. Então a gente vai (...) a ideia 
foi educar, e foram só duas turmas que deu uma arrepiada dentro de 
dois casos diferentes que a gente foi por esse caminho de vamos 
educar, vamos entender, e a gente perguntou “olha, tá, como é que 
isso impacta a sua vida?”, tanto que o pai de uma aluna ligou e a gente 
falou “ela vai desistir do curso”, só que a gente começou a movimentar e 
algumas alunas da turma começaram a comprar a ideia falou “é verdade, 
que que tem a ver? Eu tenho amigos que utilizam junto comigo e a gente sai 
e não sei o que”, começaram a relatar algumas histórias e são também 
engajadas e essa menina continuou no curso e não saiu, então acho 
que a gente venceu pela educação, venceu pela conversa, acho que 
seguindo esse caminho aí. Mas é muito difícil porque você tem que ir 
pro embate, tem que conversar, e tem pessoas que começam a trazer essa 
questão.  O nome social na minha empresa, a gente tava até discutindo 
essa questão de as pessoas podem utilizar, os alunos, eu só fiquei 
incomodado (...) eu contratei uma pessoa trans pra fazer uma palestra lá 
e ela foi obrigada a fazer o contrato porque ela fez todo um processo 
de doutorado, ela é doutora em Serviço Social, ela é Vereadora de (...), 
não sei se você já ouviu falar dela, então uma pessoa mega inteligente, 
ela foi falar da relação do homem com o mundo do trabalho só que o 
documento precisou sair no nome do registro civil, no nome 
masculino, eu falei “isso não pode acontecer, porque é um direito dela 
manter o sigilo em relação ao nome do registro civil” e ai eu comecei a 
movimentar essa discussão. Então por exemplo no banheiro, um 
banheiro que era pra pessoas com deficiência, é um banheiro para 
uma pessoa com deficiência todo aparelhado para isso, então ele por 
ser utilizado tanto por homens, quanto por mulheres, e na porta do 
banheiro ta “banheiro unissex”, já conversei com o gerente, falei 
“vamos tirar essa placa porque banheiro unissex não existe, banheiro 
unissex é (,,,) ou binarismo de gênero, homem ou mulher e tem pessoas 
que não se encaixam nessa definição” pra ser um espaço escolar que 
tenha, desde o nome social, até qualquer questão de inclusão que de fato 
incluam as pessoas, e elas se sintam pertencentes ao ambiente 
independente da questão de sexualidade ou de orientação, ou de identidade 
de gênero.  
 
 

Na visão de A2: 
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Eu concordo com essa inclusão do LGBTQIA+ até nos concursos 
públicos, eu vou pensar assim, te tomar como exemplo a (Instituição 
que A2 trabalha) pessoas auto declaradas LGBTQIA+ eu quase não 
conheço, aliás, eu desconheço dos cargos administrativos, então eu 
acho importante porque a gente até brinca, a gente fala que nós 
LGBTQIA+ nós vivemos em quarentena desde que nós nascemos, 
desde que nós saímos do armário. Porque a gente sempre tem que 
pensar “eu vou procurar um emprego, que roupa que eu vou usar? Como 
que vai ser meu tom de voz, minha voz ta transparecendo minha 
sexualidade, minha mão, meu jeito?”, então é importante sim ter essas 
políticas de inclusão, a gente vai diminuir (...) a gente sabe que as 
pessoas que vão pra rua, os transexuais que vão fazer programa, não 
todos, mas grande parte só tem esse meio de vida. O meu trabalho de 
TCC em psicologia era pra estudar o perfil psicológico de homens gays que 
eram portadores de HIV, e eu me recordo de entrevistar uma travesti que 
ela relata, ela fala assim “aos 12 anos meu pai me expulsou de casa, 
minha mãe sabiamente me colocou num ônibus e falou pra eu ir morar 
com alguns parentes em São Paulo que eu não conhecia, arrumou uma 
trouxinha de roupa, ligou pros parentes e dizendo que eu ia pra São 
Paulo, eu entrei dentro desse ônibus, chegando em São Paulo eu não 
conhecia aquela cidade, eu não conhecia aquelas pessoas que eu ia 
morar, eu passei pela cracolândia e ali eu fiquei, porque eu ia depender 
de quem eu não conheço? Aí fui fazer programa, e eu descobri que 
eles pagavam mais no programa se eu fizesse sem camisinha, e aí eu 
passei pela transição” só que aí a expectativa de vida, por agressão, 
por uma série de questões, é muito menor. Será que não somos nós 
que estamos colocando essas pessoas na rua pra se prostituir? Que 
oportunidade que a gente da? Qual que é o compromisso das 
empresas em se responsabilizar por essas pessoas estarem a margem 
da sociedade? Então eu acho que a gente tem um dever, até que moral, 
de ter um movimento que absorvam essas pessoas. Absorvam mas 
dessa forma que o A1 ta falando, que o A1 fala, absorva e permaneça. 
Nós tinhámos um amigo que foi trabalhar num clube aqui em Franca 
que era gerenciado por gays, e esse amigo ele era uma pessoa trans, 
só que pra ele arrumar trabalho, ele teve que parar com o processo de 
transição, voltar com o tratamento hormonal masculino, pra voltar com 
as características masculinas senão ele não ia ter dinheiro pra comer. 
E olha que violência, eu preciso fazer uma pessoa regredir daquilo que 
faz mal pra ela, exatamente porque senão ela não vai ter como se 
sustentar. Então eu acho que é uma agressão muito grande com 
algumas pessoas, em especial as pessoas Ts, os gays ainda se 
sentem agredidos, mas um pouco menos, dependendo da 
passabilidade é claro. Com as pessoas trans eu acho que é uma 
violência muito grande, porque você tem que optar, ou aí eu tenho 
algumas profissões que me aceitam, então ou eu tenho que ser 
cabelereiro, porque no cabelereiro você pode ter (...) você pode ser 
gay, né, todo mundo adora cortar cabelo com gay, aí tudo bem, é 
aceitável. Mas eu não posso ser um advogado, eu não posso ser um 
juíz, eu não posso ser um professor na instituição universitária, eu não 
posso ser um transexual que usa as roupas de acordo com aquela 
identidade que eu me identifico e ser um professor universitário? Eu 
não conheço nenhum professor universitário na (Instituição que A2 trabalha) 
por exemplo que passou por transição. Eu não estou dizendo que a 
instituição que é preconceituosa, eu acho que é falta de oportunização, 
porque como as pessoas trans não tem essa possibilidade, não vê 
essa possibilidade de inclusão, elas não vão correr atrás, quis dizer, 
vou fazer uma faculdade, vou doar parte do meu tempo pra chegar lá 
na frente eu não ter perspectiva de carreira? Olha a violência onde ta, 
então acho que é muito difícil, acho que é mais do que uma obrigação 
ter uma inclusão, ter um movimento de cotas LGBTQIA+. 
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[...] questão do LGBTQI que ta em classe mais baixa sofrer mais 
preconceito, a gente vai falar que isso acontece pros “marcadores 
sociais”, é uma fala da Djamila é um livro que eu acho legal sempre ler, 
que vai falar sempre dos marcadores. Eles não sobrepõe um ao outro, mas 
quanto mais marcadores, quanto mais específico é uma pessoa, mais 
preconceito ela sofre. Então se eu falo que uma pessoa é gay, é negro, 
mais preconceito ela vai sofrer, é pobre, mais preconceito ela vai sofrer. 
Então esses marcadores (...) porque ela vai falar assim; o homem branco e 
hétero é o ser genérico, é a maioria, mas a maioria não em número mas em 
poder. E tudo aquilo que difere do branco, hétero e homem é o específico, e 
o específico que recebe o marcador social. 
Quanto as leis, o que a gente tem percebido é que o grande avanço vem via 
STF, a gente não fala tanto avanço político, a gente ta vendo direito se 
mobilizando pra garantir a nossa sobrevivência e os nossos direitos 
enquanto cidadãos, e a gente não ta vendo o nosso governo fazer isso. 
Então assim, eu acho que nós estamos muito aquém de leis propriamente 
ditas, instituídas, constituição, e a efetivação disso é (...) eu não sei, em 
alguns momentos eu não sinto tanto, eu não sinto porque pra eu por 
exemplo fazer uma denúncia o que que isso vai mobilizar? Eu preciso ter 
(...) por exemplo se eu sofrer um assédio, uma questão homofóbica no 
trabalho, como que eu vou lidar com isso? Então enquanto eu, que tenho o 
privilégio, é tranquilo, mas eu fico pensando em outras pessoas por 
exemplo esse nosso amigo que trabalhava num clube, ele não pode falar 
que ele tava sofrendo homofobia, que fizeram ele regredir, porque ele ia 
perder o emprego e era a única coisa que garantiria a sobrevivência dele. 
Então percebe que a lei acaba promovendo mas ele não pode fazer uso 
dela? Porque se ele faz o uso dela ele perde o emprego, e aí? Ele vai pra 
rua se prostituir, sendo uma coisa que ele tava evitando? Então eu acho 
que tem uma questão aí que a gente precisa parar pra debater e pensar, a 
gente tem algumas coisas, algum movimento do STF mas eu acho que 
ainda tá muito aquém, eu acho que ainda precisa efetivar a política, efetivar 
a constituição, garantir lá o primeiro (...) primeiro parágrafo né?! O quinto 
parágrafo da constituição. 
 
 

Casal B: 

Para B1: 

Então uma família LGBT ela tem direito a tudo que uma família hetero 
normativa tem direito, certo? 
E isso quer dizer aos benefícios do governo, bolsa família, algum 
auxílio? 
Não sabia. 
[...] 
Ah sim, sim. Que aí agora a pessoa tem o direito de trocar o nome, de 
colocar o nome que ela quiser, né, no seu documento.  
Então, a gente tem uma amiga que é uma mulher trans, só que ela sente 
muita dificuldade na aceitação do nome dela, porque ela ainda tem um 
corpo masculino, então as pessoas ainda ficam confusa quando ela diz o 
nome dela, quando ela fala o que ela gosta, quem ela é, a gente percebe e 
ela também já reclamou de um pouco das pessoas não entenderem, não 
compreender porque que ela tem um nome feminino. Então eu acho que o 
trans sofre mais, e os direitos pra eles tá mais difícil de acho que ser 
respeitado. Temos alguns amigos homens trans também, mas eu sei que 
tudo conseguiram tirar certidão com o novo nome, e tal, e acho que 
isso é bem legal, é uma luta que tá sendo ganha mas acho que tem 
muito pra melhorar ainda. 
 

Para B2: 
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Não conheço. 
Essa parte do nome sim, mas do gênero não, eu não conhecia ainda 
(sobre a possibilidade da pessoa trans poder adotar o gênero pelo qual se 
identifica e mudar o nome civil). 

 

Casal C: 

Para C1: 

Eu como professor já tive duas situações que eu tive que colocar o 
nome da pessoa trans no diário, eu chamei lá o João né, aí ele pediu 
falou “não, meu nome é fulano de tal”, aí eu peguei e risquei a lápis e 
coloquei o nome da pessoa, falei ah ta, a partir da próxima chamada, né, 
quando vai fazer a chamada de alunos, eu vou chamar ela pelo nome dela. 
Dentro da secretaria eu não sei, eu acho que não, eu acho que ficou o 
nome de nascimento da pessoa. 
Mas eles respeitaram o pedido para que colocasse o nome da pessoa 
na chamada. 
[...] ela tinha até bastante amizade com as meninas, sabe, no tempo que 
ela permaneceu, porque ela não permaneceu muito tempo na escola, ela 
saiu, mas no tempo que ela ficou lá ela fez bastante amizade. 
[...] eu trabalhei na faculdade lá de Ituverava, já existe banheiro unissex, 
né, que é muito legal, eu já usei ele lá. Dentro da faculdade eles tinham o 
banheiro masculino, o feminino, e o de gênero, que era assim; eram 
três cabines fechadas, então você entrava na sua cabine, usava, na 
hora que você saia, tinha uma mulher por exemplo lavando a mão, a 
parte do lavabo era de uso comum ali, e as três cabines você podia ter 
um homem em uma cabine e uma mulher na segunda cabine. Era um 
banheiro de gênero, e ele era um banheiro destacado que era de 
gênero, ele tinha o símbolo masculino e o feminino na porta, eu achava 
bem legal isso. 
Você acredita que era um banheiro até mais limpo? As pessoas cuidavam 
mais dele. 
Tipo a pessoa tinha preocupação de ao sair deixar o vaso limpo, dar 
descarga, deixar o vaso limpo pro outro, eu comecei a perceber isso, 
olha que bacana, é um banheiro que a pessoa está cuidando pro 
próximo que vai utilizar aqui, né. Porque as vezes, eu não sei como é no 
banheiro feminino, mas no banheiro masculino não é tanto assim, você 
sabe, né. 
[...] Mas a faculdade tinha esse terceiro banheiro que eu achava bem legal. 
 

C1 relatou, ainda, que tinha conhecimento sobre o Conselho Estadual 

dos Direitos à população LGBT, por já ter passado por uma situação em seu 

trabalho, conforme relata a seguir: 

Eu tive um problema com uma comissionada de trabalho da gestão 
passada nesse sentido, por isso que eu conhecia o processo. 
De trabalho (relação de trabalho), de relacionamento com ela. 
[...] eu que fiz a reclamação. 
[...] eu não quis tocar o processo, nada, mas teve o respaldo deles sim, 
cheguei a conversar com eles na época. 
É, conversinha que ela tinha e tal, de trabalho que não era legal. Ela na 
verdade sofreu outros processos, não só meu, mas um grupo de servidores 
públicos municipais na época. Aí uma das causas era essa, essas 
conversas de discriminação, acho que foram seis processos, ai um foi 
uma reclamação que eu fiz nesse órgão de São Paulo. 
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Neste quesito C2 não opinou muito e, na maioria das vezes, apenas 

concordava com a cabeça. O casal C, ainda, disse ter conhecimento sobre políticas 

públicas e sobre alteração do nome social e gênero, mas não discorreram sobre o 

assunto. 

Observa-se aqui que o casal A tem um amplo conhecimento sobre 

políticas públicas e participam ativamente das discussões. 

O casal B embora não tenha apresentado conhecimentos específicos, 

sabia da questão da alteração do nome social e demonstraram bastante interesse 

sobre o tema, disseram ter procurado por mais informações um pouco antes da 

entrevista. 

Foi possível observar que no casal C, C1 é mais comunicativo e 

acompanha um pouco mais as questões dos homossexuais no dia-a-dia, em razão 

da profissão de professor, ao passo que C2, embora demonstre bastante interesse 

não tenha manifestado muito sobre a temática. 

Infere-se, ainda, que embora C1 tenha relatado acima não ter sofrido 

discriminação, foi relatado um episódio em que muito provavelmente passou por um 

caso em que houve discriminação, no entanto, achou melhor deixar de lado e não 

levar adiante o processo administrativo. 

 

Sobre a necessidade de se socorrerem ao Poder Judiciário para 

garantir seus direitos ou se utilizar de algum Órgão Público em relação ao 

atendimento, disseram: 

Casal A: 

A2 respondeu: 

Eu já entrei com uma ação, mas não relacionado a sexualidade. Quando 
eu fiz mestrado eu trabalhei numa, eu dei aula numa faculdade durante dois 
anos e fiquei quatro meses sem salário, mas era um problema financeiro da 
Instituição. Ganhei a causa mas até hoje não recebi. Mas no caso da 
sexualidade não. 
 

O casal A, disse ainda terem sido bem atendidos em órgãos públicos e 

não precisaram se socorrer para questões relativas à sexualidade. 

Contudo A1 relatou o seguinte caso: 

Na preparação do meu mestrado eu entrei em contato com alguns artigos, 
das pessoas, dos transexuais, que foi meu objeto de estudo, de que 
quando chega num hospital, numa unidade básica de saúde, já parte 
do pressuposto que a pessoa ta indo lá por conta de uma doença 
sexualmente transmissível e não por uma dor de estômago, uma dor 
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de cabeça. Então a pessoa até relatava “não, eu to só com uma dor de 
estômago, não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível”. 
 

Casal B: 

De acordo com B1: 

É tranquilo, a gente já fez boletim de ocorrência, por exemplo, já teve 
que entrar com processos também, ir no fórum e tal, foi bem tranquilo.  
A gente acho que nunca foi junto, mas separadas pelo menos pra mim 
foi tranquilo. 
[...] mas pra mim foi tranquilo, foi bem tratada também. 
[...] fui bem atendida, foi tranquilo. Eu nunca precisei de um advogado por 
exemplo do Estado, nunca precisei, eu pago um advogado e tal, que é 
o que entra com essas ações pra mim, mas pelo menos até então é um 
tratamento tranquilo também, no fórum também, tranquilo. 
[...] foram outras questões, isso, a respeito de acidente de trânsito, alguma 
questão trabalhista também, mas por sexualidade não. 

 

Para B2: “Eu nunca (nunca teve que se dirigir aos órgãos públicos ou 

Fórum).” 

 
Casal C: 

Segundo C1: “Não, nunca tive problema nesse sentido não. [...] nós 

dois como casal nunca tivemos problemas assim com nenhum órgão público de 

ter sido, de ter sentido discriminado não.” 

 
 

De acordo com C2: “Eu não, nunca precisei não.” 

 
Importante destacar neste tópico é que a maioria das pessoas acabam 

por não se recordarem de ter utilizado algum Órgão Público, como por exemplo 

hospitais ou Cartórios Extrajudiciais, mas em geral, é possível observar que os 

casais aqui aparentemente não passaram por algum tipo de constrangimento. 

Contudo, para A1, os transexuais passam por muitos constrangimentos 

ao terem que utilizar Órgãos Públicos, sobretudo na rede básica de saúde ou 

hospitais. 

 

 
Sobre o maior problema para serem implementadas políticas 

públicas para famílias homoafetivas ou pessoas LGBTQIA+, relataram: 

Casal A: 

De acordo com A2: 
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Eu não vou te falar como (...) na literatura, vou falar como eu me sinto mais 

acolhido, quando fala “casal homosexual” me atende, muito mais do que 

falar como “casal homoafetivo” porque eu tenho conhecimento do 

trabalho da Berenice (autora Maria Berenice Dias), tenho até livros dela 

aqui, é um trabalho muito legal mas eu ainda venho nesse embate de que 

nem sempre há afetividade, assim como os heterosexuais nem sempre 

casam por afeto, os homosexuais também. As vezes tem questão de 
interesse, tem questão de (...) várias coisas que podem levar a uma união. 
Então eu acredito que casal homosexual ou união homosexual, eu acredito 
que seja mais coerente. 
Eu acho que falta um pouco de representatividade, a gente tem essa 
falta de pessoas que vão nos representar, mas enquanto LGBTs 
também, que tenha essa identificação, que seja o lugar de fala deles. E 
eu acredito que essa questão da religião ela atravessa, mas não só a 
religião, eu acho que o conservadorismo de uma forma geral atravessa 
tudo isso. Porque enquanto há o conservadorismo, ele vai se justificar na 
bíblia, ele vai se justificar no alcorão, ele vai se justificar onde ele quiser.  
[...]pra mim eu acho que o conservadorismo em primeiro lugar, porque a 
gente vai encontrar na religião evangélica, na religião católica ou 
qualquer outra religião pessoas que vão desconstruir essas questões, 
pra mim o que atravanca é a questão do conservadorismo, principalmente. 
 

Para A1:  

Pra mim incomoda um pouco do porquê, qual a necessidade dessa 
referência (casal homoafetivo), porque existe dentro do (...) quando a 
gente vai olhar as notícias de jornal, a gente tem um colorismo em 
relação as pessoas que são negras, então quando a pessoa é negra 
“traficante foi preso com não sei quantos quilos de cocaína ou de 
maconha”, se é uma pessoa branca “estudante é preso...”, aí existe 
essa diferenciação. Mesma coisa quando a gente vai ver uma notícia 
pra questão da sexualidade “casal homosexual pananananã...”, aí 
quando são os casais héteros “casal ponto, panananã”, não existe uma 
necessidade de identificação, porque acho que pra mim entra num ponto 
que vem daquela questão de “eu até tenho amigos gays”, eu me sinto um 
avatar, me sinto uma pessoa que brilha no escuro porque tem uma 
necessidade de me classificar e essa necessidade de me classificar e 
não classificar um casal hétero me incomoda, porque igual o A2 falou 
não existe um casal héteroafetivo, ninguém fala “ah que legal, é um 
casal héteroafetivo”, não tem essa necessidade, os gays foram 
colocados num lugar que nós somos obrigados a sair do armário 
constantemente, como uma obrigação, tem que fazer revelação, a 
gente é classificado, e isso me incomoda bastante. Então quando há 
necessidade do termo de “casal homoafetivo”, é mais uma vez, eu acho que 
é uma necessidade as vezes até para um movimento acontecer mas que 
ele precisa deixar de existir para que a gente tenha pessoas, nós somos 
pessoas, e a gente (...) eu me sinto mesmo uma pessoa (...) toda vez que 
fala “nossa eu até tenho amigos gays”, nossa eu brilho no escuro, daqui a 
pouco vai sair uma asa ali assim, porque tem uma necessidade de 
diferenciar, e isso me traz mais um incômodo. De falar que tem uma 
questão de aí como você gostaria de (...) que tivesse um termo, do mesmo 
termo que a gente se refere as pessoas heterosexuais, se não há 
necessidade de identificação pra eles, não há necessidade de identificação 
pra gente. Porque senão é mais uma vez classificando, hoje eu acredito 
ainda que pra algumas questões há essa necessidade de classificação pra 
gente entender todo movimento, até pra gente poder brigar por direitos, e 
essas questões, a gente efetivar ali, não sei se isso é possível, o Artigo 
Quinto da Constituição Federal, que fala que nós somos todos iguais 
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perante a lei, e eu acho que isso é uma mentira muito grande porque a 
gente continua fazendo ali todo movimento, então acho que pra alguns 
movimentos é necessário a cota, é necessário o olhar, mas pra que a 
gente na classificação e no entendimento dessas relações 
principalmente, acho que as pessoas precisam ter direitos, elas 
precisam ser protegidas pela lei, mas na classificação eu acho que 
isso é uma forma de preconceito e isso me incomoda um pouco. 
Mesmo entendendo que há hoje ainda essa necessidade, espero que 
daqui uns anos perca essa necessidade porque os movimentos vão 
acontecer e aí a gente vai ter ai mais pessoas transitando e quebrando 
esse estigma e paradigma do que é ser gay no Brasil. 
Essa questão da bancada evangélica, católica, os movimentos que 
eles fazem por exemplo da ideologia de gênero, é um termo que foi 
criado pra poder desarticular porque ideologia de gênero não existe, 
esse termo foi criado muito pra poder fazer um movimento nas escolas pra 
que houvesse uma “estão incentivando as crianças a serem gays” e 
tudo mais, e eu acho que eles criaram e movimentaram essa agenda e isso 
desarticula bastante, então esse movimento ele é muito complexo porque 
ele fomenta o preconceito e ele fomenta tudo que precisa criar de leis, de 
possibilidades para o público da LGBTQIA+, sempre ele vem “todo mundo é 
igual, por que que esse povo tem que ser diferente, que que eles querem 
agora?”. Por mim eu sempre falo, ok, mas eu não quero pagar mais 
imposto, eu não quero fazer mais nada, então vocês vão excluir eu de todas 
essas possibilidades? Eu pago imposto como qualquer outra pessoa, se eu 
pago imposto eu preciso de direitos, e eu acabo não podendo me incluir por 
conta dos nossos privilégios mas tem uma galera que não tem benefícios 
básicos, então a gente precisa olhar pra essas pessoas, a gente acaba 
fazendo um recorte a partir das nossas realidades, né, então acho que esse 
termo que me incomoda e ele é utilizado quando a gente vai pra uma 
discussão, ideologia de gênero, que acaba desarticulando bastante, então 
acho que tem um movimento aí dessa bancada que ela faz pra poder a 
partir do viés do entendimento da religião deles, como o que é certo e 
quer que eu faça uma coisa que eu nem pertenço a essa religião, então 
é bem complexo. 
 

Casal B: 

Para B1: 

A questão da religião, né, porque eu sei que o cidadão ele tem direito de 
abandonar sua religião quando ele quiser, e aí a questão de eu e a B2 ficar 
juntas a gente abandonou, mas todo mundo virou as costas pra gente lá 
dentro. Acho que isso. 
[...] a gente é encarada como ninguém, assim, não é nem como (...) assim 
porque (religião que B1 e B2 frequentavam) tratam pessoas que não são 
da religião normalmente, tanto é que ninguém fala sobre isso, sobre 
essa questão da dissociação lá dentro, mas aí um desassociado, uma 
pessoa que foi expulsa, aí eles tratam como se ela tivesse morrido. 
Então eles não olham na minha cara, não falam comigo, pessoas que eram 
muito minhas amigas não falam comigo, atravessa a rua quando eu to 
andando, acho que isso foi uma discriminação, então a gente se sente 
mal por conta disso. 
[...] 
Eu acredito que só se entrar novas pessoas. Novos deputados, novos 
vereadores, né, aqui em Franca na última eleição tinha um (...) como é que 
fala? O (nome do candidato). Ele era, qual que é a palavra? (...) ele era 
candidato, ele era candidato a vereador só que aí por conta de como os 
votos são contados ele foi o quarto vereador mais votado da cidade, e ele é 
LGBT, ele tem uns planos LGBT também, é um menino muito articulado, 
um menino muito inteligente que talvez traria uma nova visão mas aí 
por conta de como os votos são contados, né, na questão de 



79 

 

vereadores, por conta do partido, ele não conseguiu, mas eu acredito 
que essa mudança só será possível com a entrada de novas pessoas, 
com novos pensamentos. Eu penso que esses homens héteros cis que já 
estão ali, eu não acredito que eles mudariam ou talvez colaborariam pra luta 
LGBT, né, aqui em Franca [..]. 
[...] É possível, é possível, acho que essa nossa geração agora, a gente 
vai mudar muitas coisas. 
[...] é da própria evolução mesmo, aí erra uma coisinha ali mas aí tenta 
evoluir de cá, mas eu acredito que a gente tá caminhando pra uma 
melhora mesmo. 
Dar mais oportunidade, talvez colocar num cargo de maior responsabilidade 
pra dar representatividade também, e você saber que a sua voz tá sendo 
ouvida. Numa câmara hoje de deputado, de vereador, não tem, você 
não olha uma pessoa e fala assim “nossa, essa pessoa leva aí, ela 
ajuda, ela sabe que a voz dos LGBTs precisam ser ouvidas e ela ta se 
esforçando pra isso”, não tem um porta voz, uma pessoa que talvez 
abra caminho aí pra outras, e represente também, a comunidade.  
 

Já para B2, quando questionada respondeu: “Não, a B1 já falou muito, 

já falou pra nós duas. (risos).” 

Casal C: 

De acordo com C1: 

Eu acho que precisava de normatizar melhor isso aí, você não acha? 
Criar normas mesmo, leis mais efetivas aí pra esse público, e que 
ficasse mais claro os direitos dessas pessoas. 
[..] Essas religiões mais tradicionalistas com certeza não iriam acolher 
esses pedidos. 
 

Neste aspecto C2, apenas concordou e fez comentários no mesmo 

sentido. 

No tópico aqui tratado, o conservadorismo e questões religiosas são 

tratadas como principais empecilhos para que políticas públicas para o público 

LGBTQIA+ e famílias homoafetivas tenham avanços significativos. 

Importante ressaltar que o casal A, particularmente, não gostam da 

utilização do termo “homoafetivo”, relatam que nem sempre há afeto na relação 

entre casais e, ainda, que quando se fala em casais heterossexuais, não existe 

menção no tocante a sexualidade do casal, utiliza-se somente o termo casal. 

Denota-se, ainda, que B1 e B2, embora não tenham falado 

especificamente terem sofrido discriminação de forma explícita no tópico que tratou 

do tema, aqui constata-se que enfrentaram este problema com a família e amigos ao 

deixarem a religião que faziam parte. 

Já o casal C afirma que existe uma grande carência legislativa para o 

público LGBTQIA+. 
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No tocante a filhos, seja por adoção ou fecundação heteróloga3: 

Casal A: 

Para A1: 

Eu digo que eu não tenho personalidade para ter filho, não tenho, não 
quero, nunca quis, não tenho essa intenção. E mesmo eu que tivesse olha, a 
partir de amanhã, a partir de amanhã não, a partir de segunda, eu começo 
a trabalhar só duas horas por dia, não trabalho mais, eu vou continuar 
entendendo que eu não quero ter filhos, é uma questão que eu nunca 
gostei, nunca pensei e não é uma questão que eu quero. 
 
 

Para A2:  

Filho também não cabe na nossa programação de vida, no sentido de 
trabalho mesmo. A gente tem horários, eu trabalho na (Instituição em que 
A2 trabalha) e trabalho na clínica, eu saio de casa das oito horas da manhã 
e chego em casa as dez horas da noite, e aos sábados de vez em quando 
eu atendo. O A1 não é muito diferente de mim, o A1 também sai muito cedo 
e volta muito tarde, então eu fico pensando muito nessa questão logística, 
sabe, eu penso que ter um filho, independente qual idade, se vai adotar 
mais velho, se vai adotar bebê, é preciso ter presença, né, então eu 
não vejo essa possibilidade de presença, de estar assim 
acompanhando a educação, de estar acompanhando o 
desenvolvimento, então eu sempre vou falando isso pros meus 
pacientes, então acho que seria até contraditório nesse momento me 
responsabilizar por uma outra vida, não em função da minha 
sexualidade, mas em função do tempo que eu disponho pra estar junto 
com essa pessoa.  
Agora o próximo passo pra relação a gente pensa em efetivar o casamento, 
em fazer o cerimonial, não sei quando mas uma hora vai sair. 
 

Casal B: 

O casal B, conforme já relatado já são responsáveis pela criação dos 

três filhos de B2. 

Questionadas sobre se teriam outros filhos: 

Para B1:  

Não, acho que não. 
[...] É, eu não sei, eu não sei se eu geraria. 
[...] Eu preferia adoção. 
É, talvez mais pra frente, a gente precisa também acho que estabilizar mais, 
a nossa vida financeira ainda ta se organizando, a B2 ainda ta mudando de 
emprego e tal, até ela se encaixar no novo emprego também, e eu quero 
estudar, quero começar uma graduação, eu to focada nisso, aí acho que 
por enquanto não, mas não vou dizer nunca. Mas gerar eu nunca 
geraria, talvez ela sim, mas eu não geraria. 
 

Para B2: 

Eu tenho uma menina de doze, uma de dez, e um pequeninho de oito. 
A B1 pensa as vezes, eu não. (sobre terem outros filhos). 

                                                           
3
 Tipo de fecundação em que se utiliza material genético de terceiro. 
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[...]eles moram com a gente, é bem tranquilo, e acho que os pais também 
respeitam (sobre os seus filhos). 
[...] É, eu também. (ao se referir que preferiria adotar ao invés de gerar 
outro filho, caso resolvam tê-los). 
É, talvez mais pra frente, a gente precisa também acho que estabilizar 
mais, a nossa vida financeira ainda ta se organizando, a B2 ainda ta 
mudando de emprego e tal, até ela se encaixar no novo emprego 
também, e eu quero estudar, quero começar uma graduação, eu to 
focada nisso, ai acho que por enquanto não, mas não vou dizer nunca. Mas 
gerar eu nunca geraria, talvez ela sim, mas eu não geraria. 
 

Casal C: 

Para C1:  

[...] a gente pensa em partir para uma adoção nos próximos anos, e eu 
gostaria muito de ter uma menina porque lá em casa eu sou (...) na 
minha casa e na casa do C2 é igual, são três homens de lá e três de cá, 
então a gente gostaria de ter uma menina, mas a gente sabe que 
teríamos que enfrentar uma certa dificuldade se a gente tivesse em um 
local público, por exemplo em um shopping e a gente ter uma filha e 
ela falar “pai, quero ir no banheiro”. 
 

Para C2: 

 
[...] o meu irmão sofre com isso, o meu irmão é separado e ele tem uma 
filha, então toda vez que ele sai ele não pode sair sozinho, ele sempre 
leva a minha mãe (ao comentar sobre terem uma filha).  
[...] primeiramente vai ser adoção, aí no segundo filho a gente pensa na 
barriga (de aluguel), mas o primeiro vai ser adoção. 
A minha amiga fica falando, mas aí sei lá (sobre ser barriga de aluguel do 
casal). 
 

Neste ponto, fica claro que para o casal A, embora aparentemente A2 

tenha a princípio demonstrado ficar em dúvida, não pretendem ter filhos. 

Para o casal B, em que pese B2 ter trazido para relação três filhos de 

outro relacionamento, B1 deseja ter mais filhos, mas pretendem adotar, futuramente. 

Já o Casal C ficou nítido o desejo de terem filhos, primeiro pela adoção 

e depois por fecundação heteróloga (barriga de aluguel). 

 

 

Sobre a cidade de Franca, se a cidade está preparada para lidar 

com a diversidade, relataram: 

Casal A: 

No pensamento de A1:  

A gente costuma falar que Franca é extremamente conservadora, muito 
provinciana ainda nessas questões, tanto que eu e o A2 a gente sempre 
fala, a gente ia muito antes da pandemia pra São Paulo e a gente sempre 
falou assim “vamos envelhecer em São Paulo?”, porque por mais que tem 
as vezes até mais situações de preconceito, correria, e a cidade é muito 
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louca, as vezes a gente tem notícias que mais coisas acontecem lá do que 
aqui em Franca, mas lá parece que a gente começou a ver as pessoas que 
são gays envelhecendo com uma qualidade de vida muito melhor, de 
acesso, de possibilidade, então tem um bar em São Paulo que vão pessoas 
de oitenta, de noventa anos. Aqui em Franca essas pessoas elas (...) o 
gay envelhece em Franca ele para de circular parece, ele se esconde, 
porque Franca é muito preconceituosa, então assim as pessoas têm 
muito preconceito, então acho que o ambiente em Franca para o gay ele é 
um ambiente que não acontece uma violência de fato, mas é a violência 
simbólica, é uma violência que ela acontece intrínseca, não, intrínseca não 
é a palavra correta, ela acontece de maneira velada, então isso é muito pior. 
Então as vezes você ter acesso a alguns locais, você circular, você vai 
envelhecendo (...) com essa você precisa ir se recolhendo por conta que a 
cidade tem essa característica.  
[...]a gente não costuma andar de mão dada em lugar nenhum que a 
gente vai, seja em São Paulo, Ribeirão ou Franca, e a gente andou de 
mão dada dentro do shopping, é uma sensação estranha andar de mão 
dadas perto das pessoas, é estranho estar naquela situação. Quando eu 
olho pra Franca, esse coletivo que o A2 falou, eles foram a câmara pra 
reivindicar um dia da diversidade, não foram nem ouvidos, eles foram 
ouvidos e todos os vereadores votaram não, acho que na verdade um 
votou a favor, mas a maioria votou não, não vai ter esse dia da diversidade. 
Então acontece um movimento que Franca é muito conservadora, então 
vira chacota, se você ver na rede social, se você ver no espaço do jornal 
que é o (Jornal da cidade) em Franca, você olha os comentários do 
pessoal vai pra chacota, vai pra tiração de sarro, e é pra buscar 
políticas públicas de visibilidade, a parada LGBTQIA+ ela não é um 
espaço só de festa, ela é de festa pra comemoração porque tem toda 
uma história que envolve essa questão desse dia, mas ela também é 
pra falar “eu existo e eu preciso de direito”, porque eu pago o mesmo 
imposto que você, então eu preciso ser protegido porque nenhum 
hétero sai na rua e ele sofre violência, ele não fica com medo de, como 
eu, dependendo da música no carro, tirar a música porque pode 
chamar atenção das pessoas. A pessoa ta me olhando, será que ela ta 
perguntando se nós somos gêmeos ou se ela ta falando com algum ato de 
preconceito. Duvido que algum casal hétero passa por isso alguma vez na 
vida dele, por isso que há essa necessidade, mas Franca é muito fechada, 
Franca a gente vai conversar com as pessoas “ah mas é mimimi, por 
que que precisa disso”, a gente tenta quebrar essa questão, eu e o A2 
a gente tem que se controlar porque a nossa agenda a gente vai e vai 
conversar muito sobre isso, no intuito de educar e de fazer com que as 
pessoas entendam todo esse processo. 
 
 

Para A2:  

 
É, e falta sociabilidade, Franca tem uma sociabilidade pra pessoas 
LGBTQIA+ pro jovem, você vai ver uma sociabilidade pros meninos de 
faculdade, então você vai ver que aqui em Franca não tem uma boate 
gay, tem festas que acontecem pro público que ta fazendo a faculdade, 
mas quando a gente pega pessoas mais maduras, como nós, quarenta 
anos, você não tem recurso de sociabilidade, você tem os amigos e ou 
você transita pelo mundo heterosexual, como aconteceu no (Bar em 
Franca), de ouvir comentários preconceituosos ou você sai de Franca. 
Então assim, antes da pandemia a nossa sociabilidade acontecia em São 
Paulo, então a gente ia pra essa festa, pro bailão ABC que é voltado pro 
público mais velho, inclusive se você tem mais de sessenta anos você paga 
metade, então eles tem mesmo essa questão de trazer a pessoa mais velha 
pro bares, pras festas. Além disso tem mais segmentação pro público gay, 
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porque a gente percebe que o público gay ele se divide em segmentos, 
então tem as pessoas que são fortes, saradas, tem as pessoas que são (...) 
que gostam mais de pessoas gordas que são os ursos, os (...), tem as 
pessoas que curtem mais a questão dos shows de Drag Queen, então é 
bem segmentado e a gente não encontra nenhum tipo de sociabilidade 
aqui em Franca voltado pro público mais adulto, o que vai ter é para um 
público que tá saindo da faculdade, dezoito até vinte, vinte e cinco anos. E 
quando a gente vai pra essas festas a gente acaba sendo o tiãozão da 
festa, então não dá muito certo.  
 

Casal B: 

Para B1: 

Aqui em Franca eu não acho muito legal não. É muita cidade muito 
conservadora.  A cidade de Franca é aqui mais vota em Bolsonaro, então 
isso fala muito sobre a cidade, o pessoal pensa como ele, né, que a gente 
não deve tá entre eles, que a gente não deve trocar afeto entre eles, e 
que se for, que se de o respeito, que quer dizer pra gente ficar calado 
na nossa, não ser nunca espalhafatoso, nunca dar na cara, acho que 
isso que é ensinado e aqui em Franca dá pra ver que é assim mesmo. 
E muitos amigos nossos reclamam exatamente dessa questão, de Franca 
ser muito conservadora, e de talvez ter um problema no trabalho com algum 
colega, talvez com chefe, com líder, e acho que Franca não é uma cidade 
muito legal pra LGBT não. 
 [...] a gente ta evoluindo eu acredito que ta ganhando mais voz 
também o movimento, a gente vê que as pessoas (...) talvez não aqui 
em Franca mas em outras cidades tá sendo mais evoluído, tá sendo 
mais aceito, as pessoas tão ouvindo mais, a luta tá sendo mais conhecida, e 
eu acredito que a gente tá caminhando pra uma melhora mesmo, porque há 
trinta anos atrás era considerado uma doença pelo Ministério da Saúde, né, 
então realmente a gente tá evoluindo, hoje já não é considerado isso, já foi 
retirado. É claro que isso é banal, isso é loucura, mas graças Deus estamos 
evoluindo, a gente já consegue viver em paz, por exemplo, pelo menos (...). 
[...] (sobre Franca) a gente sempre morou aqui, mas a nossa vontade é sair, 
a gente tem muita vontade de sair.  
[...] 
[...] teve uma lei que eles tentaram fazer acho que era (...) não me 
lembro se era um dia, ou uma semana de orgulho LGBT e foi votado 
não assim, disparado, a maioria votou não e aí caiu e não conseguiu ir 
pra frente e tal. Então acho que essa mudança só vai acontecer com novas 
pessoas. 
A maioria das revoluções que acontecem em bairros são feitos pelos 
LGBTs, não pela prefeitura, não pelo município, mas pelos próprios 
cidadãos LGBTs que se juntam, faz uma caminhada, faz uma passeata, 
faz o dia do orgulho, mas não tem uma ajuda ali da prefeitura, do município 
pra que aquilo talvez ganhe mais voz, um outdoor, uma informação, acho 
que isso aí faria diferença. 

 

Neste aspecto B2 demonstrou concordar integralmente com B1. 

Casal C: 

Para C1, Franca não está bem preparada para lidar com a diversidade: 

De jeito nenhum (Franca não está apta a lidar com a diversidade) [...]por 
uma questão principalmente tradicionalista. 
A gente já foi pra Floripa várias vezes, a gente pensa em morar lá. 
 

Para C2:  
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O Sul tá super preparado (Estados do Sul do país estariam preparados para 
lidar com a diversidade ao passo que a cidade de Franca não). 
Os “coronel” da vida (ao se referir a elite conservadora francana). 
O Sul tá super preparado, nossa, que cidade linda, inclusive a gente tem 
vontade de morar é lá. 
 

Denota-se que todos os casais foram uníssonos em dizer que Franca 

não está preparada para lidar com a diversidade. 

Chegaram a mencionar que a comunidade LGBTQIA+ ao tentar 

aprovar na Câmara Municipal um dia para orgulho da comunidade, tiveram o projeto 

rejeitado pela grande maioria de vereadores. 

Aduzem ser uma cidade muito conservadora, elitista e tradicionalista. 

O casal A chega a apontar que para os LGBT’s mais jovens ainda 

existem opções de lazer, mas para casais homossexuais mais velhos não há 

espaço. 

Em pesquisa realizada no ano de 2015, Antunes (2015, p.76) já 

apontava a falta de opções de lazer na cidade de Franca. Naquela época havia 

apenas dois ambientes públicos, uma boate e um bar, onde o público LGBT poderia 

se reunir com liberdade. Antunes (2015, p. 77) destaca que alguns participantes da 

sua pesquisa apontaram que estes seriam os únicos lugares em que poderiam 

expressar livremente a sua sexualidade, diferentemente da capital paulista, que 

oferecia diversas opções de locais que, por sua vez, poderiam ser frequentados de 

acordo com os estilos, categorias e preferências do público LGBT. 

Diante do relatado pelos participantes e, também de acordo com a 

pesquisa apontada, torna-se possível concluir que Franca é ainda hoje carente de 

opções para o público LGBT. 

No tocante ao um mundo ideal com menos preconceito e alguma 

consideração que gostariam de fazer, disseram: 

 
Casal A: 
De acordo com A1: 
 

Na minha visão acho que é uma questão da criação, da infância, porque a 
gente já começa a reforçar a necessidade do menino não ser 
afeminado, não pode ser afeminado, não pode ter uma característica, e 
isso já é cobrado pelos pais, então a gente começa a fomentar o 
preconceito desde a infância. Se a gente já naturaliza e desvincula 
sexualidade com caráter, eu acho que a gente vai ter uma sociedade 
melhor, porque há uma necessidade de cobrança “não pode brincar de 
carrinho, a menina. Não pode brincar de boneca, você não pode gostar 
(...)”, a Disney faz filmes maravilhosos pra criança, o menino não pode 
gostar da princesa, se ele gostar da princesa ele vai ser gay, então ele 
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tem que ser tolhido a todo tempo. Então se a gente começa a entender que 
sexualidade não tem a ver com caráter, pode ser que a gente tenha uma 
humanidade aí no futuro que tenha menos preconceito, porque ela vai 
entender e desvincular isso. Ser gay é só mais uma característica do ser 
humano, e tudo bem, se você é gay tudo bem, não tem uma questão de 
criança que você vai naturalizar a sexualidade e ela vai começar a se 
relacionar, a transar com adultos, isso é pedofilia. A gente precisa 
desvincular essas questões que as pessoas agregaram a sexualidade, 
ao fato de você ser gay, e a gente precisa quebrar isso, acho que se a 
gente fizer isso a gente pode galgar uma humanidade, umas pessoas 
melhores pro futuro. 
 

Para A2: 

Tem uma fala (de um amigo), você falou que o (amigo) te apresentou o 
livro, e tem uma fala do (amigo) que eu gosto muito, que ele fala que pra 
mulher, aliás, pro homem, tudo é permitido, exceto ser feminino. Pra 
mulher tudo é negado, exceto ser feminina. Então eu acho que pra 
gente olhar pra essas questões da diversidade, a gente precisa olhar 
primeiro para esses marcadores sociais, não só do gay, mas do gay, 
da mulher, do negro, então eu penso que uma forma é a gente 
reconhecer o nosso preconceito, a partir dele desconstruir, porque não 
é porque eu sou gay que eu não tenho preconceito. Eu e o A1 a gente 
foi desconstruindo o preconceito junto na medida que a gente foi 
estudando, mas é uma desconstrução, então assim, mundo ideal eu 
não sei se conseguiria vislumbrar. Pra mim o mundo ideal era aquele 
que eu pudesse expressar minha sexualidade de qualquer forma, que 
eu pudesse beijar ou não, que eu pudesse abraçar ou não quem eu 
gosto a qualquer momento, que eu pudesse casar, convidar pro meu 
casamento, e a gente sabe que na realidade isso não acontece. Mas 
também um mundo ideal era chegar numa empresa e ver pessoas 
trans trabalhando, pessoas negras, pessoas negras nas direções, em 
cargos de chefia, então eu acho que o Brasil precisa ir se revendo, o 
mundo precisa ir se revendo, enfim. Eu acho que a gente (...) se a 
gente conseguisse pelo menos alcançar algumas políticas que 
promovessem pelo menos uma qualidade de vida, que eu acho que é o 
fundamental, já valeria a pena a luta desses anos todos. Então assim, 
eu acho que o ideal a gente não vai alcançar, é inalcançável, pelo 
menos por enquanto, mas que a gente pelo menos consiga assegurar 
uma qualidade de vida, que a gente consiga assegurar que um menino 
ao ser confundido com gay, ele não precisa se suicidar, não precisa 
tirar a própria vida. A gente viu recentemente nas redes sociais, um 
menino comparado a um gay ele se mata, mas por que? Não sei nem se 
ele era ou não era, mas isso não é a questão, a questão é o sentimento que 
tem aí, então se a gente pelo menos promover uma qualidade de vida, é o 
mínimo, pra mim isso já seria (...) já valeria toda essa luta que outros antes 
da gente começou, porque como eu disse a gente tem vários privilégios eu 
e o A1, tem passabilidade, a gente é branco, tem emprego, tem salário bom, 
mas eu fico pensando nos outros que não tem essa possibilidade, que não 
tem esse amparo. Eu sei que a gente não dependeu muito da família pra 
construir isso, mas tem gente que não tem nem pra onde recorrer, nem pra 
onde começar, então acho que o ideal é pensar pelo menos na qualidade 
de vida, isso já atenderia.  

 
 

Casal B: 

Na visão de B1: 
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Ah eu acho que as pessoas entender que não é dividindo que a gente vai 
conseguir chegar mais longe, sabe, acho que é a união, o amor, que 
talvez nós ajude a evoluir ainda mais, se juntar mesmo. 
Mais amor, mais compreensão, respeito, e entender que todo mundo é 
igual, independente da orientação sexual, eu saio pra trabalhar também, 
eu também pago os meus impostos, e acho que eu também tenho o direito 
de ir ao shopping e andar de mão dada com a minha mulher sem receber 
olhar ruim de ninguém, acho que realmente a gente tem um caminho bem 
longo a prosseguir pra poder chegar numa evolução maior, mas tamo nesse 
caminho aí. 
[...] 
Acho que mais informação também pras pessoas, talvez nas escolas 
também, pra que outras crianças não tenham aquele olhar crítico que os 
pais delas talvez tenham, e é isso, acho que é isso. 
[...]   
[...]a gente conversou sobre vários assuntos, o que mais pega na minha 
vida e na da B2 é realmente a questão da religião, é a questão da 
aceitação da nossa família também, um pouco da solidão porque eu e 
ela sabe que a gente só tem eu e ela, e nossos amigos, mas a gente 
não pode contar com nossos pais e tal, acho que é o que mais nos 
preocupa como casal LGBT. 
[...]  
[...] a gente agradece também por você ter dado essa chance da gente 
se expressar, eu e a B2 nós começamos a nossa vida de verdade há 
quatro anos, a gente ainda ta aprendendo muito sobre o mundo, sobre 
o sistema, então você desculpa a gente se a gente não soube responder 
talvez alguma coisa. 

 
No pensamento de B2: 

Reciprocidade. 
Amor é uma palavra chave também, bem mais amor. 
[...] 
[...]querendo ou não, um pai e uma mãe faz falta na vida da gente, né. É 
um amor diferente, então é o que a gente mais sente falta (ao comentar 
sobre um aspecto que pesa para elas como casal). 
[...] 
[...]Eu sou mais tímida, desculpa por isso também. 
 

Casal C: 

De acordo com C1: 

[...] viver em uma sociedade com menos preconceito, e aí não é só o 
preconceito homoafetivo, né, o preconceito do negro, do índio, o 
preconceito em geral, ele não é legal. 
Respeito pelo outro, respeito pelo o que o outro gosta, respeito pela 
forma que o outro enxerga o universo, a vida, entender que a forma 
como você vê o mundo, como você vê a Deus não é a mesma forma do 
outro. 
Perceber como que o outro vê. 
[...] 
Eu penso que é muito importante trabalhos igual o seu, dissertação 
igual o seu, pra que continue melhorando e proporcionando melhorias 
pra vida de casais homoafetivos. É uma pesquisa que deve ter um 
incentivo maior, de alguma maneira. Não sei como que de repente (...). 
Eu vejo que é preciso incentivar mais esse tipo de pesquisa, é preciso 
falar mais, ouvir mais, pra que possa promover, né, uma positividade 
maior aí nesse meio. Essa é uma das questões que eu acho que é 
importante do seu trabalho, incentivar pessoas a falar mais sobre 
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política pública pra essas pessoas, e fazer com que as pessoas 
conheçam um pouco mais desse universo. 
 

Para C2: 

Saber ouvir o outro. 
[...] 
Olha, comunicação igual o C1 falou, porque tem gente né, que não tem 
muito acesso, as vezes nem sabe qual que é, como que eu te falo (...) 
qual órgão, o que fazer, e nesse caso tem direitos e deveres, todo tem. 
E tem uns também que não quer também saber, né, mas eu acho que é 
isso, acho que tem que saber mais. 
 

Neste último ponto, os casais relatam a importância de falar sobre o 

tema, discutir mais, fomentar discussões e trazer mais informações acerca do tema, 

trazer esclarecimentos à população de uma maneira geral. 

Tratam da dificuldade de se construir um mundo com menos 

preconceito, passando por aspectos culturais, diálogo. 

Agradecem a oportunidade de participarem e salientaram a importância 

do trabalho. 
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9     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Desenvolvimento Social deve superar as fronteiras econômicas e 

estar atrelado a uma visão de bem-estar, despida de preconceitos. 

O respeito às liberdades individuais, na qual se inclui a liberdade 

sexual, é um vetor determinante para que haja um desenvolvimento humano digno, 

com respeito à diversidade, com respeito às vontades e anseios da maioria, mas, 

sem perder de vistas o respeito aos direitos das minorias que são, na maior parte 

das vezes, marginalizadas, deixadas à própria sorte. 

Importante destacar que ainda que se observe uma inegável inércia do 

Poder Legislativo, que deveria, como função precípua, buscar a diminuição da 

discriminação dos diversos grupos sociais, o Poder Judiciário tem agido e 

contribuído para dirimir essas diferenças. 

Denota-se que a autonomia das minorias sexuais somente será 

possível com a observância do respeito ao direito de escolha de pessoas do mesmo 

sexo poderem conviver em harmonia, sem que sejam esquecidas e/ou deixadas à 

própria sorte. 

A fim de que haja efetivamente liberdade das pessoas, enquanto 

indivíduos em uma sociedade justa e harmônica, faz-se necessário estabelecer 

condições para que estas possam de fato exercer suas liberdades individuais.  

Deve ser sempre observado o respeito à dignidade humana, que 

engloba o respeito a livre escolha de relacionamento, independentemente do sexo. 

Pondera-se que somente após decisões judiciais, sobretudo das Cortes 

Superiores, foi possível observar uma sensível redução das desigualdades. 

Referidas decisões, com estrito respeito pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana, permitiram e permitem a igualdade dos diferentes grupos sociais. 

A partir do respeito a liberdade, em especial, a liberdade sexual, direito 

este que decorre do direito de igualdade, assegurado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, é possível garantir aos indivíduos a possibilidade de não 

sofrerem o arbítrio de tiranos e/ou governos autoritários.  

Não é possível admitir que uma sociedade conservadora, cheia de 

crenças preconceituosas, muitas vezes introduzidas por grupos religiosos, interfiram 

na vida sexual e reprodutiva da população, cerceando e sonegando direitos. 
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Ao longo da história, a família transforma-se e supera uma visão 

tradicionalista, que decorrem diretamente das mudanças da realidade social as 

quais fizeram com que a própria Constituição Federal brasileira desvinculasse a 

família do casamento tradicional, adotando a laicidade do Estado, adequando-se às 

realidades fáticas, consubstanciadas em princípios que devem nortear e permitir o 

desenvolvimento humano e social, com respeito, inclusive, a diversidade de 

opiniões.  

A partir da observância do Princípio da Dignidade Humana é possível 

direcionar as pessoas a obterem um desenvolvimento social, no qual possam 

efetivamente exercer suas escolhas, sem perseguições ou julgamentos. 

Na atualidade, o afeto tem sido considerado pela doutrina mais 

moderna como elemento fundamental e justificador das relações públicas, contínuas 

e duradouras, com o intuito de constituir família, não deixando margem para a 

exclusão de qualquer relacionamento que tenha esses atributos do conceito familiar, 

respeitando-se a dignidade humana na sua condição de componente fundamental 

para o desenvolvimento social. 

Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 

igualdade e liberdade que orientaram decisões judiciais a favor da união estável 

homoafetiva e do casamento de pessoas do mesmo sexo, garantem e preservam a 

dignidade dessas pessoas, numa perspectiva humanística, suprindo a inércia 

legislativa.   

Avanços e conquistas dos direitos da homoafetividade, por via judicial, 

são conquistas muito importantes a favor da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade e da igualdade já mencionados. 

Contudo, denota-se que subsiste uma vulnerabilidade jurídico-social 

em relação às famílias homoafetivas e ao público LGBTQIA+ de uma forma geral. 

Essa vulnerabilidade decorre, em muitas vezes, do desconhecimento 

acerca dos próprios direitos e do preconceito social, o que leva muitos casais 

homoafetivos e o público LGBTQIA+, a deixarem de buscá-los, a fim de não se 

exporem ainda mais. 

A vulnerabilidade, também, é constatada quando os próprios órgãos 

públicos deixam de observar a aplicação dos direitos ao público LGBTQIA+ e estes 

direitos acabam sendo deixados de lado, pelos próprios interessados, por não 

saberem como e onde se socorrerem e, muitas vezes, crerem que um processo 
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judicial possa desgastá-los ainda mais, além de poder ser muito burocrático e 

dispendioso. 

Diante disso, a partir da oitiva dos casais que vivem a realidade de 

formar uma família homoafetiva, ainda vista com muita discriminação pela 

sociedade, pode-se observar a inegável necessidade de se falar sobre o assunto. 

A possibilidade de sermos empáticos ao constatar que, embora as 

dificuldades individuais existam para todos, as dificuldades sociais de quem acaba 

marginalizado é muito maior. 

É possível observar ainda, que todos relatam que a sociedade como 

um todo é, ainda, muito preconceituosa e que a cidade de Franca é extremamente 

conservadora. A questão da religião parece emergir como um obstáculo quase que 

intransponível. 

Destaca-se que Franca não possuí um Conselho Municipal de Atenção 

à Diversidade Sexual (CMADS), como existe, por exemplo em Ribeirão Preto. 

Faz-se necessária a introdução de Políticas Públicas com um novo 

olhar para essa realidade, para que se permita, democraticamente, avanços sociais, 

com respeito a essa insofismável realidade.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A PROTEÇÃO 

JURÍDICO-SOCIAL DAS ENTIDADES FAMILIARES 

HOMOAFETIVAS NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP NUMA 

PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL (2021-2022) 

Este questionário é referente a pesquisa ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

VISANDO A PROTEÇÃO JURÍDICO-SOCIAL DAS ENTIDADES FAMILIARES 

HOMOAFETIVAS NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP NUMA PERSPECTIVA DE 

DESENVOLVIMETO SOCIAL (2021-2022), um questionário semiestruturado, em 

que serão abordadas questões relativas à famílias, casais e pessoas em união 

homoafetiva. 

1) Qual sua idade? 

____ 

2.) Gênero? 

a. (   ) Homem    b. (    ) Mulher    c. (     ) outro ___________. 

2.1) Identifica-se como pessoa trans? 

a. (   ) Sim, ______________. b.) (    ) Não, sou cissexual/cisgênero. 

3) Está casado? 

a. (   ) sim   b. (   ) não 

4) Vive em União Estável? 

a. (    ) sim b. (    ) não 

5) Qual o tempo de casamento ou união estável?  

a. (    ) mais de 10 anos  b.  (    ) de 5 a 9 anos  c. (   ) de 1 a 4 anos  d. (    ) 

menos de um ano. 
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6) Em caso de união estável, referida união está formalmente registrada: 

a. (  ) sim.  b. (  ) não.  c. (  ) prejudicada. 

7) A união estável foi registrada por escritura pública ou contrato particular: 

a. (  ) Escritura Pública.  b. (  ) Contrato Particular.  c. (   ) Prejudicado. 

8) Quando resolveu se unir, seja pelo casamento ou em união estável, recebeu 

apoio de sua família? 

a. (  ) sim.  b. (  ) não.  c. (   ) de parte da família. 

9) Quando resolveu se unir, seja pelo casamento ou em união estável, recebeu 

apoio de seus amigos? 

a. (  ) sim.  b. (  ) não.  c. (   ) de parte dos amigos. 

10) Quando resolveu se unir, seja pelo casamento ou em união estável, teve 

que se afastar de algum familiar ou amigo, em razão de ser discriminado? 

a. (  ) sim.  b. (  ) não.  c. (   ) de parte da família e/ou amigos. 

11) Em poucas palavras, na sua visão, o que fez com que seus familiares e/ou 

amigos não aceitassem sua orientação afetiva e/ou sexual ou sua identidade 

de gênero ou seu casamento ou união homoafetiva. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12) Sofreu ou sofre algum tipo de discriminação em locais públicos? 

a. (   ) sim   b. (   ) não  c. (    ) as vezes 

13) Em poucas palavras, o que acha que falta a algumas pessoas para 

aceitarem a orientação afetiva e/ou sexual ou sua identidade de gênero sem se 

sentirem incomodadas? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14) Você acredita que pessoas de baixa renda sofrem maiores discriminações 

ao se unirem em uma relação homoafetiva? 

a. (   ) sim. b. (    ) não.  c. (    ) a discriminação independe da classe social. d. (   

) outro. Qual?______________ 

15) Sempre que precisou de se socorrer aos Órgãos Públicos para garantir 

seus direitos se sentiu plenamente acolhido? 

a. (   ) sim  b. (    ) não  c. (    ) às vezes. 

16) Conhece o Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, instituído pelo Decreto Estadual nº 

55.587, de 17 de março de 2010 ?  

a. (   ) sim  b. (    ) não. 

17) Já ouviu falar na Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual no 

Estado de São Paulo, que foi criada para promover, elaborar, coordenar, 

desenvolver e acompanhar programas, projetos e atividades visando a efetiva 

atuação em favor do respeito à dignidade da pessoa humana da população 

LGBTQIA+, independentemente da orientação afetiva e/ou sexual e da 

identidade de gênero?  

a. (    ) sim  b. (    ) não. 

18) Já precisou procurar algum órgão público quando se sentiu discriminado 

ou sofreu algum tipo de discriminação em razão de sua orientação afetiva e/ou 

sexual ou sua identidade de gênero? 

a.  (    ) sim  b. (    ) não. 

19) No caso de ter procurado o órgão mencionado na questão anterior você se 

sentiu acolhido? 

a. (    ) sim  b. (     ) não.   c. (    ) questão prejudicada. 
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20) Em poucas palavras, caso tenha respondido positivamente à questão 

anterior, quais os aspectos positivos e negativos do referido órgão? E o que 

precisaria melhorar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

21) Você sabia, que desde 2016, o Decreto n.º 8.727/16 permite a inclusão do 

nome social a uma pessoa trans em documentos como RG e CPF sem 

necessidade de apresentar laudos médicos e nem recorrer à Justiça? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 

22) Você sabia que os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de 

programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e 

congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional deverão conter o campo nome social em 

destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins 

administrativos internos? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 

23) Você sabia que a pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer 

tempo, a inclusão de seu nome social em documentos oficiais e nos registros 

dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de 

fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 

24) Você sabia, que desde junho de 2018, é possível proceder à alteração do 

prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa 

transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN), em razão do 

Provimento n.º 73/18, do CNJ? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 
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25) Você sabia que o STF decidiu que para fins de aplicação de políticas 

públicas o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo 

não pode ser excluído do conceito de entidade familiar? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 

26) Conhece políticas públicas destinadas às famílias? Qual ou quais? Em 

caso positivo, essas políticas públicas atendem a sua família? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

27) O fato de viver uma relação homoafetiva já o impediu de exercer de forma 

plena seus direitos? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

28) Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, em poucas 

palavras, qual foi a principal causa que o impediu de exercer de forma plena 

seus direitos? E o que acha que poderia ter sido feito para evitar o prejuízo 

e/ou constrangimento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

29) Você sabia que no Estado de São Paulo, a Lei n.º 10.918/01 (atualizada até a 

Lei n.º 15.082/2013), prevê penalidades a serem aplicadas à prática de 

discriminação em razão da orientação sexual? 

a. (    ) sim.   b. (     ) não. 

30) Na sua opinião, você acredita que o Governo (Federal, Estadual e 

Municipal) será capaz de superar a homofobia de Estado, presente em sua 

estrutura, e enfrentar a resistência “anti-direitos sexuais” de parlamentares e 

gestores públicos, em geral vinculados a grupos religiosos, e implementar 

políticas públicas para famílias homoafetivas? 
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a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (     ) talvez. 

31) Já teve que se socorrer ao Poder Judiciário para garantir seus direitos 

(quaisquer tipos de direitos)? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

32) Em caso de ter se socorrido ao Poder Judiciário, em alguma ocasião isso 

ocorreu em razão da sua orientação afetiva e/ou sexual ou sua identidade de 

gênero? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

33) Caso tenha respondido positivamente à questão anterior, você se sentiu 

acolhido? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

34) Com relação à questão anterior, em poucas palavras, gostaria de 

acrescentar algo que poderia melhorar o atendimento que você recebeu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

35) Pretendem ter filhos, seja por fecundação heteróloga * ou adoção? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

* A reprodução assistida heteróloga se dá quando há a doação por terceiro 

anônimo de material biológico ou há a doação de embrião por casal anônimo. 

36) Caso pretenda a adoção e já tenha iniciado o respectivo processo, houve 

algum obstáculo? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

37) No caso da questão anterior, caso já tenha enfrentado algum obstáculo, em 

poucas palavras descreva-o. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

38) Ainda com relação a ter filhos, no caso de fecundação heteróloga, já 

procurou alguma clínica especializada? 

a. (   ) sim.   b. (   ) não.  c. (   ) não se aplica. 

39) Caso tenha respondido afirmativamente à questão anterior, em poucas 

palavras, descreva o tratamento que recebeu e se acha que algo poderia ter 

sido diferente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

40) Franca é uma cidade bem preparada para lidar com a diversidade sexual? 
Na sua opinião o que poderiam os órgãos públicos, sobretudo a 
municipalidade, fazer para acolher melhor famílias homoafetivas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

41) Em um mundo ideal, em poucas palavras, qual seria a chave para uma 
maior interação social com menos preconceito?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca) 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Por este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permito de forma livre, 
espontânea e esclarecida, que o pesquisador Fernando Mazzotta Moreira e seu 
orientador Donaldo de Assis Borges utilizem os dados fornecidos no questionário, e 
fazer análise estatística dessas informações. Essa pesquisa tem por objetivo avaliar 
a articulação de políticas públicas destinadas à família, visando a proteção jurídico-
social das entidades familiares homoafetivas no município de Franca/SP, numa 
perspectiva de desenvolvimento social (2021-2022). Usada como estratégia para 
avaliar as pessoas do público-alvo a respeito de suas ideias, sentimentos, planos, 
crenças e sobretudo propor políticas públicas à família homoafetiva. Declaro para os 
devidos efeitos legais e de direito que: I. Tenho pleno conhecimento de que as 
informações coletadas nas atividades nas quais irei participar, espontaneamente 
serão utilizadas para fins didáticos e poderão ser objeto de análise estatística pelo 
autor e seu orientador. II. Declaro que autorizo a utilização dos dados coletados no 
questionário para quaisquer fins de pesquisa e/ou divulgação em jornais e/ou 
revistas científicas do país e do exterior, dentro dos limites dos respectivos códigos 
de ética: III. Declaro ainda que posso recusar a pesquisa, e se aceitar, a qualquer 
momento e/ou fase do estudo, retirar minha autorização, mediante comunicação ao 
pesquisador. IV. Sempre que quiser, o Sr(a). poderá pedir mais informações sobre a 
pesquisa através do telefone do pesquisador. V. Quando o estudo for finalizado, o 
Sr(a). será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidos na 
pesquisa.VI. A respeito do questionário: o questionário é constituído de questões 
simples, visando nortear o trabalho de dissertação para o Mestrado Acadêmico. VII. 
A respeito de riscos e desconforto: ao responder o questionário o Sr(a). poderá se 
sentir constrangido com o cunho pessoal de algumas questões, sendo a garantia do 
sigilo uma das formas de minimizar esse desconforto. Se ainda assim, se sentir 
incomodado, há a opção de não responder a questão. Os procedimentos adotados 
nessa pesquisa seguem os Critérios da Ética em pesquisa com Seres humanos 
contidos nas diretrizes da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 
Com relação a dignidade, nenhuma das questões tem o caráter intencional de 
oferecer risco mínimo. Com relação ao sigilo dos dados obtidos no questionário, 
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todos os cuidados serão tomados para que não ocorra quebra do sigilo. VIII. Quanto 
a confidencialidade: O Sr(a). tem a garantia que os dados obtidos serão analisados 
em conjunto com os dados de outros voluntários, não sendo divulgada a sua 
identificação ou de outro participante em momento algum. Os dados obtidos através 
da pesquisa, serão utilizados para fins de pesquisa, podendo ser analisados tanto na 
íntegra, como na forma de recortes. IX. Quanto a benefícios: o Sr(a). não obterá 
nenhum benefício direto, por participar dessa pesquisa. Sendo que as informações 
obtidas com os resultados da pesquisa, podem impactar em melhorias no ofício de 
docente. Os dados obtidos serão utilizados em publicações revistas científicas e 
apresentações em eventos científicos, com o objetivo de agregar conhecimentos a 
áreas afins. X. Quanto ao pagamento: o Sr(a). não terá nenhum custo ao participar 
da pesquisa, bem como não receberá nenhuma forma de pagamento, por sua 
participação. XI. A pesquisa tem como objetivo avaliar a articulação de políticas 
públicas destinadas à família, visando a proteção jurídico-social das entidades 
familiares homoafetivas no município de Franca/SP, numa perspectiva de 
desenvolvimento social (2021-2022). Por se tratar de uma pesquisa realizada, por 
meios virtuais, devido ao momento de contingência que vivemos, ao clicar em 
aceitar os Termos listados acima, estará assinando eletronicamente esse 
documento, o que equivale a assinatura física. Entende-se que ao assinar esse 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o participante foi devidamente 
informado de sua participação como voluntário da pesquisa, bem como de todos os 
itens listados acima. Por se tratar de uma pesquisa usando meios virtuais, 
enviaremos uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o seu 
e-mail. Contatos: Pesquisador: mazzotta@gmail.com. Telefone: (16) 99333-
0560. Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP Uni-FACEF - Endereço: Av. Dr. 
Ismael Alonso y Alonso, 2400 – Bairro São José – CEP 14.403-430 - Telefone: (16) 
3713-4630 – das 8h às 17h - E-mail: comep@facef.br. 

Franca, _____ de _____________________ de 2021. 

________________________________________ 

Assinatura do Participante 

________________________________________ 

Pesquisador: Fernando Mazzotta Moreira 
Contato:  mazzotta@gmail.com  (16) 99333-0560 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 
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APÊNDICE C –  TABELA DE ALGUMAS INICIATIVAS QUE 

FACILITAM O EXERCÍCO DE DIREITOS PARA OS CASAIS E PARES 

HOMAFETIVOS 

 

- Cartórios de Registro Civil estão autorizados, a partir da Resolução 175/2013, do 

CNJ, registrar a União Estável e, ainda, celebrar o casamento de pessoas do 

mesmo sexo, o que antes era vedado pela legislação civil, além de poder converter 

a união estável em casamento, prática já realizada quando se tratava de casais 

heterossexuais; 

- a Defensoria Pública pode e deve atuar nas causas que envolvam casais 

homoafetivos, seja para interpor ações ou resguardar direitos de hipossuficientes; 

- o reconhecimento ao direito de receber pensão por morte do companheiro ou 

cônjuge homoafetivo não depende de decisão judicial, bastando a comprovação do 

óbito (por certidão), da qualidade de segurado do falecido e da qualidade de 

dependente em relação ao segurado falecido (por certidão do próprio órgão e 

comprovação por certidão de casamento ou escritura de união estável); 

- o questionamento judicial que envolva casais ou famílias homoafetivas são, a partir 

do reconhecimento pelo STF, tratados nas Varas Especializadas de Família (antes 

da decisão, a competência era do Juízo Cível Comum). 
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ANEXO A – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para 
acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as 
pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes 
são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que 
possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. 
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 

Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas a todos os níveis. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares 

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura 
contra crianças 

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça para todos 

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, 
reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as 
formas de crime organizado 

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas 

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os 
níveis 

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa em todos os níveis 

16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas 
instituições de governança global 

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de 
nascimento 

16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 
fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos 
internacionais 

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da 
cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em 
particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o 
combate ao terrorismo e ao crime 



108 

 

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o 
desenvolvimento sustentável 

* https://brasil.un.org/pt-br/sdgs 
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ANEXO B – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OMISSÃO: ADO 26 DF 9996923.64.2013.1.00.0000 

 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 
OMISSÃO – EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS, 
TRANSGÊNEROS E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE 
LGBTI+ A GRAVES OFENSAS AOS SEUS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL 
DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS 
MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO 
INSTITUÍDOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF, art. 5º, incisos 
XLI e XLII)– A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 
OMISSÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA, 
POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – A SITUAÇÃO 
DE INÉRCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À EDIÇÃO DE DIPLOMAS 
LEGISLATIVOS NECESSÁRIOS À PUNIÇÃO DOS ATOS DE 
DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO 
SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – A QUESTÃO 
DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” – SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A 
COLMATAÇÃO DO ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL: (A) 
CIENTIFICAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL QUANTO AO SEU 
ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL E (B) ENQUADRAMENTO 
IMEDIATO DAS PRÁTICAS DE HOMOFOBIA E DE TRANSFOBIA, 
MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME (QUE NÃO SE 
CONFUNDE COM EXEGESE FUNDADA EM ANALOGIA “IN MALAM 
PARTEM”), NO CONCEITO DE RACISMO PREVISTO NA LEI Nº 
7.716/89 – INVIABILIDADE DA FORMULAÇÃO, EM SEDE DE 
PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE, DE PEDIDO DE ÍNDOLE CONDENATÓRIA 
FUNDADO EM ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, 
EIS QUE, EM AÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PERFIL OBJETIVO, 
NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDIVIDUAIS OU INTERESSES 
SUBJETIVOS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MEDIANTE PROVIMENTO 
JURISDICIONAL, TIPIFICAR DELITOS E COMINAR SANÇÕES DE 
DIREITO PENAL, EIS QUE REFERIDOS TEMAS SUBMETEM-SE À 
CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO 
FORMAL ( CF, art. 5º, inciso XXXIX)– CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DOS REGISTROS HISTÓRICOS E DAS PRÁTICAS SOCIAIS 
CONTEMPORÂNEAS QUE REVELAM O TRATAMENTO 
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PRECONCEITUOSO, EXCLUDENTE E DISCRIMINATÓRIO QUE TEM 
SIDO DISPENSADO À VIVÊNCIA HOMOERÓTICA EM NOSSO PAÍS: 
“O AMOR QUE NÃO OUSA DIZER O SEU NOME” (LORD ALFRED 
DOUGLAS, DO POEMA “TWO LOVES”, PUBLICADO EM “THE 
CHAMELEON”, 1894, VERSO ERRONEAMENTE ATRIBUÍDO A 
OSCAR WILDE) – A VIOLÊNCIA CONTRA INTEGRANTES DA 
COMUNIDADE LGBTI+ OU “A BANALIDADE DO MAL HOMOFÓBICO 
E TRANSFÓBICO” (PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI): UMA 
INACEITÁVEL (E CRUEL) REALIDADE CONTEMPORÂNEA – O 
PODER JUDICIÁRIO, EM SUA ATIVIDADE HERMENÊUTICA, HÁ DE 
TORNAR EFETIVA A REAÇÃO DO ESTADO NA PREVENÇÃO E 
REPRESSÃO AOS ATOS DE PRECONCEITO OU DE 
DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS CONTRA PESSOAS INTEGRANTES 
DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS – A QUESTÃO DA 
INTOLERÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO DIRIGIDA CONTRA A 
COMUNIDADE LGBTI+: A INADMISSIBILIDADE DO DISCURSO DE 
ÓDIO (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ARTIGO 
13, § 5º)– A NOÇÃO DE TOLERÂNCIA COMO A HARMONIA NA 
DIFERENÇA E O RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS PESSOAS E 
PELA MULTICULTURALIDADE DOS POVOS – LIBERDADE 
RELIGIOSA E REPULSA À HOMOTRANSFOBIA: CONVÍVIO 
CONSTITUCIONALMENTE HARMONIOSO ENTRE O DEVER 
ESTATAL DE REPRIMIR PRÁTICAS ILÍCITAS CONTRA MEMBROS 
INTEGRANTES DO GRUPO LGBTI+ E A LIBERDADE FUNDAMENTAL 
DE PROFESSAR, OU NÃO, QUALQUER FÉ RELIGIOSA, DE 
PROCLAMAR E DE VIVER SEGUNDO SEUS PRINCÍPIOS, DE 
CELEBRAR O CULTO E CONCERNENTES RITOS LITÚRGICOS E DE 
PRATICAR O PROSELITISMO (ADI 2. 566/DF, Red. p/ o acórdão Min. 
EDSON FACHIN), SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES OU INDEVIDAS 
INTERFERÊNCIAS DO PODER PÚBLICO – REPÚBLICA E LAICIDADE 
ESTATAL: A QUESTÃO DA NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA DO 
PODER PÚBLICO EM MATÉRIA RELIGIOSA – O CARÁTER 
HISTÓRICO DO DECRETO Nº 119-A, DE 07/01/1890, EDITADO PELO 
GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA, QUE APROVOU PROJETO 
ELABORADO POR RUY BARBOSA E POR DEMÉTRIO NUNES 
RIBEIRO – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS 
GRUPOS VULNERÁVEIS E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – A BUSCA DA FELICIDADE COMO 
DERIVAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITA DO PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – UMA 
OBSERVAÇÃO FINAL: O SIGNIFICADO DA DEFESA DA 
CONSTITUIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO 
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 
CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA 
PROCEDENTE, COM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE – 
APROVAÇÃO, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, DAS TESES PROPOSTAS PELO RELATOR, MINISTRO 
CELSO DE MELLO. PRÁTICAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS 
CONFIGURAM ATOS DELITUOSOS PASSÍVEIS DE REPRESSÃO 
PENAL, POR EFEITO DE MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE 
CRIMINALIZAÇÃO ( CF, ART. 5º, INCISOS XLI E XLII), POR 
TRADUZIREM EXPRESSÕES DE RACISMO EM SUA DIMENSÃO 
SOCIAL – Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional 
destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos 
incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da Republica, as condutas 
homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão 
odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por 
traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua 
dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante 
adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na 
Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de 
homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo 
torpe ( Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). NINGUÉM PODE SER 
PRIVADO DE DIREITOS NEM SOFRER QUAISQUER RESTRIÇÕES 
DE ORDEM JURÍDICA POR MOTIVO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL 
OU EM RAZÃO DE SUA IDENTIDADE DE GÊNERO – Os integrantes 
do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em 
dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação 
quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa, 
especialmente no que concerne à sua vivência homoerótica. Ninguém, 
sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus 
direitos (entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à 
igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República 
dispensam às pessoas em geral) ou sofrer qualquer restrição em sua 
esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade 
de gênero! Garantir aos integrantes do grupo LGBTI+ a posse da 
cidadania plena e o integral respeito tanto à sua condição quanto às 
suas escolhas pessoais pode significar, nestes tempos em que as 
liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de 
mentes sombrias e retrógradas, a diferença essencial entre civilização e 
barbárie. AS VÁRIAS DIMENSÕES CONCEITUAIS DE RACISMO. O 
RACISMO, QUE NÃO SE RESUME A ASPECTOS ESTRITAMENTE 
FENOTÍPICOS, CONSTITUI MANIFESTAÇÃO DE PODER QUE, AO 
BUSCAR JUSTIFICAÇÃO NA DESIGUALDADE, OBJETIVA 
VIABILIZAR A DOMINAÇÃO DO GRUPO MAJORITÁRIO SOBRE 
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INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERÁVEIS (COMO A 
COMUNIDADE LGBTI+), FAZENDO INSTAURAR, MEDIANTE ODIOSA 
(E INACEITÁVEL) INFERIORIZAÇÃO, SITUAÇÃO DE INJUSTA 
EXCLUSÃO DE ORDEM POLÍTICA E DE NATUREZA JURÍDICO-
SOCIAL – O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão 
social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou 
fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma 
construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de 
justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à 
dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da 
dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo 
vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém 
posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados 
estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do 
ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa 
inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva 
situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. 
COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL ENTRE A REPRESSÃO 
PENAL À HOMOTRANSFOBIA E A INTANGIBILIDADE DO PLENO 
EXERCÍCIO DA LIBERDADE RELIGIOSA – A repressão penal à prática 
da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da 
liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional 
professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, 
mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões 
afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de 
divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro 
meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com 
o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de 
ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo 
buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva 
liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua 
atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não 
configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações 
que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas 
em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. 
TOLERÂNCIA COMO EXPRESSÃO DA “HARMONIA NA DIFERENÇA” 
E O RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS PESSOAS E PELA 
MULTICULTURALIDADE DOS POVOS. A PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO, POR REVESTIR-SE DE CARÁTER ABRANGENTE, 
ESTENDE-SE, TAMBÉM, ÀS IDEIAS QUE CAUSEM PROFUNDA 
DISCORDÂNCIA OU QUE SUSCITEM INTENSO CLAMOR PÚBLICO 
OU QUE PROVOQUEM GRAVE REJEIÇÃO POR PARTE DE 
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CORRENTES MAJORITÁRIAS OU HEGEMÔNICAS EM UMA DADA 
COLETIVIDADE – As ideias, nestas compreendidas as mensagens, 
inclusive as pregações de cunho religioso, podem ser fecundas, 
libertadoras, transformadoras ou, até mesmo, revolucionárias e 
subversivas, provocando mudanças, superando imobilismos e rompendo 
paradigmas até então estabelecidos nas formações sociais. O 
verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão 
consiste não apenas em garantir o direito daqueles que pensam como 
nós, mas, igualmente, em proteger o direito dos que sustentam ideias 
(mesmo que se cuide de ideias ou de manifestações religiosas) que 
causem discordância ou que provoquem, até mesmo, o repúdio por 
parte da maioria existente em uma dada coletividade. O caso “United 
States v. Schwimmer” (279 U.S. 644, 1929): o célebre voto vencido 
(“dissenting opinion”) do Justice OLIVER WENDELL HOLMES JR.. É 
por isso que se impõe construir espaços de liberdade, em tudo 
compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições 
políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento – e, 
particularmente, o pensamento religioso – não seja reprimido e, o que se 
mostra fundamental, para que as ideias, especialmente as de natureza 
confessional, possam florescer, sem indevidas restrições, em um 
ambiente de plena tolerância, que, longe de sufocar opiniões 
divergentes, legitime a instauração do dissenso e viabilize, pelo 
conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções 
antagônicas, a concretização de valores essenciais à configuração do 
Estado Democrático de Direito: o respeito ao pluralismo e à tolerância. – 
O discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações e 
manifestações que incitem a discriminação, que estimulem a hostilidade 
ou que provoquem a violência (física ou moral) contra pessoas em razão 
de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, não encontra 
amparo na liberdade constitucional de expressão nem na Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Artigo 13, § 5º), que expressamente o 
repele. A QUESTÃO DA OMISSÃO NORMATIVA E DA SUPERAÇÃO 
TEMPORAL IRRAZOÁVEL NA IMPLEMENTAÇÃO DE ORDENS 
CONSTITUCIONAIS DE LEGISLAR. A INSTRUMENTALIDADE DA 
AÇÃO DIRETA POR OMISSÃO NA COLMATAÇÃO E 
CONCRETIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS 
FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA, POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA 
DO PODER PÚBLICO A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em 
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional (como aquela que deriva do art. 5º, XLI e XLII, de nossa 
Lei Fundamental)– qualifica-se como comportamento revestido de 
intensa gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder 
Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que 
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nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de 
medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados da Lei 
Fundamental. Doutrina. Precedentes ( ADI 1.458- -MC/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g .). – Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do 
que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir 
integralmente ou, então, do que a promulgar com o intuito de apenas 
executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos 
pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes 
ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos 
cidadãos ou, muitas vezes, em frontal desrespeito aos direitos das 
minorias, notadamente daquelas expostas a situações de 
vulnerabilidade. – A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 
nesse contexto, tem por objetivo provocar legítima reação jurisdicional 
que, expressamente autorizada e atribuída ao Supremo Tribunal Federal 
pela própria Carta Política, destina-se a impedir o desprestígio da Lei 
Fundamental, a neutralizar gestos de desprezo pela Constituição, a 
outorgar proteção a princípios, direitos e garantias nela proclamados e a 
obstar, por extremamente grave, a erosão da consciência constitucional. 
Doutrina. Precedentes do STF. 

(STF - ADO: 26 DF 9996923-64.2013.1.00.0000, Relator: CELSO DE 
MELLO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: 06/10/2020) 
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ANEXO C – PORTARIA Nº 1756, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 23/06/2020 | Edição: 118 | Seção: 1 | Página: 41 
Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 1.756, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

Institui o Programa Município 
Amigo da Família (PMAF) e dá 
outras providências. 

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, incisos I e 
II, da Constituição e pelo art. 43, inciso I, alínea "b" da Lei nº 13.844, de 2019, 
resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Município Amigo da Família (PMAF), 
vinculado à Secretaria Nacional da Família. 

Parágrafo único. O PMAF visa incentivar os municípios a promover ações 
destinadas à implementação integrada de políticas públicas familiares, que 
fortaleçam vínculos conjugais e intergeracionais, além de promoverem ações de 
fomento ao suporte social das famílias do município. 

Art. 2º O PMAF tem como diretrizes: 

I - a valorização da família; 

II - os princípios da dignidade e da equidade; 

III - a proteção social; 

IV - o princípio da subsidiariedade; 

V - a valorização da esfera municipal enquanto implementadora de 
políticas públicas; 

VI - o respeito às características regionais; e 

VII - a integração da oferta de políticas públicas que atendam às 
demandas da sociedade de maneira coordenada, colaborativa e eficiente. 

Art. 3º São objetivos do PMAF: 

I - o fomento a políticas públicas familiares, programas, ações, serviços e 
benefícios, visando o fortalecimento de vínculos conjugais e intergeracionais, além 
da promoção a ações de fomento ao suporte social das famílias do município; 



116 

 

II - o fortalecimento das instâncias municipais de implementação de 
políticas públicas familiares e da coordenação entre os diferentes entes da 
federação; e 

III - a promoção da articulação governamental para a integração das 
políticas públicas familiares. 

Art. 4º O PMAF tem como principais atividades: 

I - apoio técnico aos municípios que aderirem ao Programa, a fim de 
promover melhores condições para a adoção, implementação e aprimoramento de 
políticas públicas familiares municipais; 

II - elaboração de guia metodológico que oriente os municípios sobre as 
políticas públicas familiares e a criação de organismos governamentais que tenham 
como foco a família na estrutura administrativa municipal, assim como a implantação 
de ações em prol das famílias; 

III - reconhecimento pelo Governo Federal de políticas públicas, 
programas, ações, serviços ou benefícios implementados pelos municípios, que 
promovam a execução integrada de políticas públicas familiares; e 

IV - publicação de edital de seleção de iniciativas dos municípios 
brasileiros a apresentar suas experiências exitosas na implementação de políticas 
públicas orientadas a sustentar as relações familiares e fortalecer os vínculos 
conjugais e intergeracionais. 

Parágrafo único. O reconhecimento de que trata o inciso III do caput 
ocorrerá por meio da concessão de certificados, selos ou congêneres. 

CAPÍTULO I 

DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICÍPIO AMIGO DA 
FAMÍLIA 

Art. 5º Os municípios poderão aderir ao Programa Município Amigo da 
Família mediante a comprovação de que promovem políticas públicas, programas, 
ações, serviços ou benefícios para a valorização da família. 

§ 1º As iniciativas consideradas para o fim deste Programa estão 
elencadas no Anexo desta Portaria. 

§ 2º Cada município deverá comprovar que realiza ao menos seis 
iniciativas daquelas dispostas no Anexo. 

§ 3º Os municípios deverão encaminhar a documentação comprobatória 
das iniciativas para o endereço de correio eletrônico detf@mdh.gov.br, observando 
as iniciativas descritas no Anexo desta Portaria. 

Art. 6º As políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios 
poderão ser desenvolvidos por consórcios intermunicipais, hipótese na qual todos os 
municípios integrantes do consórcio terão pontuação garantida para a adesão. 

Art. 7º Serão consideradas, para fins de atendimento dos requisitos para 
adesão ao programa, atividades realizadas pelo município em conjunto com 
organizações da sociedade civil ou entes privados. 
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Art. 8º O certificado de adesão ao PMAF terá validade de 1 (um) ano. 

Parágrafo único. Após este período, será realizada nova avaliação para 
verificação do cumprimento dos requisitos. 

Art. 9º O Comitê Gestor será responsável por avaliar as iniciativas 
apresentadas pelos municípios, a fim de conceder o certificado de adesão ao PMAF. 

Art. 10. Após a avaliação das iniciativas, os municípios serão notificados 
do resultado pelo Comitê Gestor. 

Parágrafo único. Os municípios considerados aptos serão convidados a 
receber o certificado de adesão ao PMAF, em cerimônia específica em Brasília, em 
data a ser divulgada. 

Art. 11. O cronograma com as datas de cada etapa do Programa será 
divulgado posteriormente no Observatório Nacional da Família. 

SEÇÃO I 

DO COMITÊ GESTOR 

Art. 12. Fica instituído o Comitê Gestor do PMAF, composto pelos 
seguintes membros: 

I - Secretário Nacional da Família, que o coordenará; 

II - Secretário Nacional da Família Substituto; 

III - Diretor de Equilíbrio Trabalho-Família; 

IV - Diretor de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família; 

V - Diretor de Desafios Sociais no Âmbito Familiar; e 

VI - Coordenador Geral de Estudos, Pesquisa e Avaliação. 

§ 1º Os membros do Comitê Gestor indicarão seus respectivos suplentes. 

§ 2º O Comitê Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e 
entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões, sem direito a voto. 

§ 3º O Comitê Gestor se reunirá em caráter ordinário uma vez por ano, 
conforme agenda acordada com o seu coordenador, e em caráter extraordinário 
sempre que este o convocar. 

§ 4º O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta dos membros 
e o quórum de aprovação é de maioria simples. 

§ 5º Os membros do Comitê que não se encontrarem no Distrito Federal 
participarão das reuniões por meio de videoconferência. 

§ 6º A convocação especificará o horário de início e o horário limite de 
término da reunião, com duração máxima de duas horas. 

§ 7º A secretaria-executiva do Comitê será exercida pelo Departamento 
de Equilíbrio Trabalho-Família. 

§ 8º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de 
serviço público relevante, não remunerada. 
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§ 9º Cabe à Secretaria-Executiva redigir relatórios periódicos e o relatório 
final relativos às decisões do Comitê Gestor, e encaminhá-los ao Secretário 
Nacional da Família. 

Art. 13. Compete ao Comitê Gestor: 

I - planejar, coordenar e detalhar a implementação das atividades do 
Programa; 

II - acompanhar, monitorar e avaliar a execução das atividades, além de 
propor medidas para o seu aperfeiçoamento; 

III - disciplinar os critérios para a concessão de reconhecimentos de que 
tratam os incisos III e IV do caput do art. 4º; e 

IV - avaliar as iniciativas apresentadas pelos municípios, a fim de 
conceder o certificado de adesão ao PMAF. 

CAPÍTULO II 

DO SELO BOAS PRÁTICAS EM POLÍTICAS FAMILIARES 

Art. 14. O Prêmio Boas Práticas em Políticas Familiares Municipais, 
previsto no inciso IV do art. 4 º desta Portaria, tem como objetivos específicos: 

I - incentivar a implementação de políticas públicas orientadas a sustentar 
as relações familiares, visando o fortalecimento de vínculos conjugais e 
intergeracionais; 

II - impulsionar iniciativas que: 

a) tenham foco na família; 

b) gerem impacto positivo; 

c) ofereçam as bases para que a família possa se consolidar 
internamente; e 

d) busquem o florescimento humano integral e o consequente 
desenvolvimento social e econômico das pessoas que fazem parte desses núcleos 
familiares; 

III - disseminar práticas que possibilitem sua replicação em outros 
municípios; e 

IV - promover visibilidade nacional e internacional às iniciativas 
praticadas pelos municípios brasileiros. 

Art. 15. As regras referentes ao Prêmio serão publicadas em edital 
específico. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Aplicam-se as disposições desta Portaria ao Distrito Federal, no 
que couber. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de julho de 2020. 
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DAMARES 

REGINA ALVES 
ANEXO 

Quadros de Referência com as Iniciativas para Adesão ao Programa 
Município Amigo da Família 

Na sequência, serão apresentados quatro quadros de referência que 
sintetizam as áreas de atuação que serão contempladas no Programa Município 
Amigo da Família, bem como as iniciativas que compõem cada uma delas. 

Quadro 1 - Políticas familiares municipais 

 

Área de Atuação Iniciativa Descrição 

Planejamento de 
políticas 
familiares 

1. Criar um plano 
municipal de políticas 
familiares 

Elaborar um plano municipal de políticas 
familiares consolidando ações programáticas 
voltadas para o fortalecimento de vínculos 
conjugais e intergeracionais, além de ações de 
fomento ao suporte social das famílias do 
município. 

 

2. Promover a inserção das 
políticas familiares dentro 
das competências de uma 
ou mais secretarias 
municipais 

Garantir a criação de uma Secretaria Municipal 
da Família ou que outra instância municipal 
tenha entre suas competências: 
- assistir a Prefeitura nas questões relativas à 
formação, fortalecimento e promoção da 
família; 
- formular políticas e diretrizes para a 
articulação dos temas, das ações 
governamentais e das medidas referentes à 
promoção e defesa da família; 
- coordenar e propor ações transversais no que 
se refere à formação, fortalecimento e 
promoção da família; 
- articular ações intersetoriais, 
interinstitucionais, para fortalecimento da 
família; 

  

- promover a inserção de uma perspectiva de 
família em todas as áreas de atuação do governo 
municipal; 
- gerir convênios, termos, acordos e outros 
instrumentos congêneres relativos à família; 
- coordenar e articular ações com órgãos 
governamentais e organizações da sociedade 
civil para: 
a) suporte à formação e desenvolvimento da 
família; 
b) fortalecimento dos vínculos familiares; 

  
c) projeção econômica e social da família; 
d) promoção do equilíbrio entre trabalho e 
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família; 
e) realização de projetos especiais e desafios 
relativos ao desenvolvimento da família; e 
f) fomento a políticas de igualdade no combate 
à discriminação à família. 
- coordenar e monitorar a implementação e o 
aperfeiçoamento dos planos municipais e 
setoriais voltados à família; 

  

- promover e articular a implementação de 
políticas, programas, ações e serviços referentes 
à família por meio da integração das instâncias 
intersetoriais e interinstitucionais; 
- coordenar o desenho e a implementação de 
políticas familiares transversais; 
- propor e incentivar a conscientização pública 
acerca do papel social da família; 
- produzir e disseminar informações para a 
formação, de maneira responsável, da família; 
- promover e articular a formação e a 
capacitação de agentes públicos em políticas 
familiares; 
- desenhar, monitorar e avaliar políticas 
públicas familiares. 

 

Quadro 2 - Apoio à Maternidade e Paternidade 

 

Área de 
Atuação 

Iniciativa Descrição 

Apoio à 
maternidade e 
paternidade 

1. Promover a 
formação conjugal 

Existência de ações de formação com duração de 4 
(quatro) horas ou mais, disponíveis para todas as 
famílias do município, que incluam os seguintes 
módulos: gestão do orçamento familiar; gestão do 
tempo; afetividade e comunicação; conflito e 
resolução de problemas. 

 
2. Promover a 
formação parental 

Existência de um plano anual de formação com 
duração de no mínimo 8 (oito) horas, disponível para 
todas as famílias do município que inclua os seguintes 
módulos: preparação para o nascimento, 
desenvolvimento e estimulação infantil; estilos 
parentais e práticas educativas; gestão e comunicação 
dos afetos; interação escola/família. 

 
3. Promover a criação 
de Redes Familiares 

Criação e promoção de grupos de apoio, compostos 
por 5 a 7 famílias, que se reúnam mensalmente para 
conversarem sobre temas familiares que considerem 
relevantes. 

 4. Disponibilizar Existência de serviço de assistência para apoiar 
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serviços de assistência 
a famílias que estão 
vivenciando situações 
de crise 

famílias que estejam vivenciando situações de crise, 
como: doença aguda ou crônica, viuvez, 
separação/divórcio, desemprego, violência. 

 

Quadro 3 - Saúde 

 

Área de 
Atuação 

Iniciativa Descrição 

Promoção 
de vidas 
saudáveis 

1. Existência de um 
plano de prevenção ao 
risco de suicídio e 
autolesão sem intenção 
suicida entre crianças e 
adolescentes 

Criar um plano de prevenção ao suicídio entre jovens 
e adolescentes no município. 

 
2. Curso de capacitação 
para os pais 

Promover a capacitação dos pais para um 
funcionamento familiar mais saudável, como um meio 
para reduzir comportamentos de risco, e fatores de 
risco, relacionados a condições como: diabetes, 
depressão, uso de drogas, consumo de álcool e 
estresse. Essa capacitação deve ter uma carga horária 
mínima de 8 horas e deve contemplar, pelo menos, os 
seguintes módulos: Alimentação saudável, Uso de 
drogas e Risco de suicídio. 

 
3. Visitas externas de 
educadores 

Existência de equipes de educadores ou terapeutas 
familiares em equipes interdisciplinares que visitem 
as famílias com o objetivo de prover instrução aos 
pais/responsáveis sobre relações familiares e práticas 
parentais. 

 

Quadro 4 - Desporto e lazer 

 

Área de 
Atuação 

Iniciativa Descrição 

Desporto e 
lazer para a 
Família 

1. Criar um desconto 
progressivo para 
famílias 

Existência de um programa que conceda descontos 
progressivos para famílias, em especial as famílias 
numerosas, em eventos culturais, desportivos, 
recreativos. 

 

2. Espaço família / 
Centro de 
Referência da 
Família 

Disponibilizar um espaço público do município para 
servir como área de lazer para as famílias nos domingos 
e feriados. Esse espaço deve propiciar a prática de 
atividades físicas, brincadeiras etc. 
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ANEXO D - DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NO 

COMITÊ DE ÉTICA DO Uni-FACEF 

 

 

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA 

 

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

 

Título da Pesquisa: ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À FAMÍLIA VISANDO A 

PROTEÇÃO JURÍDICO-SOCIAL DAS ENTIDADES FAMILIARES HOMOAFETIVAS NO MUNICÍPIO DE 

FRANCA/SP NUMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL (2021-2022) 
 

 

Pesquisador Responsável: FERNANDO MAZZOTTA MOREIRA
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