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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar o institute- do Poder Familiar sob o prisma da destituicao 
desse poder em relacao aos pais na sociedade de Sousa, almejando explicitar as conseqiiencias 
juridicas da medida, promovendo uma abordagem inovadora acerca do instituto e buscando 
novas alternativas teoricas no tangente a aplicacao da pena mais gravosa. No decorrer do 
desenvolvimento desta obra utilizou-se das mais variadas doutrinas atuais, da Constituicao 
Federal, Estatuto da Crianca e do Adolescente, Codigo Civil e da pesquisa de campo realizada 
no Conselho Tutelar desta cidade. P6de-se verifica um alto numero de pais que infringem com 
os direitos e deveres a eles incumbidos e, acabam dando ensejo a aplicacao da pena. Gracas a 
coleta dos dados obtidos no orgao anteriormente citado, pode-se verificar e confrontar os 
principals problemas ocorridos nas familias, seu fato gerador, a situacao real e as demais 
conseqiiencias das acoes que advem de tal comportamento. Diante de tais acontecimentos, 
percebe-se que o Poder Publico em muito e omisso para com uma solucao imediata ao 
problema, apenas atuando de forma apaziguadora das situacoes. Por fim, ve-se que o 
empresariado da iniciativa privada a possibilidade de, atraves de estrategias de 
desenvolvimento e aplicacao de acoes especificas, uma forma de saida necessaria a um 
desenvolvimento material e assistencial ao bom e equilibrado desenvolvimento da 
crianca/adolescente desamparado. 

Palavras-chave: Poder Familiar. Destituicao. Restituicao. Convivencia Familiar. Crianca e 
Adolescente. 



ABSTRACT 

The present work seeks to analyze the institute of the Family Power under the prism of the 
deprivation of that power in relation to the parents in the society of Sousa, longing for 
explicitar the juridical consequences of the measure, promoting an innovative abordagem 
concerning the institute and looking for new theoretical alternatives in the tangent the 
application of the most grievous feather. In elapsing of the development of this work it was 
used of the most varied current doctrines, the Federal Constitution, Statute of the Child and of 
the Adolescent, Civil Code and of the field research accomplished in the Guardian Council of 
this city. It coulded not a high number of parents it is verified that infringe with the rights and 
duties to them assigned and, they end up giving opportunity the application of the feather. 
Due to such situation, it is noticed that the Public Power in a lot it is omitted to an immediate 
solution to the problem, just acting of form apaziguadora of the situations. Finally, sees him 
that the empresariado of the deprived initiative the possibility of, through development 
strategies and application of specific actions, a form of necessary exit to a material 
development and assistencial to the good and balanced development of the abandoned child. 

Word-key: Power Familiar. Deprivation. Restitution. Coexistence Family. Child and 
Adolescent. 
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INTRODUgAO 

O presente trabalho pretende analisar o Instituto do Poder Familiar sob o enfoque da 

Destituicao e Restituicao desse poder em relacao aos pais, na cidade de Sousa-PB. 

Abordar as raizes historicas atreladas ao surgimento e evolucao dos direitos inerentes a 

crianca e ao adolescente e de suma importancia. Para isso, faz-se necessario a analise da 

familia Romana, que, em um primeiro momento era de base patriarcal e, com o passar dos 

tempos, houve um maior abrandamento das normas de convivencia familiar. 

No Brasil, foi com o processo de colonizacao e evangelizacao dos pequenos gentios 

onde surgiu os primeiros passos de preocupacao com a questao da crianca e do adolescente. 

Em um primeiro momento a Igreja se mobiliza dando apoio aos menores desolados e, 

posteriormente, o Estado ja inicia sua atuacao no emprego de medidas protetivas, o que acaba 

dando ensejo a elaboracao do Codigo de Menores de 1927 e o Codigo de Menores de 1979. 

Mas e com o advento da Constituicao Federal que abarcou maiores direitos aos menores que 

surgiu o Estatuto da Crianca e do Adolescente, marcado pelo principio da Protecao Integral. 

O artigo 1634 do Codigo Civil de 2002 estabelece requisitos que devem ser 

observados pelos pais para o exercicio do Poder Familiar. No ambito da vida matrimonial ou 

da uniao estavel, compete aos pais o exercicio do poder familiar, o comando da familia, 

recaindo na sua constancia resguardarem, sob sua responsabilidade conjunta, a criacao e 

manutencao dos filhos. 

Deveres diversos, tais como a criacao e educacao, saude, lazer, habitacao, etc, que vao 

de acordo com suas possibilidades, ate que em algum momento de suas vidas (a prole), 

vierem a se tornar independentes e/ou capazes. 
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No seio da familia, devem os filhos, obediencia aos pais, pois se encontram em estado 

de guarda e dependencia em que, ate possuirem a capacidade absoluta, compete a estes a 

direcao e zelo dos filhos incapazes. Estes, dentre outros, sao direitos exercidos pelos pais para 

com os filhos. Valendo frisar-se a reciprocidade destas relacoes, com vistas a denotar o 

exercicio do poder familiar pelos pais e mae com direitos e deveres correspondentes. 

Assim, diante do exposto, cabe frisar que o Poder Familiar pode ser destituido 

defmitivamente dos pais quando estes nao atenderem aos requisitos legais estabelecidos pelo 

Codigo Civil Patrio, tais como por exemplo: castigar imoderadamente os filhos; deixa-los no 

abandono ou lanca-los ao mundo da prostituicao. 

Para tanto, far-se-a uso de dados praticos coletados no Conselho Tutelar desta cidade 

de Sousa com o ambito de melhor especificar as maiores ocorrencias e problemas que 

envolvem os interresses da crianca e do adolescente. O emprego de questionario tambem 

representa um outro foco do presente estudo, na medida em que evidencia melhor a forma de 

trabalho e catalogacao de dados por parte dos integrantes do orgao. 

No mais das vezes, analisar-se-a o instituto como um todo, procurando elenca 

concomitantemente as regras contidas no Estatuto da Crianca e do Adolescente e do Codigo 

Civil de 2002, abordando os casos praticos ocorridos no Conselho Tutelar Sousense, de modo 

a identificar possiveis falhas no sistema e apontar possiveis solucSes. 
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CAPITULO 1 RELATO HISTORICO DO PODER FAMILIAR 

Antes de ser iniciado o desenvolvimento acerca da legislacao patria do Poder Familiar, 

mister se faz necessario abordar o contexto historico que envolve a questao da crianca e do 

adolescente. Para isso, em um primeiro momento sera tratado o instituto no periodo de Roma 

com a sua respectiva evolucao. Posteriormente, no Brasil, apontar-se-a o roteiro evolucional 

dos direitos da crianca e do adolescente evidenciado no contexto dos Codigos de 1927 e 1979, 

vindo estes direitos a serem ampliados de maneira significativa a partir de 1990 com o 

Estatuto da Crianca e do Adolescente. 

1.1. Evolucao do Poder Familiar em Roma 

O instituto "Poder Familiar" tern suas raizes historicas atreladas a forma 

organizacional da familia em Roma, em que era conhecido e conceituado como "Patrio 

Poder". A familia Romana se compunha de um conjunto de pessoas colocadas sob o poder de 

um chefe. 

Jose Carlos Moreira Alves (2000, p. 266) conceitua Patrio Poder: "A patria Potestas 

(patrio poder) e o conjunto de poderes que o pater familias tern sobre seus filii familias". 

Ainda no mesmo estribe "os poderes do pater familias enfeixados na patria potestas sao 

absolutos: o pater familias pode ser comparado a um despota". 

Para tanto, o estudo do direito de familia romano tern como objeto a familia proprio 

iure, que englobava todas as pessoas que se encontravam sob a potestas de um Pater 

Familias, seu poder de direcao, e a familia natural que se constituia pelos filhos e conjugue. 

Na familia propriu iure, dentre aqueles que se encontravam submetidos ao Pater 

Familias, pode-se citar a mulher casada (mater familias), os filhos e filhas, bem como os 
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adotivos, os netos e mulheres de seus filhos e, tambem, aqueles que viviam sob suas expensas 

como os escravos e pessoas em Mancipio. 

Compunha ainda a familia propriu iure aqueles filhos legitimados nascidos de 

concubinato (legitimatio), vindo esta a ser adquirida no direito pos-classico. No direito pre-

classico a familia e constituida por um agrupamento de pessoas que gozam de certa 

autonomia em face do Estado, nao interferindo este em questoes que envolviam o seio 

familiar. Este periodo e caracterizado ainda por ser a familia de base patriarcal. 

Naquela epoca, era fixada a ideia de um "direito exclusivo", uma vez que o comando 

da familia romana era prioridade do chefe, o patriarca, estabelecendo-se por conseqiiencia um 

direito absoluto, ilimitado e marcado por sua incontestabilidade. Diferente da familia moderna 

consubstanciada no casamento do "chefe" (homem/mulher), na familia romana de base 

patriarcal, tudo girava em torno de um Pater Familias, ao qual seus descendentes eram 

subordinados ate a morte. 

Com isso, a Pater Potestasf?kXx'\o Poder, ainda nao se extinguia pelo casamento dos 

filhos que, independentemente de sua idade, continuam a pertencer a familia do chefe-alieni 

y'wr/s-dependentes, o que acabava acarretando um elevado numero de membros da familia 

romana. 

O patriarca, o varao, era detentor de autoridade absoluta sobre sua familia, podendo 

assim punir, expor, abandonar, vender como escravos, exercendo com isso, autoridade tao 

soberana quanto o poder que tinham com seus escravos. Tambem dispunha de seu patrimonio 

e o de seus filhos como bem entendia, acontecendo, que aquilo adquirido por seu descendente 

somaria ao seu patrimonio, diverso do que ocorre nos tempos de hoje, pois em situacao 

similar os pais desempenham apenas a funcao de meros administradores e representantes. 

Como se observa, o Pater Familias exercia poder sobre a pessoa dos filhos e tambem 

pelos bens adquiridos por eles, incapazes de possuirem patrimonio. O varao poderia ate 
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confiar a administracao de alguns dos seus bens aos filhos, porem eram meros empregados 

que desempenhavam atividades para o chefe. 

No periodo classico, os bens adquiridos pelos filhos lhes pertenciam, desta forma, 

concluindo os jurisconsultos que "o peculioum castrense pertence ao filho durante a vida, mas 

se este falecer sem, deixa-lo, em testamento, a alguem, o pater familias o adquirira iure peculii 

(por direito de peculio e nao por direito sucessorio)", segundo Jose Carlos Moreira Alves 

(1999, p. 253). 

Cumpre ressaltar, com relacao a sua prole, se os filius familiaes cometessem ato ilicito 

contra outrem, seu Pater poderia eximir-se da responsabilidade de restituir e indenizar a 

pessoa lesada, podendo reparar o dano entregando o filho culpado pelo ato danoso como 

pessoa in mancipio, ficando ele a disposicao do credor da obrigacao. 

Essa responsabilidade que os pais tinham para com a sua prole vislumbra-se de 

maneira desatenciosa e estranha, longe de uma educacao que disciplinasse os filhos para a 

vida futura, nao parecendo constituir uma relacao de parentesco, mas sim, de propriedade, 

sendo os filhos meros objetos a disposicao do Pater. 

Repara-se dai que a prole nao tinha um poder de direcao pelo Pater, que de maneira 

arbitraria manipulava sua vida da forma que bem entendesse. Nao tinham liberdade de 

profissao, fmanceira nem religiosa que ficavam sempre sob o comando e a disposicao do 

chefe. 

Importante observar que, a domus (poder que o chefe exerce sobre o grupo domestico) 

tern triplice aspecto: e grupo religioso, onde desempenha a funcao de sacerdote; autonomia 

economica, sob direcao do pater e ainda tinha autoridade juridico-politico, ocasiao em que era 

magistrado. 

Com o falecimento do Pater Familias, as pessoas a ele subordinadas, se tornavam sui 

juris, ou seja, independentes. Libertos, so assim poderiam torna-se Paters, tantos quantos 
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forem os filius familias. Enquanto a mulher sui juris e a mater familias, esta nunca detinha o 

exercicio do Poder Familiar, ficando sempre subordinada a outra pessoa que substituia a 

autoridade Pater, a exemplo de um filho, que poderia ser indicado pelo varao para exercer a 

funcao de Pater em seu lugar, permanecendo assim indivisivel o agrupamento familiar. 

O jurisconsulto Ulpiano citado por Cretella Jr. (1998, p.66) foi bastante feliz ao 

expressar as palavras indicando que "a mulher, do ponto de vista civil, e o comeco e o fim de 

sua propria familia (mulier autem familiae suae et caput et finis est). 

Outro ponto a destacar na familia romana trata do nao reconhecimento da maioridade 

civil, fato que ocasionava a sujeicao dos filius familias as ordens do Pater seja qual fosse a 

idade daqueles. 0 filho nao se desvinculava do Patrio Poder, mesmo ao atingir a maioridade. 

Destarte, percebe-se que o exercicio do Poder Familiar em Roma era exercido de 

forma absoluta pelo chefe da familia, contudo existiam casos em que este poder se extinguia, 

ou seja, os pais perdiam o exercicio do Poder Familiar sobre os seus filhos. 

Nesse esteio, a morte do Pater Familias era o primeiro caso em que se extinguia o 

exercicio do poder familiar sobre seus filhos, o que os tornava sui iures, independentes. 

A perda da cidadania romana ou da liberdade tambem dava ensejo a perda do patrio 

poder, visto nao possuir qualidade para tal, dado que acabara de perder o "status". 

Percebe-se com isso uma total irresponsabilidade do costume e tradicao naquele tempo 

em que mais valia o carater "status" e "cidadania" que ate mesmo a atencao e dedicacao na 

criacao e educacao de sua prole, devido a tamanha soberania da autoridade dos chefes da 

familia. 

Outro caso de perda do Patrio Poder acontecia em certos casos de indignidade 

cometida pelo Pater, onde nos direitos pos-classico e justinianeu era destituido do poder 

familiar o pai que expusesse sua prole, ou que abandonasse sua filha a prostituicao, tal qual 
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acontece nos dias atuais onde presencia-se, notoriamente, casos que atentam contra a moral e 

os bons costumes do filho menor. 

A emancipacao e o ato juridico pelo qual o Pater familias exclui de sua patria Potestas 

o filho ou a filha, fazendo-os passar de alieni juris a sui juris. Este ato e da competencia 

exclusiva do Pater, independentemente da vontade do emancipado. Eis outra forma extincao 

do Patrio Poder 

No direito romano, a emancipacao constitui um prejuizo tendo-se em vista que 

desvincula os filhos da domus paterna, excluindo-os do grupo da gens, bem como a perda dos 

direitos de sucessao, de tutela e de curatela. 

No transcorrer natural e inevitavel dos tempos, com as evolucoes e a conseqiiente 

atualizacao e modificacao dos costumes que ja vinham acontecendo e sendo percebidos, tais 

poderes exercidos pelo chefe da familia ja nao eram mais os mesmos, vindo a ser restringidos 

e cessados de acordo com as mudancas que vinham ocorrendo. Durante toda a evolucao do 

Direito Romano, observa-se apenas pelo gradativo enfraquecimento da potestas do Pater 

Familias e pela progressiva substituicao do parentesco agnaticio pelo cognaticio, a tendencia 

a se chegar a familia moderna em sentido amplo. 

A maneira tiranica e a forma energica foram dando lugar a um maior abrandamento 

das normas de relacao familiares da epoca, onde aos poucos davam mais espaco a um melhor 

entrosamento entre pais e filhos, enlace este de carater e valores um pouco mais humanos. 

Indubitavelmente, no direito classico constata-se uma evolucao na familia romana sob 

tres fatores: o primeiro deles e marcado pela decadencia da familia proprio iure e, portanto, 

dos direitos decorrentes da agnatio; o segundo no que tange a importancia progressiva da 

familia natural e, por ultimo, na regulamentacao pela lei das relacoes de familia. Neste 

periodo, a evolucao da familia e decorrente em especial a atuacao nos fins da republica. 
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Valorizava nesse tempo o agrupamento familiar composto apenas pelo Pater, Mater e 

os Filius Familias. Dai em diante iniciava-se uma tendencia impulsionante na mudanca de 

comportamento e convivio familiar. 

Importante destacar que por meio das constituicoes imperials a Patria Potestas e o 

Patrio Poder foi sendo exercido de forma mais restrita pelos Paters, tendo-se em vista que 

estas permitiam aos filhos o pedido de protecao contra o pai, por meio da utilizacao de um 

processo extra ordinem (extraordinario). Pedido de protecao este baseado, de acordo com 

todo o poder ilimitado exercido por eles, nos mais diversos casos de abusos e desrespeito a 

moral e bons costumes dos filhos. 

Para tanto, previa tais constituicoes que o pai so tinha direito com relacao aos filhos a 

castigo moderado, aquele que mata o filho sem motivos imperiosos e sem observancia das 

formalidades tradicionais, estaria sujeito a severas punicoes. 

Desaparece no periodo classico a venda do filho pelo pai , e, somente no periodo pos-

classico e que se volta a admitir a venda de criancas recem nascidas, consequencia da 

influencia de usos orientals e das graves crises economicas que acarretavam miseria. 

Uma novidade a ocorrer neste periodo e que o Pater e obrigado a dotar a filha, sendo 

quase que coagido a prover as necessidades da familia. Os filius familias passam a obrigar-se 

por contratos e delitos que por ventura viessem a praticar. 

Nota-se que era dado aos genitores (pai/mae), sob a constante fiscalizacao do Estado) 

muitos e diversificados poderes para com a sua prole, deveres estes resguardados na protecao 

e direcao de seus filhos, em especial as criancas e adolescentes de todas as idades. Ve-se a 

partir deste tempo que, admite-se uma maior flexibilizacao da forma de comportamento e 

tratamento familiar, reconhecendo-se com isso, a importancia do seio familiar no 

desenvolvimento psicosocial para um desenvolvimento sadio, retardando a possibilidade de 
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criancas e adolescentes serem criados em meio aos mendigos e condicoes diversas das que os 

recursos de sua familia lhes proporcionavam. 

Percebe-se a quao grande importancia do convivio familiar desde entao encarado de 

modo preocupante o exercicio do Poder familiar que, no dizer de Silvio Rodrigues (2006, 

p.355): "e um instituto de cardter eminentemente positivo, em que, a par de uns poucos 

direitos, se encontram serios epesados deveres a cargo de seu titular". 

Contudo, apesar de inovada a posicao do doutrinador, e oportuno o apontamento, 

entrementes uma preocupacao tendente antiga que paira a origem do instituto, justamente no 

que concerne ao exercicio do poder Familiar pelo varao. 

O Estado utilizava-se do poder que detinha para garantir a pacificidade do exercicio de 

tal poder, evitando assim os metodos ditadores de epocas passadas. Claro que naquele tempo 

nao funcionava de logo tao eficaz, mas ja constituia uma tendencia natural das coisas, tida 

como acoes que objetivava uma intencao e preocupacao presente e futura. 

1.2 Evolucao do Poder Familiar no Brasil 

Desde tempos mais remotos, a exemplo do processo de evangelizacao dos pequenos 

gentios e a lei do ventre livre, epocas em que ja aconteciam casos concretos de desrespeito aos 

direitos inerentes a crianca/adolescente, e que no Brasil acontecia as primeiras mobilizacoes 

que deram ensejo ao inicio de uma maior atencao a despeito da questao do menor 

abandonado, enjeitado, drogado etc. 

Em especial, com o surgimento da Lei do Ventre Livre, datada de 28/09/1871, os filhos 

de escravos dali em diante, seriam considerados de condicao livre. 

Com isso, as criancas/adolescentes que nasciam ficavam na dependencia do senhor de 

sua mae ate os oito anos, depois disso, o senhor ou recebia do Estado uma indenizacao ou 
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utilizaria os servicos do menor ate que completasse os 21 anos. Para tanto, e que existiam 

locais que acolhiam aqueles que nao tinham para onde ir, tais como: as associacoes de 

menores escravos; os orfanatos e os asilos de menores. 

Mas, mesmo antes disso, existia a Companhia de Aprendizagem de Menores do Arsenal 

de Guerra, englobando as criancas/adolescentes expostos, orfaos indigentes ou menores que 

viviam abandonados sem superior. Todas as despesas com eles, eram arbitradas pelo governo. 

Desta forma, o que se tinha nesta epoca nao era uma politica de protecao aos "desvalidados" 

como se viu, mas sim, uma forma do governo imperial Portugues de disciplinar soldados e 

trabalhadores para servir a coroa no Brasil. 

Em 1902, criaram-se as colonias correcionais que objetivavam a reabilitacao do menor 

atraves do trabalho e da educacao, que ao pe da letra consistia em mais um caso de abuso e 

exploracao do desvalido que nao tinha aonde ir. Nao era um espaco destinado exclusivamente 

para pessoas criminosas, mas para abrigar "mendigos validos" do sexo masculino, 

vagabundos ou vadios, capoeiras, ebrios habituais, jogadores e ladroes. 

Dentre estas classes constatou-se um elevado numero de menores, que variam de 12 a 

24 anos de idade, em que, na maior parte dos casos, eram criancas abandonadas por seus pais 

desde cedo em decorrencia da ma condicao de vida em que viviam, como tambem aquela, 

posta a prostituicao, a procura de esmolas, dentre os mais diversos casos a seguir apontados. 

Se fizer um breve historico, durante todo o periodo colonial e ao longo do primeiro e 

segundo imperios, observar-se-a que nao se teve no Pais, nenhuma instituicao publica que 

atendesse a chamada infancia desvalida. Na divisao do trabalho social, essa tarefa, 

historicamente, coube, em primeiro lugar a Igreja, Santas Casas de Misericordia, Irmandades, 

Congregacoes e Confrarias. 

Mais conhecido como Codigo "Mello Mattos", o Decreto de n°. 17.943, de 1927, que na 

verdade era uma copia do Codigo de Menores do Uruguai, trouxe, o que a doutrina 
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denominava de situacao irregular de menores, referindo-se a vida dos menores carentes, 

abandonados, delinqiientes e/ou infratores. 

O Codigo de Menor de 1927 se pautava na defesa de uma organizacao familiar voltada 

para o modelo cristao, heterossexual e letrada definido no Codigo Civil de 1916. Neste 

sentido, a atuacao do Estado estava voltado para coibir desvios desse modelo, tomando o 

comportamento infanto-juvenil como um problema de ordem publica. Todos aqueles que se 

encontrassem fora do seio familiar tinham que ser acompanhados, vigiados, protegidos e 

examinados pelo poder publico. A familia tornou-se objeto de intervencao e controle estatal. 

Com isso, a autoridade publica tinha que visitar as escolas, oficinas e qualquer outro 

lugar onde se achassem menores. Podiam visitar as familias a respeito das quais houvesse 

denuncia de falta grave na protecao fisica ou moral dos menores. 

Algumas medidas foram tomadas desde j a pelo Poder Publico que passou a auxiliar, de 

acordo com a lei e subversoes, as "creches", os institutos de "gotas de leite", ou congeneres de 

assistencia a primeira infancia e puericultura. 

Para tanto, observa-se a atuacao do Poder Publico em franco exercicio por intermedio de 

instituicoes destinadas ao acolhimento e amparo provisorio e prolongado dos menores 

abandonados, delinqiientes, dentre outros. Ficava ao livre arbitrio da autoridade publica ainda, 

autorizar o fechamento destes estabelecimentos em caso de constatacao de irregularidades, 

ocasiao em que os culpados seriam encaminhados ao juizo competente. 

Sao estas algumas das instituicoes existentes naquela epoca: Os Abrigos de Menores era 

uma instituicao organizada para recolher, provisoriamente, os menores abandonados e 

delinqiientes, encontrando-se subordinado ao Juiz de Menores. Nesta Instituicao os menores 

se ocupavam em exercicios de leitura, escrita e contas, licoes de coisas e desenhos, em 

trabalhos manuais, ginasticas e jogos esportivos. Quando um menor ingressava no "abrigo" 

era recolhido a um pavilhao de preservacao, com aposentos de isolamento, depois de inscrito 
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na secretaria, fotografado, submetido a identificacao, e examinado pelo medico e por um 

professor; e ai era conservado em observacao durante o tempo necessario. 

Tambem existiam os Institutos Disciplinares, que eram as escolas de "preservacao" 

para menores do sexo feminino e masculino, separadamente, que ficavam sob a protecao da 

autoridade publica. Nestas escolas, as meninas recebiam educacao flsica, moral, profissional e 

literaria. Era o Juiz que determinava a internacao das meninas com idade entre 7 a 18. O 

artigo 202, do Codigo de Menor orientava que "aos menores seriam ensinados os seguintes 

oflcios: costuras e trabalhos de agulhas; lavagem de roupa; engomagem; cozinha; manufatura 

de chapeus; datilografia; jardinagem, horticultura, pomicultura e criacao de aves". 

Nos Asilos de Menores, outro tipo de instituicao, o Estado toma para si a 

responsabilidade de administracao antes exercida pela Igreja. Partindo do mesmo mecanismo 

disciplinar que antes era por ela instituido. 

Esta instituicao era destinada para recolher e criar "expostos" em que deveriam ter um 

registro secreto que contivesse a identificacao das criancas recolhidas, contendo: o registro 

civil de nascimento e a declaracao de todas as circunstancias que poderiam servir para 

identifica-la. 

Definindo que os menores eram todos os desviados do sistema familiar, o Codigo do 

Menor de 1927 enquadrava aqueles que pertenciam a estes grupos, dentre os quais veem-se: 

As criancas expostas eram os infantes ate sete anos de idade encontrados em estado de 

abandono, jogadas nas ruas, debaixo de pontes e viadutos, casebres, etc. Tinham-se ainda os 

abandonados definidos em lei como aqueles menores de 18 anos que nao tinham habitacao 

certa nem meio de subsistencia, por serem seus pais falecidos, desaparecidos ou 

desconhecidos ou por nao terem tutor ou pessoa sob cuja guarda vivia. 

Nao muito diferente do que ocorre nos dias atuais, os "menores abandonados" eram 

tambem aqueles que, devido a crueldade, abuso de autoridade, negligencia ou exploracao dos 
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pais, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: privados habitualmente dos alimentos ou dos 

cuidados indispensavel a saude; que tenham pai, mae ou tutor ou encarregado de sua guarda 

reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumpri os seus deveres para com o filho ou 

pupilo ou protegido. As vitimas de maus tratos fisicos habituais ou castigos imoderados; que 

vivem em companhia do pai ou da mae, tutor ou pessoa que se entregue a pratica imoral e 

infringencia aos bons costumes; que se encontre em estado habitual de vadiagem, 

mediocridade ou libertinagem, que freqiientam lugares de jogo ou de moralidade duvidosa ou 

andam na companhia de gente viciosa ou de ma vida; excitado habitualmente para a gatunice, 

mediocridade ou libertinagem. 

A autoridade responsavel determinava a apreensao dos menores que tinham noticias que 

viviam abandonados. Estes depois de apreendidos eram "depositadas" em lugar conveniente. 

Depois providenciado encaminhamento: entrega-los aos pais ou responsavel, a pessoa idonea, 

ou intema-los em hospital, asilo, instituto de educacao, oficina, escola de preservacao ou de 

reforma, ordenar as medidas convenientes aos que necessitem de tratamento especial, por 

sofrerem de qualquer doenca fisica ou mental, conforme o Codigo de Menores de 1927: artigo 

1 ° "O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqiiente, que tiver menos de 18 anos 

de idade, sera submetido pela autoridade competente as medidas de assistencia e protecao 

contida neste codigo". 

Existiam ainda, os vadios ou mendigos, previstos no artigo 28 do Codigo do Menor, 

compreendendo aqueles menores de 18 anos que: 

Artigo. 28. Vivem em casa dos pais ou tutor ou guarda, porem, se 
mostrem refratarios a receber instrucoes ou entregar-se a trabalho 
serio e util, vagando habitualmente pelas ruas e logradouros publicos; 
tendo deixado sem causa legitima o domicilio do pai, mae ou tutor ou 
guarda, ou os lugares onde se achavam colocados por aqueles a cuja 
autoridade estava submetido ou confiado, ou nao tendo domicilio 
nem alguem por si, sao encontrados habitualmente a vagar pelas ruas 
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ou logradouros publicos, sem que tenham meio de vida regular ou 
tirando seus recursos de ocupacao imoral ou proibida. 

Constatando o estado de vadiagem ou mendicidade, o Poder Publico poderia, repreender 

e os entregar as pessoas que tinham sob a sua guarda, intimando estes a velar melhor por eles 

ou tambem, confia-los ate a idade de 18 anos a uma pessoa idonea, uma sociedade ou uma 

instituicao de caridade, ou de ensino, publica ou privada. Havendo reiteradamente o 

comportamento, habitualmente, a autoridade publica poderia interna-lo ate a maioridade em 

escola de preservacao. Vadios ou mendigos habitual - eram aqueles que "apreendidos em 

estado de vadiagem ou mediocridade mais de duas vezes". (artigo 61, Codigo do Menor, de 

1927). 

Neste mesmo Codigo foi disciplinada a figura do libertino aqueles que na vida publica 

perseguem ou convidam companheiros ou transeuntes para a pratica de atos obscenos; se 

entregam a prostituicao em seu proprio domicilio ou vivem em casa de prostitutas, ou 

frequentam casa de tolerancia para praticar atos obscenos. 

Os libertinos poderiam ainda ser encontrados em qualquer casa ou lugar nao destinados 

a prostituicao, praticando atos obscenos com outrem ou ate mesmo vivendo da prostituicao de 

outra pessoa. Com isso, por esta descricao presente do Codigo, percebe-se que a preocupacao 

e a de que todo menor de 18 anos deveria esta sob a egide de um adulto responsavel ou do 

Estado. 

Ja o menor delinquente, outra categoria prevista no Codigo do Menor em seu artigo 68, 

era aquele menor de 14 anos ou com idade ate os 18 anos indigitado autor ou cumplice de fato 

qualificado como crime ou contravencao. 

Sendo este menor acometido a algumas dessas situacoes, tais como: deficiencia mental 

ou qualquer forma de alienacao, epiletico, surdo-mudo, cego ou por seu estado de saude 
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necessitar de cuidados especiais, cabia a autoridade o encaminhamento para que este menor se 

recupere em um tratamento apropriado. 

Configurando-se em situacao adversa, como abandono, pervertido etc, cabia o seu 

encaminhamento a uma casa de educacao, asilo, escolas de preservacao, contanto que nao 

ultrapassasse a idade limite de 21 anos. 

De ambito geral, os vadios, mendigos, capoeiras que tiverem mais de 18 e menos de 21 

anos eram recolhidos a Colonia Correcional, pelo prazo de um a cinco dias. Ja os menores de 

14 e 18 anos, sentenciados a internacao, seriam recolhidos a prisao comum, separados dos 

condenados maiores e sujeito ao regime adequado: disciplinar e educative A medida de 

internacao que nao fosse executada em tres anos nao podia mais ser cumprida. 

No inicio do seculo XX percebeu-se uma preocupacao do Estado externada na sua 

forma de instituir mecanismos disciplinares para coibir as praticas sociais consideradas 

nocivas, defender os bons costumes, inibir atos obscenos ou imorais. 

Aos poucos o Estado passou a intervir no ambito familiar buscando disciplinar a atuacao 

do poder do chefe da familia. Esse poder que antes era exercido de forma quase "ilimitada" 

passa agora a contar com um controle por parte do Estado, em especial quando se trata de 

correicao fisica e pratica de atos obscenos diante dos menores. 

Estas ja eram o inicio de uma serie de medidas tomadas pelo Poder Publico a disciplinar 

o comportamento dos menores, melhorar o tratamento e em conseqiiencia chamar a atencao 

da sociedade para os problemas nela existentes com relacao a esta classe bem como a familia 

que sofreria a punicao ate mesmo de perda do Patrio Poder, medida esta aplicada apenas em 

ultimo caso. 

A constituicao de 1934 ja incumbia a Uniao, aos Estados e aos Municipios o amparo a 

maternidade e infancia e protecao da juventude contra toda exploracao, seja ela o abandono 

fisico, moral, intelectual, dentre outros nela previstos. 
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Na decada de 50, a assistencia antes desenvolvida por instituicoes de caridade e trazida 

para o ambito do Estado, sendo esta uma mudanca significativa baseada numa abordagem do 

assistencialismo-autoritarismo. No Codigo do Menor de 1979 aparecia a categoria menor 

abandonado, infrator e delinqiiente com muita imprecisao, conseqiiencia do que ocorria entre 

as decadas de 70 e 80. 

Percebe-se, citando a obra de Paulo Lucio Nogueira (1998, p. 01) "comentario ao Novo 

Codigo de Menores", publicado em 1980: 

O menor abandonado e resultado justamente das familias carentes, 
que se desagregam e desorganizam, com o pai deixando as maes 
cheias de filhos, sem condicoes ou meios de educa-los, largando-os 
pelas ruas, onde, geralmente, se enveredam pelos caminhos das mais 
diversas infracoes. O infrator e conseqiiencia natural da carencia e 
abandono, pois, sentindo-se sem recursos e condicoes primarias de 
sobrevivencia, o menor e impelido para as atividades anti-sociais. 

O Codigo de Menores, Lei 6.697/79, visava a ordem e a paz social, sendo dirigido as 

criancas e aos adolescentes pobres e abandonados, ou seja, aos excluidos, focalizando as 

condutas anti-sociais existentes. Ele enfatizava que os menores eram objetos da tutela do 

Estado sempre que se encontrasse em uma "situacao irregular", ou melhor, em uma situacao 

de patologia social, isto e, em situacao de abandono material, moral ou juridico. Ainda no 

Codigo de Menores buscava-se a reeducacao e a ressocializacao apenas dos menores que se 

encontravam neste estado de patologia, esquecendo-se dos demais. Os menores nao tinham 

direitos, mas sim, apenas necessidade. 

Como visto, buscou-se dispor acerca da assistencia, protecao e vigilancia daqueles que 

se encontravam em situacao irregular em idade de dezoito anos e, nos casos expressos em 

lei, entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
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Expunha que os menores em situacao irregular eram aqueles privados das condicoes 

essenciais a subsistencia, como a saude e instrucao obrigatoria (ainda que eventualmente 

por falta ou omissao dos pais, em sua grande maioria privados de recursos a seu sustento), 

situacao de castigos imoderados, em perigo moral, exploracao de sentido contrario aos bons 

costumes, privados de representacao e assistencia legal, desvios de conduta em virtude de 

grave inadaptacao familiar e comunitaria e autor de ato infracional penal. 

E claro que cada lei acompanha o contexto historico emergente aos seus objetivos e 

interesses. No caso do Codigo de Menores de 1979 houve uma preocupacao em atender a 

politica de bem-estar do menor e o contexto socio-economico e cultural em que se 

encontrem os seus pais ou responsaveis. 

Aqueles menores que cometiam atos ilicitos eram aplicadas medidas de advertencia tais 

como: entrega-los aos pais, responsavel ou pessoa idonea, mediante termo de 

responsabilidade, colocacao em lar substituto, imposicao do regime de liberdade assistida, 

colocacao em casa de semi-liberdade e internacao em estabelecimento educacional, 

psicopedagogico, hospitals psiquiatrico ou outro adequado. 

Verifica-se no evoluir do texto legal, alguns principios inerentes aos Codigos de 

Menores de 1927 e no de 1979, dentre eles: sigilosidade e gratuidade; excepcionalidade; 

privacidade e a imagem; prevalencia dos interesses do menor; prioridade absoluta; 

convivencia familiar; diretrizes. 

De acordo com o principio da sigilosidade e gratuidade os atos que envolvam questoes e 

interesses dos menores sao gratuitos e sigilosos, dependendo a sua divulgacao de deferimento 

da autoridade competente sejam eles judiciais, policiais e administrativos. O da 

excepcionalidade preve a guarda da crianca menor aquele maior e capaz com pelo menos 

dezoito anos completos na condicao de adotando. Para tanto, o deferimento da tutela requer 

ter sido feita a perda ou suspensao do poder familiar. 
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O principio da privacidade e a imagem esta intimamente ligada ao principio citado 

anteriormente, pois este veda a publicacao total ou parcial, pela imprensa ou qualquer outro 

meio, de atos e documentos do processo, debates e ocorrencias da audiencia e decisoes das 

autoridades. Contudo, proibe-se todo e qualquer ato que cite nome, filiacao, parentesco, etc, 

todo e qualquer tipo de alusao que se faca em relacao aos direitos, a situacao em que se 

encontram os menores. 

Para tanto, ve-se que todos os principios norteiam sempre de molde a tutelar o total 

interesse do menor, visto a fragilidade que gira em torno dele. Os interesses do menor 

sobrelevarao qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, perfazendo este mais 

um principio que e o da prevalencia dos interesses do menor.O da prioridade absoluta esta 

amparado no tripartite dever da familia, estado e sociedade, de forma a garantir o real 

cumprimento dos direitos basicos do menor com absoluta prioridade. Direitos estes referentes 

a vida, saude, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivencia familiar, entre outros. 

A convivencia familiar disciplinado pelo artigo 19 do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente e outro principio dentre os mais importantes em que, toda crianca ou adolescente 

tern direito a ser criado e educado no seio de sua familia e, excepcionalmente, em familia 

substituta, assegurada a convivencia familiar e comunitaria, em ambiente livre da presenca de 

pessoas dependentes de substantias entorpecentes e por fim tem-se o das diretrizes , onde de 

acordo com o principio em voga, em seu artigo 88, corresponde as diretrizes basicas da 

politica de atendimento, compreendendo desde os orgaos disponibilizados aos problemas que 

envolvam a questao do menor ate a efetiva politica de reabilitacao e concretizacao dos 

trabalho s. 

Uma curiosidade presente no Codigo de Menores de 1979 e que permitia aos pais 

delegarem o exercicio do Patrio Poder para terceiros, sob a justificativa de se evitar a 

ocorrencia de criancas em situacao irregular. Importante observar que esta delegac^o era 
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considerada irrevogavel, em muito assemelhado a adocao que uma vez realizada possui 

efeitos irretroativos. O Codigo do Menor de 1979 tutelava os interesses do menor ao Juizado 

de Menores, desempenhando as funcoes de vigilancia, protecao, assistencia e fiscalizacao. 

Percebe-se no transcorrer deste relato historico-evolucional dos Direitos do Menor 

brasileiro que este ultrapassou a condicao de compaixao para repressao, sujeito pleno de 

direito ora reproduzindo o Estado-repressor, ora Estado-protetor. 

E foi no texto constitucional de 1988, aliado com o aparecimento do Estatuto da Crianca 

e do Adolescente em seu artigo 1° "Esta lei dispoe sobre a protecao integral a crianca e ao 

adolescente", que possibilitou uma visao menos assistencialista quanto aos menores, onde a 

partir de entao passaram a ser sujeitos de direitos: 

Artigo 227 da CF/88. E dever da familia, da sociedade e do Estado 
assegurar a crianca e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a 
profissionalizacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-la a salvo de toda 
forma de negligencia, discriminacao, exploracao, violencia, crueldade 
e opressao. 

Ex visto, viu-se que e dever tripartite da Familia-Sociedade-Estado a responsabilidade 

de formacao do cidadao, tarefa esta que se inicia enquanto crianca, quando da percepcao de 

seus direitos e deveres infantis. 

Este leque de obrigacoes e confirmado ao tempo em que sao cumpridos os deveres e 

respeitados os direitos alheios quando do convivio em meio social; quando atendidas as 

responsabilidades dos pais no que concerne ao sustento, alimentacao, lazer e enfim a funcao 

Estatal, de molde a equilibrar e proporcionar aos menores, em especial aos mais carentes, as 

condicoes minimas educacionais dentre outras que lhe competem. 
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Assim, observa-se que este artigo supracitado, explana o chamado principio da protecao 

integral, no qual e dever dos que compoem a Administracao Publica dedicarem a crianca e ao 

adolescente uma grande parte do seu tempo, sendo assim deveriam despender tambem, uma 

maior quantia de verbas publicas para esse fim, investindo em sua educacao, em sua saude, 

em sua alimentacao e principalmente resguardando seu direito de viver, de fazer parte de uma 

familia. 

Com a adocao da doutrina da protecao integral a crianca e o adolescente passam a ser 

considerados como sujeitos de direitos ao tempo em que, buscaram-se atingir tres objetivos 

basicos: mudanca do panorama legislativo; reordenamento das instituicoes e a melhoria das 

formas de atendimento direto. 
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CAPITULO 2 DA LEGISLA^AO PATRIA DO PODER FAMILIAR 

Nesta parte sera tratada a parte legal que esta inserida os direitos basicos inerentes a 

crianca e ao adolescente, dentre as quais pode-se citar: a constituicao federal; o codigo civil; o 

estatuto da crianca e do adolescente, dentre os mais variados posicionamentos doutrinarios 

acerca da parte seja conceitual, seja pratica do assunto. 

Citar os orgaos e pessoas responsaveis no resguardo dos direitos do menor, 

procurando apontar dentre as principals funcoes que desempenham. A elucidacao de parte da 

pesquisa de campo ganha espaco neste capitulo, no que tange a maneira de atuacao e 

funcionamento do Conselho Tutelar Sousense. 

2.1 Patrio Poder 

Patrio poder, designava o poder autoritario da figura masculina sobre a familia, 

ordenando as atividades e impondo regras e limites a esposa e filhos. Gracas ao Cristianismo, 

nao existe mais esta conotacao para o patrio poder, que alias, atualmente e denominado 

"poder familiar". 

Conceituando-se poder familiar como o poder-dever de zelar pela familia em todos os 

seus interesses e necessidades, inclusive retirando o foco principal da figura severa paterna, 

incluindo as novas dimensoes da evolucao social em que vivencia-se o papel preponderante 

da mulher que alicerca o lar e a integralidade da boa formacao de seus filhos. Atualmente, e o 

dever de proporcionar o bem-estar familiar que revela a verdadeira nocao de poder familiar. 

Nina. 

A expressao Patrio Poder, termo que em miudos implica no exercicio e conducao 

exclusiva da familia pelo varao, de acordo com o Novo Codigo Civil de 2002 veio a melhor 
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se denominar Poder familiar, outrora ser garantia constitucional a igualdade entre homem e 

mulher, derivando assim sua nomenclatura. 

Como bem apontado no primeiro capitulo, conceitua-se Patrio Poder: "A patria 

Potestas (patrio poder) e o conjunto de poderes que o pater familias tern sobre seus filii 

familias". Ainda no mesmo estribe "os poderes do pater familias enfeixados na patria 

potestas sao absolutos: o pater familias pode ser comparado a um despota", segundo Jose 

Carlos Moreira Alves (2000, p. 266). 

O entendimento que o exercicio do Poder Familiar e de comando unico do varao, foi-

se tornando ultrapassado. Diversos processos fizeram com que a mulher se elevasse a um 

certo grau de importancia, a exemplo do processo de industrializacao, urbanizacao e 

globalizacao, fatores estes que tornaram os deveres de criar, educar, dirigir, alimentar, etc, os 

filhos um onus imposto nao so ao pai como tambem a mae. Eis a nova posicao assumida pela 

mulher no mundo ocidental. 

O Codigo Civil de 1916, ainda atrelado ao contexto historico da familia romana, 

deferia a proeminencia do marido no exercicio do patrio poder: 

Artigo 380. Durante o casamento compete o patrio poder aos pais, 
exercendo o marido com a colaboracao da mulher. Na falta ou 
impedimento de um dos genitores passara o outro a exerce-lo com 
exclusividade. 
Paragrafo Unico: Divergindo os progenitores, quanto ao exercicio do 
patrio poder, prevalecera a decisao do pai, ressalvado a mae o direito 
de recorrer ao juiz para solucao da divergencia. 

E gracas a evolucao legal que o grau de obrigacoes e deveres foram tornando-se mais 

igualitarios, de forma que em caso de conflito e convergencia, os litigios poderao ser 

resolvidos pelo mecanismo judiciario. 
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De acordo com a redacao exposta do artigo, detinha o varao o exercicio do patrio 

poder, podendo o mesmo deferir tal prerrogativa a seu conjuge. A redacao fora dada pela Lei 

n°. 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada). Porem, vale frisar-se que havendo divergencia 

entre os genitores, de acordo com os ditames legais daquela epoca, era concedido uma maior 

autoridade e privilegio ao varao. 

Mas foi com a edicao da Carta Magna de 88, em seu artigo 226 paragrafo 5° que foi 

assegurado a mulher igualdade de condicoes, veja-se: "§5°. Os direitos e deveres referentes a 

sociedade conjugal sao exercidos igualmente entre pelo homem e pela mulher". 

No mesmo diapasao acentuou o artigo 21, do Estatuto da Crianca e do Adolescente, in 

verbis: 

Artigo 21. O patrio poder sera exercido, em igualdade de condicoes, 
pelo pai e pela mae, na forma do que dispuser a legislacao civil, 
assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordancia, 
recorrer a autoridade judicidria competente para a solucao da 
divergencia. 

Carlos David em entendimento ao expresso texto constitucional, expunha que aquela 

familia constituida por um agrupamento em pleno convivio em meio social, os limites de 

liberdade de atuacao de cada individuo se restringia nos limites da liberdade do outro, no caso 

em tela ve-se que o poder de atuacao do conjugue esbarrava e limitava-se na autoridade do 

seu consorte. 

Para o autor, a familia tern um fim de direcao coordenadora do esforco comum de 

ambos os conjugues e que, em caso de discordancia, cabe ao Estado na figura do Juiz por fim 

ao conflito de opinioes. Ainda com relacao ao Estado, "Na medida do possivel, o Estado deve 

ficar longe da comunidade familiar", acrescentando que cabia ao Estado promover e proteger 
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a familia e o casamento e evitar intervencoes no ambito privado da vida familiar, sempre 

primando pelo convivio em excelencia. 

Silvio da Salvo Venosa (2006, p. 285) preconiza: 

Do ponto de vista dos pais, o poder familiar contem muito mais do 
que singela regra moral trazida ao direito: o poder paternal, termo que 
tambem se adapta a ambos os pais, enfeixa um conjunto de deveres 
com relacao aos filhos que muito se acentuam quando a doutrina 
conceitua o instituto como patrio dever. 

O mesmo autor ainda entende o poder familiar (2006, p. 287): "como o conjunto de 

direitos e deveres atribuidos aos pais com relacao aos filhos menores e nao emancipados e a 

seus bens". 

Ja a douta Maria Helena Diniz (2006, p. 528), ainda mais feliz em sua denominacao, 

conceitua: 

O poder familiar pode ser definido como um conjunto de direitos e 
obrigacoes quanto a pessoa e bens do filho menor nao emancipado, 
exercido, em igualdade de condicoes, por ambos os conjugues, para 
que possam desempenhar os encargos que a norma juridica lhes 
impoe, tendo em vista o interesse e a protecao do filho. 

A doutrina mais moderna como se viu, vem a valorar o exercicio do Poder Familiar 

pelos pais que em comum acordo devem nortear a criacao e educacao de seus filhos menores 

enquanto dependentes. E um poder advindo de um enlace que se perpetua ate a morte. 

O carater dependencia condiz com uma situacao em que o menor necessita do apoio e 

protecao dos seus genitores, ate mesmo de certa forma aquele adolescente emancipado, que 

ainda nao conseguiu libertar-se de seu enlace paternal e maternal, seja porque ainda nao 
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adquiriu a sua condicao independente, por ainda ser estudante, enfim, necessita quando nao de 

cuidados mas sim do apoio finaceiro. 

Diversas sao as formas de conceituacao e entendimentos doutrinarios acerca do Poder 

Familiar, sempre deparando-se numa otica de raciocinio, advindo de um poder amplo 

destinado ao fim de garantir os cuidados necessarios para o menor vir a adquirir a sua propria 

independencia e, so assim, com capacidade plena, garantirem a perpetuidade da raca. 

E nesta linha de raciocinio que se almeja melhor explicar o instituto, destinado a 

atender uma juventude que se encontra nos primordios de suas vidas, de modo que venha, 

num futuro, alcancar como resultado um cidadao formado por principios e valores morais e 

corretos. 

Sabido e que ocorre na sociedade Sousense um alto indice de desajustes familiares, 

tais como violencia na familia, pais desertores, drogados, etc, tudo pondo em risco a 

manutencao do menor no seio deste ambiente. 

A partir dai que a atuacao do Estado ganha relevancia, pois gracas a seu poder 

disciplinar e reformador garantem a mantenca do agrupamento familiar nos moldes da 

Constituicao Federal, Codigo Civil e Estatuto da Crianca e do Adolescente e ainda mais nos 

dias atuais vem a ser importante estas atuacoes, pois as criancas de hoje sao os educadores e 

formadores de amanha, sao o futuro, a garantia que se tera um ambiente mais solidificado em 

um momento prospero. 

2.2 Importancia da Familia-Convivio Familiar 

No primeiro capitulo pode-se perceber as raizes historicas da familia, sua origem, 

composicao, e a partir dai que melhor se pode concluir que e ela constituida por um 

agrupamento de pessoas ligadas pelo laco sangiiineo. 
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Roma antiga, a familia, mais conhecida por propriu iure, era composta nao so por 

aqueles com lacos de consangiiinidade, mas tambem por toda e qualquer pessoa que vivesse 

as expensas do Pater, a exemplo dos escravos. Com o tempo passa-se a ser designada e 

conhecida por familia Natural, aquela que engloba somente o conjuge, filhos e netos..etc, 

excluindo a posteriori aqueles que viviam a suas custas. 

Neste paradigma objetiva-se apontar a tamanha importancia do seio familiar na 

criacao e educacao dos filhos menores, dado que nos tempos remotos o exercicio do poder 

familiar se dava de forma tao soberana e titanica. 

E na familia que se dao os primeiros passos para um desenvolvimento emocional 

completo e equilibrado. A familia exerce uma poderosa influencia sobre os seus membros e e 

a fonte da qual se originam resistencias emocionais, frustracoes e outras experiencias 

sentimentais. 

Conviver no seio da familia e algo gratificante, formador, disciplinante, desde que, 

esta gama comportamental faca bem para a alma, a moral, ao psiquico, prerrogativas estas 

inerentes ao Poder Familiar e principalmente da delegacao divina do amparo aos filhos. 

Inumeras situacoes que ocorrem na convivencia familiar ocasionam disturbios de 

personalidade a crianca, como e o caso de brigas constantes entre pais, abandono afetivo dos 

pais, lares desfeitos, disciplina severa ou excessivamente exigente, castigos imoderados, 

dentre outros. 

E no seio deste grupo que o individuo nasce e se desenvolve, moldando a sua 

personalidade ao mesmo tempo em que se integra ao meio social. Na familia e que o 

individuo encontra conforto e refugio para sua convivencia. 

Oportuno lembrar que quando se fala em familia nao esta presente obrigatoriamente 

aquela constituida pelo casamento, bastando que exista uma comunidade onde convivam os 

pais ou qualquer um deles com os descendentes, importando sim e pertencer ao seu amago, 
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naquele lugar que se compartilha sentimentos, esperancas e valores, para isso veja-se: Art. 

226. [...], § 4°. Entende-se, tambem, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

Como visto, o agrupamento familiar desempenha papel de extrema importancia e 

valoracao no desenvolvimento mental e intelectual do menor que, preferencialmente em um 

ambiente harmonioso, da ensejo ao desenvolvimento de sua personalidade de maneira sadia, e 

em retro observancia ao trecho acima transcrito, percebe-se que nao ha a obrigatoriedade do 

convivio com o pai e a mae, bastando seu convivio com qualquer deles. 

Ve-se nos dias de hoje os constantes desvios de conduta das criancas/adolescentes, 

inclusive os de classe media/alta, que em decorrencia da ausencia de entrosamento com sua 

familia, jogam-se ao mundo do crime, marginalizacao, drogas, etc, caminhos tidos como sem 

volta. 

Na maioria das vezes e necessario que aconteca um episodio deste tipo para que venha 

a baila na mente dos "educadores" que eles estao errando em sua criacao e que precisam 

melhorar, ou seja, que o jovem esta precisando e necessitando de uma atencao maior, de mais 

carinho, amor e afeto que nao estao encontrando em casa. 

O artigo 19 do estatuto da Crianca e do Adolescente, ressalta a importancia da 

convivencia familiar no desenvolvimento do menor, veja-se: 

Artigo 19. Toda crianca ou adolescente tern direito a ser criado e 
educado no seio de sua familia e, excepcionalmente, em familia 
substituta, assegurada a convivencia familiar e comunitaria, em 
ambiente livre da presenca de pessoas dependentes de substantias 
entorpecentes. 

Tudo que fora explanado acima vem previsto de maneira resumida neste artigo ora 

transcrito. Preza-se por uma maior interacao e atuacao dos educadores neste sentido, de molde 
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a evitar desvios de conduta e acoes tidas como nocivas nao so do ponto de vista individual 

como tambem social. 

Ao tempo em que se destaca a importancia de todo o entrosamento da familia na 

criacao e educacao de seus filhos, o artigo 19 do Estatuto da Crianca e do Adolescente ressalta 

a relevancia do convivio familiar em ambiente livre de pessoas usuarias de substantias 

entorpecentes, visto ser prejudicial o envolvimento do menor. 

O referido artigo ainda menciona a excepcionalidade da colocacao do menor aos 

cuidados de familia substituta. Este e um ponto bastante interessante, fruto de estudo mais 

detalhado no capitulo seguinte, que tern como preceito maior a atencao dada a familia natural. 

E como bem assevera o artigo acima, prima-se pela criacao e educacao do menor no 

seio de sua familia, elevando assim o legislador a importancia deste agrupamento no 

desenvolvimento do menor de maneira a proporcionar a melhor alternativa ao infante. 

Alem do ja explanado, na sentenca do Juiz Mario Romano Maggioni (2006) com 

muita propriedade preconiza: 

A educacao abrange nao somente a escolaridade, mas tambem a 
convivencia familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar 
futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar 
condicoes para que a crianca se auto afirme. Desnecessario discorrer 
acerca da importancia da presenca do pai no desenvolvimento da 
crianca. A ausencia, o descaso e a rejeicao do pai em relacao ao filho 
recem-nascido ou em desenvolvimento violam a sua honra e a sua 
imagem. Basta atentar para os jovens drogados e ver-se-a que grande 
parte deles deveriam de pais que nao lhe dedicam amor e carinho; 
assim em relacao aos criminosos. De outra parte se a inclusao no SPC 
da margem a indenizacao por danos morais pois violam a honra e a 
imagem, quanto mais a rejeicao do pai. 
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E cedico que a convivencia saudavel entre pais e filhos nao se esgota com a 

manutencao quanto ao aspecto material promovendo-os de alimento, educacao e guarda, 

indispensaveis na conducao de sua criacao. 

Na atualidade deixou-se de entender a familia apenas como poder, onde os pais sao 

responsaveis pela "criacao" dos filhos. A familia e entendida como uma comunidade afetiva 

onde o carinho, atencao e o respeito com os filhos fazem parte importante e imprescindivel 

deste contexto. 

Tambem esta salvaguardada na Constituicao Federal de 1988, em seu artigo 227, a 

garantia da convivencia, dispondo ser dever obrigacao tripartite da familia, sociedade e 

estado, assegurar todas as condicoes necessarias para o desenvolvimento sadio da crianca e do 

adolescente. Trata ainda em sua parte final sobre o dever de coloca-las a salvo de toda forma 

de negligencia, discriminacao, exploracao, violencia, crueldade e opressao. Assim versa o 

presente artigo: 

Artigo 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianca e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a 
saude, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade, e a convivencia familiar 
e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligencia, discriminacao, exploracao, violencia, crueldade e 
opressao. 

Observe-se que, boa parte das responsabilidades acima expostas sao de competencia 

da familia, que assume o posto de um dos principals competentes de garantir a vida, sustento, 

alimentacao, educacao, e demais direitos previstos no artigo 22 do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente. 
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Contudo e oportuno lembrar que tal poder e tripartite, assim cabe nao so a Familia mas 

tambem ao Estado e a Sociedade que, juntos e integrados devem propiciar os meios 

necessarios e precisos objetivando a formacao da personalidade do menor. 

O Estado atua disponibilizando e promovendo as campanhas necessarias a formacao 

de um bom cidadao tais como: recuperacao da familia infringente aos direitos dos menores; os 

menores abandonados; as desigualdades sociais, dentre outros, estaria contribuindo 

significativamente em uma sociedade mais justa e igualitaria, alicercada com principios 

disciplinadores fortes e garantidores de uma nova mentalidade futura. 

A sociedade deve se comprometer na aplicacao e satisfacao efetiva desses deveres, 

que se dara mediante uma conscientizacao dos individuos e da sociedade como um todo; o 

Estado propicia o direito, bastando ser cobrada sua execucao. Porem, a grande problematica 

na consolidacao e conscientizacao real destes direitos e a situacao de miseria em que vivem 

tanto elas quanto suas familias, sendo consideravel a parcela da sociedade Sousense nessa 

condicao. A miseria leva ao sacrificio de determinados direitos para a sobrevivencia de 

outros, fazendo criancas abdicarem do direito a educacao, ao lazer, em prol de sua 

sobrevivencia e da de sua familia, expondo-se muitas vezes a crueldade, opressao, e 

discriminacao. 

No seio familiar, o exercicio do Poder Familiar compete aos pais, igualitariamente, 

pois nao constitui o exercicio de uma autoridade, mas de um encargo imposto pela 

paternidade e maternidade, decorrente da lei, conforme o artigo 1631 do Codigo Civil: 

"Durante o casamento e a uniao estavel, compete o poder familiar aos pais; na falta ou 

impedimento de um deles, o outro exercera com exclusividade". 

Apenas a titulo ilustrativo, percebe-se nao so a competencia dos pais para com o 

direcionamento da vida dos menores, como tambem, a importancia que e dada a presenca 

deles na educacao dos menores. 
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A proposito, a Carta Magna estabelece serem "os pais" que tern o dever de assistir, 

criar, educar, alimentar, etc. artigo 229: "Os pais tern o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores tern o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carencia ou enfermidade". 

Outrora, o caput do artigo 1634 do Codigo Civ i l de 2002, preceitua tambem que o 

exercicio do Poder Familiar compete "aos pais", acrescentando seus respectivos deveres e 

responsabilidades, que como se viu, e repetindo-se o ja dito acima no que tratava do dever 

tripartite do Estado, Familia e Sociedade. 

O Poder Familiar com natureza nitidamente protetora, visando assegurar o pleno e 

normal desenvolvimento do filho menor, sendo resguardado obediencia ao principio da 

paternidade responsavel, com objetivo de garantir o afetivo progresso da prole. 

Constata-se a vastidao do ordenamento legal onde o melhor para a crianca e 

adolescente e ser criada no seio de sua familia. Destaca-se tambem a importancia do convivio 

familiar na formacao da personalidade futura do menor. 

Mas apesar de nao so a legislacao como a doutrina resguardarem e primarem pelo 

exercicio do poder Familiar pelos pais, hao de existir situacoes em que estes ficarao 

impossibilitados de tal, por terem incorrido em algumas das causas que serao vistas mais 

adiante. 

Visto isto, caso os pais nao cumpram com a sua obrigacao, sofrerao as medidas legais, 

como a perda ou suspensao do Poder Familiar, posto que e garantia da crianca e o adolescente 

com absoluta prioridade a convivencia familiar em ambiente adequado, nao podendo, a priori, 

ficarem institucionalizados em entidades de abrigo, caso que pode acontecer em consequencia 

de tais medidas. 
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2.3 Da Destituicao e da Suspensao do Poder Familiar 

Feita essa analise ontologica mister que se verifique dentro do tema a questao da 

destituicao e da suspensao do Poder Familiar. 

Observe-se que a destituicao do poder familiar esta prevista no artigo 1638 do Codigo 

Civ i l de 2002, que visa punir o pai ou a mae, ou ainda ambos, caso eles incorram em alguma 

das modalidades ali contidas que serao vistas a posteriori. 

A destituicao e uma modalidade de punicao aplicada aquele responsavel que infringe 

um dever obrigacional/moral, sendo esta infringencia de carater mais gravoso, ou ainda, que o 

exerce de maneira imoderada. 

Nessa mesma esteira escreve Silvio Rodrigues (2006, p. 369): 

A perda do poder familiar e sancao de maior alcance e corresponde a 
infringencia de um dever mais relevante, de modo que, embora nao se 
revista de inexorabilidade, nao e como a suspensao, medida de indole 
temporaria. Ademais, a destituicao e medida imperativa e nao 
facultativa. 

Torna-se valioso salutar que destituido o genitor (a) autor da causa ensejadora da 

medida, perdera todos os poderes de guarda que exerce para com a sua prole, que, agora, sera 

encaminhado aos cuidados de algum parente ou ao outro conjuge que nao deu causa a medida, 

e ainda, frustrada estas alternativas, posto em alguma instituicao de abrigo enquanto o tramite 

legal e seu devido encaminhamento final. 

A suspensao do Poder Familiar, outro instituto que reprime a conduta reprovavel do 

responsavel pelo menor, a contrario da destituicao, e medida decorrente de causa menos 

gravosa, pois objetiva em um curto espaco de tempo a reabilitacao dos pais infringentes que 

deram ensejo a tal medida. 
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Discorrendo sobre a suspensao do poder familiar, Silvio Rodrigues (2006, p. 369), 

conceitua como: "medida menos grave, de modo que, extinta a causa que a gerou, pode o juiz 

cancela-la, se nao encontrar inconveniente na volta do menor para a companhia dos pais". 

Verificando-se que a atitude e o comportamento do pai/mae de algum modo venha a 

prejudicar a sua prole, o ordenamento juridico "entra em campo" para inibir acoes nocivas ao 

menor, seja suspendendo ou destituindo o Poder Familiar, visando atender aos direitos a eles 

inerentes. Quando da ocorrencia da primeira, ve-se o carater menos gravoso que o da segunda, 

como expresso acima. 

Referidas sancoes estao mais para resguardar e preservar os interesses dos menores do 

que ate mesmo vir a punir severamente as acoes dos pais, tanto e que, cessadas suas causas e, 

transcorrido um periodo mais ou menos longo de consolidacao, pode o Poder Familiar ser 

devolvido aos antigos titulares, conforme se verifica no ensinamento abaixo transcrito. 

Quanto a esse aspecto merece ser lembrada a licao de Silvio Rodrigues (2006, p. 368) 

ao afirmar que: 

A nosso ver, tais sancoes tern menos o intuito punitivo aos pais do 
que o de preservar o interesse dos filhos, afastando-os da nociva 
influencia daqueles. Tanto assim e que, cessadas as causas que 
conduziram a suspensao ou a destituicao do poder familiar e 
transcorrido um periodo mais ou menos longo de consolidacao, pode 
o poder paternal ser devolvido aos antigos titulares. 

Deve o Juiz ser mais minucioso nos casos de destituicao que no de suspensao, tendo-

se em vista o alto grau de responsabilidade que e dado a uma pessoa que nao atende, nem 

tampouco cumpre com o seu dever. Ha de salientar que tanto na suspensao como tambem na 

destituicao, ambos dependem de sentenca judicial, sendo assegurada ampla defesa as partes 

(previsto nos artigos. 155 a 163 do Estatuto da Crianca e do Adolescente). 
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Dentre os casos ensejadores da suspensao do Poder Familiar pode-se citar o caso do 

pai ou a mae que abusa de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando 

os bens dos filhos. Neste caso, se o genitor administra mal o patrimonio da prole, mas de 

outra banda, cuida bem deles e de seus irmaos, pode o Juiz suspende-lo apenas da 

administracao dos bens do filho, mantendo intocados os demais poderes que exercem na 

conducao do Poder Familiar, o mesmo nao ocorrendo quanto aos deveres a eles inerentes. 

Se o pai ou a mae forem condenados por sentenca irrecorrivel em crime cuja pena 

exceda a dois anos de prisao, constitui mais uma causa de suspensao. Outra causa que ainda 

da margem a aplicacao de tal medida e quando do descumprimento injustificado pelos pais de 

determinacoes Judiciais, hipotese acrescentada pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente que 

foi bem recepcionada pelo Novo Codigo. 

O artigo 1638 do Codigo Civ i l de 2002 expoe as causas da destituicao do Poder 

familiar, veja-se: 

" I - Castigar imoderadamente o filho; 
I I - Deixar em abandono; 
III- Praticar atos contrarios a moral e aos bons costumes; 
IV- Incidir, reiteradamente, nas faltas previstas para suspensao do poder familiar". 

Normal e costumeiro as praticas que os pais se utilizam para coibir e proibir o 

comportamento "eletrizante" dos seus filhos menores. Para isso, a utilizacao de castigos 

moderados e normais sao permitidos e necessarios, a exemplo de "uma simples palmada, um 

puxao de orelha ou um tapinha na bunda". 

A infracao ao dever se caracteriza quando o castigo se apresenta de forma excessiva, 

quando o emprego do castigo fisico ao inves de objetivar corrigir a conduta do menor, vem a 

causar conseqiiencias nao so fisica como tambem o abalo no seu sistema emocional. 
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No inciso I I , nao se pode entender o abandono do ponto de vista unico e 

exclusivamente material, financeiro, e outros. O abandono e caracterizado no descaso 

intencional pela sua criacao, educacao, moradia e moralidade. 

Aquele que se exime da competencia de alimentar os filhos, cuidar de sua saiide, 

dentre outros cuidados indispensaveis a sua mantenca, vem tambem a ser enquadrado nesta 

situacao. 

Mas o que de mais grave acontece e o fato dos genitores exporem a sua prole a 

vadiagem e a delinqtiencia. Nao e anormal nos dias atuais presenciar-se situacoes em que os 

proprios pais induzem seus filhos a pedirem esmolas nas ruas, comida, quando ainda nao as 

incentivam e ensinam a roubar mediante o emprego de armas, medriocidade, pondo assim em 

eminente perigo e risco de vida suas criancas e adolescentes bem como a sociedade em geral. 

A medida trazida pelo inciso I I I e merecedora de aplausos, pois, dependendo da 

gravidade da conduta praticada pelos pais autoriza-se a perda do patrio poder, entrementes os 

mais variados casos que podem e sao enquadrados na previsao e abrangencia deste inciso. 

Dentre os atos contrarios a moral e aos bons costumes pode-se citar varios, tais como: 

abuso sexual, inducao a pratica de atos libidinosos, incitacao ao crime, etc. 

De acordo com Silvio Rodrigues (2006, pag. 371): "saudavel essa inovacao, evitando 

o abuso dos pais na repetida incidencia de falha capaz de ensejar a suspensao do exercicio do 

munus, aguardando a pena mais branda ao ato". 

Observa-se que o legislador quer punir aquele que ainda nao aprendeu com seus 

proprios erros e, que, mesmo assim reitera-se na conduta reprovavel que deu causa em um 

primeiro momento a suspensao do poder familiar. 

Aquele agente que se reitera na pratica de uma conduta reprovavel por mais de uma 

vez, por assim mesmo presume-se da sua impossibilidade de propiciar um cuidado de boa 

qualidade, visto o seu descontrole. Se ele reincide numa acao negativa varias vezes e porque 
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aquela punicao nao basta, e mais, a possibilidade de incorrer em fatos mais gravosos aumenta 

de forma consideravel. 

Com relacao as causas sociais, ao convivio em sociedade, a destituicao nao se 

apresenta como a primeira alternativa a ser tomada pelo promotor de justica (uma das pessoas 

legitimadas a impetracao de acao de destituicao), que deve engendrar acoes junto ao poder 

publico para garantir uma maior assistencia aos pais, dotando-os de condicoes para 

receberem, novamente, o infante que agora se encontra abrigado. 

De acordo com o paragrafo anterior, percebe-se a responsabilidade do Estado, 

prevista, pela Constituicao Federal/88, em seu art. 227, em promover a recuperacao daquela 

familia que deu motivo a perda do Poder Familiar, que agora se encontra destituida enquanto 

a crianca menor fica sob a guarda e tutela de um abrigo, em alguns casos, se nao na maioria. 

Quando o membro do Ministerio Publico depara-se, como ja dito, com situacoes que 

envolvem a institucionalizacao da crianca ou do adolescente, ele deve buscar uma solucao que 

melhor se adeque aos interesses do menor, de molde que viabilize o retorno ao convivio 

familiar e social, ou, entao, que passe por um processo de adocao colocando-o em familia 

substituta. 

Prima-se a grosso modo que a criacao e educacao da crianca se deem em um ambiente 

harmonioso e tranquilo, alheio a desavencas, brigas e descontroles por parte daqueles que 

exercem o poder de guarda e sustento. 

O ingresso com a acao de destituicao do Poder Familiar e resultante do confronto de 

dois direitos basicos. O primeiro deles e a prerrogativa dos pais em ter os filhos em sua 

guarda e companhia e, de outro, o direito que e assegurado aos filhos a convivencia familiar 

em ambiente adequado. 

A destituicao do Poder Familiar independe da previa colocacao da crianca ou do 

adolescente em familia substituta. Pode-se ingressar com a referida acao e, apos definida a 
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situacao da crianca ou do adolescente, coloca-lo sob a guarda, tutela ou adocao, mesmo 

porque, nas duas ultimas modalidades, ha necessidade da previa decretacao da perda (e no 

caso da tutela, pode ocorrer a suspensao) do poder familiar. Por outro lado, a destituicao 

facilita a colocacao da crianca em adocao. 

E cedico salientar que tal processo nao impede que os pais destituidos, no futuro, 

venham a requerer a restituicao do Poder Familiar, uma vez cessado o problema que deu 

causa a acao e desde que a crianca nao esteja sob adocao. 

Quanto a esta questao, vale registrar que nem toda forma de perda do patrio poder 

acarreta sua extincao. Somente aquelas alternativas com as decorrentes do casamento, da 

morte, da colacao de grau ou da adocao. Dai decorre a conclusao de que a extincao sequer 

exige declaracao judicial, operando-se no momento em que incide a causa. Assim, nas 

hipoteses em que a destituicao do poder familiar configura apenas cessacao do direito, pode 

ocorrer a sua retomada. 

Logico que ao contrario da suspensao a destituicao e decorrente de causa mais gravosa 

como se viu, e com isso, o retorno ao exercicio do Poder Familiar nao se da de maneira 

simples e rapida, e necessario um amplo espaco de tempo e rigoroso trabalho com o agente da 

destituicao por parte do Estado, para so assim ser verificada a sua capacidade de retorno ao 

comando da familia e se este atende com os deveres a ele imputado, atendendo assim ao 

almejado. 

Estas causas anteriormente mencionadas constituem motivos ensejadores da perda do 

Poder Familiar que, acaba em conseqtiencia acarretando a extincao da autoridade da pessoa 

que deu ensejo. Alem da destituicao como forma de extincao do poder familiar, pode-se citar 

ainda a maioridade civi l , que se da aos dezoito anos, pois a lei presume que com esta idade, o 

individuo ja nao mais necessite da protecao conferida pelas regras ate entao vistas. 
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A emancipacao tambem e forma de extincao, seja ela concedida pelo pai, juiz ou entao 

pela lei, nos casos em que presume-se ter o individuo adquirido plena maturidade. Por fim 

tem-se a adocao que poe fim ao exercicio do poder familiar dos seus pais de origem, ligados 

pela consangiiinidade, transferindo-se para o poder dos pais adotivos que agora darao 

continuidade a criacao e norteamento de uma vida sadia para uma crianca menor. 

Assim a perda do Poder Familiar constitui uma sancao mais gravosa onde, a contrario 

da suspensao (medida temporaria ate que o pai ou a mae volte ao estado normal de civilidez) e 

medida imperativa e nao facultativa. 

2.4 Dos Orgaos incumbidos na Tutela e Defesa dos Interesses do Menor - Juiz; Ministerio 

Publico; Advogado; Conselho Tutelar. 

2.4.1 Do ju iz 

O Magistrado da Infancia e da Juventude exercera sua funcao na forma da Lei de 

Organizacao judiciaria Local. Em paralelo a atividade do juiz existe a equipe interprofissional 

que, com seus servicos, auxiliam e assessoram a vara especializada, de modo a fornecer 

subsidios por escrito, mediante laudos ou verbalmente, desenvolvem trabalhos de 

aconselhamento, orientacao, encaminhamento, prevencao, etc, sob a fiscalizacao da 

autoridade a que e subordinada. 

Tudo o que diga respeito a crianca e ao adolescente compete a justica da infancia e da 

juventude disciplinar, tais como o estabelecimento da presenca do menor em boate, casa que 

explore comercialmente diversoes eletronicas, estadio, ginasio, estudios de radio e televisao, 

dentre outros previstos no art. 149 do Estatuto da Crianca e do Adolescente. 
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O Juiz desta vara especializada e competente, nos moldes do artigo 148, em especial 

para (Estatuto da Crianca e do Adolescente, 2005, pag. 51): 

I - conhecer de representacoes promovidas pelo Ministerio Publico, 
para apuracao de ato infracional atribuido a adolescente, aplicando as 
medidas cabiveis; 
I V - conhecer de acoes civis fundadas em interesses individuals, 
difusos ou coletivos afetos a crianca ou adolescentes; 
V - conhecer de acoes decorrentes de irregularidades em entidades de 
atendimento, aplicando as medidas cabiveis; 
V I I - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
aplicando as medidas cabiveis; 
a-) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
b-) conhecer de acoes de destituicao do patrio poder, perda ou 
modificacao da tutela ou guarda; 
d-) conhecer de pedidos baseados em discordancia paterna ou 
materna, em relacao ao exercicio do patrio poder. 

Estas sao algumas das competencias basicas do Juiz da Infancia e Juventude, artigos 

estes selecionados tendo-se em vista o estudo in foco, dentre outras competencias, direitos 

estes a serem analisados e retificados por esta autoridade coatora. 

2.4.2 Do Ministerio Publico 

Com o advento da Carta Magna de 1988 que os deveres e atribuicoes do orgao 

ministerial ampliaram de maneira significativa as suas funcoes. 

Com a antiga denominacao "curador de Menores", anteriormente limitado aos poderes 

de colocacao em familia substituta, ampliaram-se agora sobremaneira suas funcoes, passando 

a possuir legitimidade para interceder em favor dos interesses individuals, coletivos e difusos 

da crianca e do adolescente. 
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Imperioso salientar que nao e apenas o Promotor o unico encarregado de zelar pelos 

direitos e interesses ligados a protecao das criancas e adolescentes, enfim toda a instituicao 

esta investida na protecao da infancia e da juventude. 

O artigo 201 do Estatuto da Crianca e do Adolescente contem uma gama variada de 

atribuicoes ao Promotor da infancia e da juventude visando a garantia dos direitos da crianca e 

do adolescente. 

Nao se convem aqui transcrever um artigo longo e extenso em termos de conteudo, 

porem e importante apontar incisos relevantes no que concerne a questao do menor (Estatuto 

da Crianca e do Adolescente, 2005, pag. 61-62): 

Artigo 201- Compete ao ministerio publico: 
I I . Promover e acompanhar os procedimentos relativos as infracdes 
atribuidas a adolescentes; 
I I I . Promover e acompanhar as acoes de alimentos e os 
procedimentos de suspensao e destituicao do patrio poder, nomeacao 
e remocao de tutores, curadores e guardiaes, bem como oficiar em 
todos os demais procedimentos da competencia da Justica da Infancia 
e da Juventude; 
I V . Promover, de oficio ou por solicitacao dos interessados, a 
especializacao e a inscricao de hipoteca legal e a prestacao de contas 
dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de 
criancas e adolescentes nas hipoteses do art. 98; 
V. promover o inquerito civi l e a acao civi l publica para a protecao 
dos interesses individuals, difusos ou coletivos relativos a infancia e a 
adolescencia, inclusive os defmidos no art. 220, §3°, inciso I I , da 
Constituicao Federal; 
V I I I . Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 
assegurados as criancas e adolescentes, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabiveis; 
X I . Inspecionar as entidades publicas e particulares de atendimento e 
os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas 
administrativas ou judiciais necessarias a remocao de irregularidades 
porventura verificadas. 
§3° O representante do Ministerio Publico, no exercicio de suas 
funcoes, tera livre acesso a todo local onde se encontre crianca e 
adolescente. 
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Percebe-se que as atividades do parquet diversificaram-se bastante, abrangendo nao 

somente as formalidades legais de aplicacao dos procedimentos cabiveis (habeas corpus, 

acoes de destituicao e suspensao) como tambem a incumbencia de fiscalizar a atuacao e o 

funcionamento dos orgaos que amparam a crianca ou adolescente, induzir o prosseguimento, 

instauracao e apuracao de determinados fatos ( X I I ; X I , §3°, etc). Sua atuacao nao se limita 

unico exclusivamente como mero fiscal da lei, mas tambem umas constantes forcas de 

atuacao na fiscalizacao correta de como as coisas devem acontecer. 

A atuacao ministerial obedece a um complexo de atividades, onde sendo verificada a 

necessidade na tutela dos interesses do menor, este podera propor: acao de alimentos; 

mandado de seguranca; habeas corpus; acao de destituicao ou suspensao do poder familiar; 

acao de destituicao de guarda, curador e tutor, sendo assim, deixa de ser parte e passa a 

presidir procedimentos. Nao e por ser parte que o Ministerio Publico deixa de zelar pela 

ordem juridica, correta aplicacao da lei, pela defesa dos interesses indisponiveis ali em 

disputa. 

Ainda mesmo nos processos em que nao for parte a norma preve a sua participacao 

obrigatoria, entrementes as decisoes do juiz da infancia e juventude devem ser sempre 

precedidas de vistas ao Ministerio publico. 

2.4.3 Do Advogado 

Sem a presenca do Advogado nao ha justica. E gracas tambem ao advogado que a Lei 

e aplicada de forma mais ativa, havendo para tanto uma maior teor de indagacao e busca a 

veracidade dos fatos. 
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Tanto para os responsaveis por uma falta de cuidado, negligencia, etc, quanto ao 

crianca/adolescente e proporcionado todos os meios de aceso a justica, onde desde quando 

ocorre a lide a parte deve valer-se de procurador regularmente constituido. 

As questoes afetas a Justica da Infancia e da Juventude tramitam em segredo de 

justica, visto se tratar de interesses de menor incapaz ou relativamente incapaz, resguardando 

conseqtientemente de forma satisfatoria seus direitos. 

Acoes de destituicao e suspensao do Poder Familiar tramitam da forma dita 

anteriormente, qual seja, em segredo de justica, por se tratar de questoes bastante delicadas e 

sensiveis a infantes em certa idade de suas vidas. 

Indispensavel a presenca de advogado, inclusive em casos em que os adolescentes 

cometem ato infracional, pois nao podem ser processados sem a presenca de seu defensor, 

seja ele um advogado nomeado pelo Juiz (dativo) ou ate mesmo um defensor publico da 

comarca. 

2.4.4 Do Conselho Tutelar -Conselho Tutelar Sousense 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente foi criado em 1990, a f im de garantir ao 

menor a mesma protecao total, ou seja, direito a vida, lazer, respeito, educacao, 

profissionalizacao e informacao. Busca, atraves de uma perfeita convivencia, respeito e 

justica, ampliar os conhecimentos da familia, da sociedade, da comunidade e do Estado sobre 

a importancia das criancas e adolescentes do pais. E o orgao do Sistema de Garantia de 

Direitos mais proximos da comunidade. E o responsavel por prestar o primeiro atendimento a 

criancas, adolescentes e suas familias em qualquer situacao de ameaca ou violacao de direitos. 

Na tutela e defesa dos direitos da Crianca e do Adolescente existe o Conselho Tutelar, 

orgao permanente e autonomo, incumbido a zelar por tais direitos. Sao extensas as atribuicoes 
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deste orgao, que em sua maioria e composto por pessoas de idoneidade moral e respeito na 

sociedade, eles que detem o dever de executar suas funcoes com presteza e eficiencia. 

Dentre algumas das atribuicoes do Conselho, o artigo 136 da Lei 8.069/90, cita-se 

(Estatuto da Crianca e do Adolescente, 2005, pag. 48-49): 

I - atender as criancas e adolescentes nas hipoteses previstas nos arts. 
98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101,1 a V I I ; 
I I - atender e aconselhar os pais ou responsavel, aplicando as medidas 
previstas no art. 129,1 a V I I ; 
I V - encaminhar ao Ministerio Publico noticia de fato que constitua 
infracao administrativa ou penal contra os direitos da crianca ou 
adolescente; 
V - encaminhar a autoridade judiciaria os casos de sua competencia; 

V I - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciaria, 
dentre as previstas no art. 101, de I a V I , para o adolescente autor de 
ato infracional; 
I X - assessorar o poder Executivo local na elaboracao da proposta 
orcamentaria papa pianos e programas de atendimento dos direitos da 
crianca e do adolescente; 
X - representar o Ministerio Publico, para efeito das acoes de perda ou 
suspensao do patrio poder. 

Dentro dessa vasta amplitude no que pertine a atuacao do Conselho Tutelar, orgao de 

grande relevancia no que tange a tutela dos interesses do menor, abrange nos incisos acima, 

algumas das principals competencias do conselho. 

Sabido apontar que o acesso a justica e garantia de toda crianca ou adolescente a 

Defensoria Piiblica, ao Ministerio Publico e ao Poder judiciario, por qualquer de seus orgaos, 

vindo possiveis acoes judiciais a serem isentas de custas e emolumentos. 

Mister salientar da pesquisa de campo realizada nas dependencias do Conselho Tutelar 

Sousense a fim de melhor identificar a maneira de atuacao e funcionamento deste orgao. Para 

tanto, fez-se uso da aplicacao de questionarios para uma maior catalogacao dos dados, alem 

da coleta das fichas sinteses de ocorrencias ali apuradas. 
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O Conselho Tutelar da cidade de Sousa desempenha papel importante e fundamental 

na sociedade objetivando com o seu trabalho um melhor convivio familiar aliando, com isso, 

uma boa e melhor consciencia por parte da populacao. 

A atuacao deste orgao, a principio, recai na execucao de campanhas de 

conscientizacao, visando divulgar a maneira na qual sao realizados seus trabalhos, 

explicitando ainda comportamentos e tecnicas corretas quando de palestras que realizam. 

Para tanto, sao realizadas periodicamente nas Escolas da Rede Estadual e Municipal 

de ensino palestras de cunho educativo, tratando-se de temas que condizem com a realidade 

em que vivem e que, estao se passando com maior frequencia no conselho. 

Casos praticos sao levados a tona, assuntos tais como: prostituicao infantil; maus-

tratos; abandonos; criacao de filhos menores; gravidez na adolescencia, etc, de suma 

importancia na criacao e formacao de um mentalidade madura e segura. 

As palestras tern como publico alvo um elevado numero de jovens em que, alem do 

meio em que vivem serem verificados constantes casos de problemas e desavencas familiares, 

sao um excelente espaco de formacao e construcao de uma mentalidade cidada. 

O Conselho tambem realizada programas radiofonicos como forma de execucao de 

outra etapa de seus trabalhos, alardeando assim, um elevado numero de pessoas. Ha de se 

observar que alguns dos programas que o Conselho executa sao feitos em parceria com o 

Projeto de Extensao "O Direito ao Alcance Todos" da Universidade Federal de Campina 

Grande, Campus de Sousa. 

Em perguntas realizadas com a conselheira, constatou-se que casos mais frequentes 

acontecem com "pais" com uma baixa situacao financeira, com nivel de escolaridade 

incompleto-maior parte analfabetos, apesar de haverem casos que envolvam pessoas de classe 

media. 
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No que tange ao funcionamento interno, o Conselho Tutelar Local atua mediante 

denuncia, que pode ocorrer por meio de telefonemas (anonimos ou nao) ou ate mesmo de 

maneira presencial na sede do orgao. 

Feita a denuncia, cabe ao Conselho Tutelar por intermedio dos seus interventores 

(Conselheiros e Assistentes Sociais) a apuracao e o posterior deslocamento a residencia da 

familia em que foi imputada a denuncia. 

Apos esta etapa, com o primeiro contato com a familia, e a vez do assistente social, 

depois de prontamente verificar o ambiente e as peculiaridades da denuncia, expedir parecer 

de estilo a despeito do caso. Se houver resistencia por parte da familia em nao receber a visita 

dos representantes do Conselho Tutelar, o que ocorre freqiientemente, far-se-a jus a presenca 

da autoridade policial, visto que a visita nao podera deixar de ser realizada. 

Finda esta fase investigatoria, com o fim averiguar todas as informacoes possiveis 

sobre os sujeitos ativos que descumprem ou infringem com o seu dever familiar, sejam eles os 

pais, avos, tios, tutores ou curadores que exercem o Poder Familiar sobre o menor, o orgao 

diligente tambem investiga a vida passada e atual destas pessoas onde, ficando constatado a 

impossibilidade de o caso nao ser solucionado no proprio Conselho, visto a gravidade que 

gira em torno do caso, e papel do assistente social, instruido com o devido parecer, 

encaminha-lo a vara competente no Forum Estadual, para que haja uma melhor averiguacao, 

oitiva de testemunhas, dos responsaveis, interventores do Conselho, etc, ate uma fase de 

decisao por parte da autoridade judiciaria. 
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CAPITULO 3 D A PESQUISA PRATICA 

No decorrer desta terceira parte de estudos procurou-se explicitar melhor os dados 

obtidos com a pesquisa de campo realizada no Conselho Tutelar da Cidade de Sousa. Em um 

primeiro momento abordou-se de maneira generica todos os casos ali previstos como 

possiveis ocorrencias para, posteriormente, subdividi-los em partes na medida em que eram 

modificados. 

Como bem se pode saber, o Conselho Tutelar Sousense ainda e um orgao novo nesta 

sociedade e, com isso, durante os anos 2000 a 2006, houve uma significativa ampliacao dos 

casos e infracoes. Ainda no desenvolvimento desta parte do trabalho introduziram-se graficos 

com o objetivo de melhor realizacao de um comparative dos maiores problemas que 

envolvem criancas e adolescentes. 

3.1 Dos Fatos Reais 

No decorrer deste trabalho cientifico delineou-se toda uma evolucao historica no 

tangente ao progresso dos direitos basicos da Crianca e do Adolescente, abordando desde os 

acontecimentos da epoca do Brasil colonial e acompanhando toda esta evolucao ate o que e 

empregado nos dias atuais. 

Logo apos, explicitou-se a quao grande importancia que representa a atuacao conjunta 

dos pais em disponibilizar um ambiente familiar sadio e equilibrado, alheio a possiveis 

desavencas e desajustes que poe em situacao de risco o saudavel amadurecimento mental, 

intelectual e moral da crianca e do adolescente. 

A transicao da nomenclatura "Patrio Poder" que hoje encontra-se muito bem 

empregada como "Poder Familiar" foi, de maneira satisfatoria muito bem explicada no 
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decorrer do estudo. Os orgaos/pessoas competentes na tutela e defesa dos interesses do menor 

tambem foram abordados. 

Os fundamentos legais objeto deste trabalho foram tratados no capitulo anterior, mais 

precisamente aqueles que dao ensejo a Suspensao e Destituicao do Poder Familiar, medidas 

punitivas aplicadas contra os que desrespeitam as prerrogativas do Codigo Civ i l e do Estatuto 

da Crianca e do Adolescente. 

Nesta terceira parte de estudos procura-se delimitar as ocorrencias que foram 

procedidas nos orgaos publicos desta cidade. Para isso, faz-se uso dos dados coletados no 

Conselho Tutelar de Sousa-PB e tambem dos fatos em que a atuacao da tutela jurisdicional do 

Estado por intermedio do Poder Judiciario se mostra imprescindivel. 

Os ultimos acontecimentos supramencionados, vale frisar, os da Vara da Infancia e 

Juventude, objetiva melhor expor os casos em que a medida mais severa foi devidamente 

empregada. Em contrapartida, no Conselho Tutelar, presenciou-se um pouco mais do que se 

costuma delimitar de "colocar a mao na massa" e aplicar a medida, ai sim podendo apurar a 

verdade real, o que de comum ocorre, a sua causa, conseqiiencia de que, as principals 

ocorrencias, a imputacao da culpa, etc. 

E gracas a atuacao do Conselho Tutelar, em especial, que se pode repensar o instituto 

Poder Familiar como um todo, seus acertos e erros, a melhor aplicacao da medida, o 

resguardo ao real interesse do menor, saber se a eficiencia da atuacao Estatal condiz 

verdadeiramente com os objetivos da norma legal. 

Para uma melhor analise ao instituto, inumeras sao as perguntas e questionamentos, 

propostas de mudanca. E a partir dos dados obtidos no transcorrer do ano, referente as 

ocorrencias e aos que a medida foi efetivamente aplicada e que se sabe o que de interessante o 

ordenamento Juridico tern a proporcionar aos jovens. 
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3.2 Das Fichas Sinteses 

No capitulo anterior teve-se a oportunidade de verificar a forma de atuacao do 

Conselho frente aos casos ali postos a possivel solucao. 

A partir de agora se procura pormenorizar os dados obtidos, as maiores ocorrencias, os 

principals fatos, com suas devidas confrontacoes frente a sociedade em que se passa eventual 

dissidio, os ocorridos no periodo de 2000 a 2006. 

E importante destacar que o Conselho ainda e um orgao novo em nesta sociedade, com 

vigencia desde o ano 2000, e com o progresso e caminhar dos trabalhos foram sendo 

introduzidos novos metodos de manuseio dos servicos e ampliacao no quadro de ocorrencias, 

de molde a englobar todas as acoes reprovaveis. 

No ano 2000 tendo em vista ser ainda o primeiro ano de atuacao, a ficha sintese de 

ocorrencias se encontrava de maneira simples, nao havendo nenhuma subdivisao dos casos e 

maiores detalhamentos. 

Entre 2001 e 2002 todos os casos ali ocorridos ja foram sendo separados para uma 

melhor organizacao e estudo por parte da equipe interproflssional e pelos conselheiros. Nestes 

anos, as ocorrencias estavam escaladas em Violencia Contra a Crianca ou Adolescente, 

figurando ai a crianca/adolescente como agente passivo de acao nociva praticada pela familia 

ou pela sociedade, sendo enquadrados nesta categoria os que praticavam maus-tratos, estupro, 

prostituicao, abandono, atos libidinosos em desfavor do menor. 

Continuando a subdivisao anteriormente mencionada, aparecia o topico Ameaga ou 

Violagao de Direitos pela Agao propria da Crianga ou Adolescente. Nesta etapa a 

crianca/adolescente e sujeito ativo de acoes contra terceiros, seja familia ou ate mesmo a 

sociedade. 
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As criancas/adolescentes desta categoria, na maioria das vezes sao fruto do que 

aprendem em seus lares e conseqiiencia da ausencia de oportunidades. Sao alguns dos casos 

mais frequentes de contravencoes praticadas por estes menores: furtos; vandalismo; violencia 

contra a familia; utilizacao e trafico de drogas; etc. 

A derradeira classificacao e a Violagao dos Direitos Bdsicos da Crianqa ou 

Adolescente, este topico imputado aos pais que nao cumprem com os deveres de educadores a 

eles inerentes, tais como matricular os filhos na Escola; visita periodica as escolas, falta de 

assistencia material e, tambem, destinada aos procedimentos internos do Conselho Tutelar, a 

exemplo da apuracao das denuncias, o controle das visitas e advertencias realizadas, etc. 

Mas foi a partir do ano de 2003 e seguintes que o Conselho deu um passo significativo 

na apuracao das denuncias, ampliando-se os casos e subdividindo-os para um melhor retrato 

das ocorrencias. A partir daqui o que ate entao foi realizado em termos de apuracao dos casos, 

foi ampliado de forma significante como bem sera visto a seguir. 

A distribuicao das ocorrencias ate entao deu-se da seguinte maneira: a) Ameaca ou 

Violacao de Direitos pela Familia; b) Ameaca ou Violacao de Direitos pela Sociedade; c) 

Ameaca ou Violacao de Direitos pela Acao da propria Crianca ou Adolescente; d) 

Atendimento e; e) Ameaca ou Violacao de Direitos pelo Poder Publico. 

Neste ultimo item, pertinente a ma atuacao do Estado na contribuicao no 

amadurecimento ilibado da crianca/adolescente, vindo a nao cumprir os preceitos normativos 

e responsabilidades a ele incumbidos, e bastante interessante vindo inclusive a reprimir 

eventuais omissoes. 

3.2.1 Grafico Com Anos 2000 a 2002(Conselho Tutelar de Sousa-PB) 
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ano ano ano 
2000 2001 2002 

• Maus Tratos 
• Estupro 
• Prostituicao 
• Abandono 
• Atos Libidinosos 
• Drogas 
• Alcool 
• Furtos 

Conforme demonstracao do grafico acima referente aos dados coletados das fichas 

sinteses de ocorrencias do Conselho Tutelar nos anos 2000-2002, verifica-se as situacoes que 

dao causa a Destituicao do Poder Familiar nos mais variados casos. 

A titulo de informacao, na categoria Estupro enquadra-se tambem aquele que pratica 

Molestamento Sexual, visto se tratar de atentado a moralidade sexual da crianca/adolescente. 

No Abandono, iguala-se o abandono intelectual, no de Maus-tratos encontra-se, ainda, 

absorvidos o espancamento, tortura, assassinato e tentativa de morte, por atentarem com a 

integridade fisica do infante. 

Observa-se que no transcorrer destes tres anos um alto indice de educadores que 

expoem seus filhos ao abandono. Ve-se nos primeiros anos de atuacao do Conselho um total 

de 35 (trinta e cinco) casos de abandono em nossa sociedade, onde os pais se libertam da 

obrigacao de disponibilizar cuidados necessarios a sua prole. 

As ocorrencias dos que atentam com a moralidade sexual do infante tambem foi alta, 

totalizando 35 (trinta e cinco) ocorrencias de violencia contra Crianca/Adolescente, no que se 

refere ao mundo da prostituicao e seus similares. 

Mas com freqiiencia o campeao de ocorrencias e denuncias e a pratica de Maus-Tratos 

contra Crianca/Adolescente. Ja no ano 2000, o Conselho trabalhou de maneira efetiva com 18 

(dezoito) casos de violencia fisica em desfavor da crianca/adolescente, numero este que nos 
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dois anos seguintes foram crescendo respectivamente para 22 (vinte e dois) e 32 (trinta e dois) 

casos, findando em 72 (setenta e dois) ocorrencias. 

Este e um numero preocupante onde, em retro observancia aos demais casos que 

justificam a aplicacao da medida mais gravosa, constitui como fato gerador que molda a 

formacao da personalidade da crianca/adolescente. 

Apos sofrerem agressSes das mais variadas especies eles acabam se tornando 

revoltados, repleto de angustia em seus coracoes, violentos e sem amor para com o proximo, 

sem falar nos distiirbios emocionais e sequelas que carregam pelo resto de suas vidas. 

Por ultimo tem-se um rol de conseqiiencias da infringencia do direitos da 

Crianca/Adolescente resultado do que acontece com o ja dito acima. Fruto de parte destes 

casos sao os constantes fatos de jovens que se lancam desde cedo ao mundo da 

marginalizacao e comercializacao de drogas, como bem demonstra o grafico. 

A pratica de furtos e a ingestao de bebidas alcoolicas ainda sao ocorrencias bastante 

comuns e costumeiras a presenciarem-se no dia-a-dia do Conselho Tutelar. Os boletins de 

ocorrencias sao bastante elucidativos quando da catalogacao destes dados e, como bem se 

observa, e questao preocupante que dai, derivam problemas maiores a serem contornados. 

Como bem se observa, ve-se o jovem vitima das mais variadas especies de condutas 

reprovaveis e negativas. Em contrapartida, sao presenciados constantemente situacoes em que 

a crianca/adolescente adquire o polo ativo da ocasiao, figurando como um mal a sociedade, 

tudo isto resultado decorrente do desequilibrio que passava em casa. 

Acredita-se que a maneira infringente como os j ovens se comportam e conseqiiencia 

natural do que vem sendo feito e trabalhado desde os primordios de sua vida, no prolongar da 

infancia, com a convivencia com seus familiares e amigos, com o proprio lidar com os 

problemas internos, ate chegar uma hora em que o jovem ira por em pratica tudo o que 

aprendeu e, dai, mostrar a sua verdadeira face. 
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3.2.2 Grafico Com Anos 2003 a 2006 (Conselho Tutelar de Sousa-PB) 

ano 2003 ano 2004 ano 2005 ano 2006 

Nestes anos houve uma reestruturacao na catalogacao dos dados e a consequente 

ampliacao das ocorrencias, conforme expresso em momento anteriormente comentado. 

A principio e oportuno destacar algumas das ocorrencias de ameaca ou violacao de 

direitos pela propria familia, agente ativo da nao observancia dos preceitos basicos da norma 

legal, fonte de origem dos maiores problemas sociais. 

Considera-se de suma relevancia tres dos casos que ocorrem com maior freqiiencia. O 

primeiro deles e o molestamento sexual que teve um crescimento significativo com relacao 

aos anos anteriores. Entre os anos 2003 e 2005, foram registrados 15 (quinze) ocorrencias 

afora as situacoes em que o Conselho atua apenas como mero apaziguador das acoes 

reprovaveis. 

Outro dado preocupante obtido quando da apuracao das ocorrencias foi ao analisar o 

item Abandono, ai incluido as Criancas/Adolescentes que se encontram em estado de 

mendicidade pelo fato de os pais os induzirem no pedido de esmolas. 

Perfazem dados assustadores o fato in foco, onde j a no ano de 2003 constatou-se 39 

(trinta e nove) ocorrencias, numero este que em comparacao com os tres anos anteriores ja 

totaliza metade dos casos passados. E nao para por ai, nos anos seguintes ocorreram 65, 30 e 

21 casos respectivamente, fazendo no final um total de 155 abandonos de menores. 
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Mas e com a categoria dos Maus-Tratos que o Conselho Sousense tern trabalhado de 

maneira mais intensa, 45, 57, 60 e 21 casos seqiiencialmente foram os numeros de 

infringencia a integridade fisica do menor nestes ultimos anos. 

Este e um fator de constante preocupacao devido a sequelas que sao deixadas de 

maneira perpetuas carregada na vida dos menores, impulsionados por sentimentos maleficos, 

traumas e em alguns casos com fortes disturbios mentais. 

Alem do ate entao tratado, ha de apontar ainda, da mesma forma que fora tratado em 

momentos anteriores, os eventos em que a Crianca/Adolescente se envolve ativamente na 

pratica acao reprovavel. 

Mesmo antes de iniciar comentarios acerca desta pesquisa, no tangente a este topico, o 

Conselho deixou alguns pontos lacunados devido haverem ocorrencias que se procedem por 

via telefonica e que e resolvido facilmente de maneira informal. 

Em decorrencia dos inumeros problemas internos na familia, o numero de criancas e 

adolescentes que consomem e traficam sustancias toxicas, alcool, prostituicao, o de gravidez 

na adolescencia tern aumentado razoavelmente nos ultimos anos. 

Bem observa no quadro acima a permanencia do perigo que representa a conduta 

criminosa, das criancas e adolescentes personagens dos mais variados tipos de desobediencia 

ao ordenamento legal decorrente daqueles lares desfeitos, desregulados e desequilibrados. 

Foi de acordo com a pesquisa de campo realizada nas dependencias do Conselho 

Tutelar que houve uma melhor descricao dos casos de infringencia aos direitos das criancas e 

adolescentes, feito de maneira pormenorizada atraves da introducao de gr'[aficos que 

apontam os principals fatores de desajustes familiares. 
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CONSLDERAgOES FINAIS 

Nos primeiros anos de existencia do Conselho na sociedade Sousense, ve-se a 

transparencia dos acontecimentos ali ocorridos, fruto de uma populacao com baixo grau de 

instrucao e formacao educacional, aliada a ma condicao de vida, desemprego, falta de 

oportunidades, ausencia de politicas publicas de incentivo ao progresso, ao bem estar social, 

ao desenvolvimento da Crianca/Adolescente. 

E notavel a acao estatal no sentido de aplicacao de politicas defensivas destinadas 

apenas a apaziguar as situacoes, por f im aos conflitos, internacao dos incapazes em abrigos, 

tendo como exemplo do dito acima, o proprio Conselho, o que abriga e acolhe os desolados. 

Nao ha de menosprezar-se tais acoes, pelo contrario, sao sim merecedoras de aplausos, 

outrora serem compostas por pessoas capacitadas e engajadas em um trabalho comunitario, 

com acoes voltadas a formar e moldar uma consciencia, progresso naqueles menores 

desajustados. 

Percebe-se que o Poder Publico atua de modo defensivo, apenas reprimindo condutas 

humanas reprovaveis e nao basta efetuar este trabalho se quando ao chegar em casa a 

crianca/adolescente se depara com a mesma situacao conflitante. 

Acima de tudo e preciso o fechamento de todas as lacunas, no ambito de barrar tais 

condutas negativas. Sao muitos os problemas sociais que assolam os lares, nao so na 

sociedade de Sousa como em todo pais, dissidios que dao ensejo aos desequilibrios que sao 

presenciados dia-a-dia. 

Muitos sao os problemas sociais existentes neste meio, tais como a ausencia de 

oportunidades que fazem com que as familias se dispersem para as ruas, pedirem esmolas, 

com as maes deixando seus filhos em abandono, expostos a mendigarem e prostituicao; as 
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enormes filas do SUS e postos de saude; a falta de medicamentos; o desemprego; o baixo 

nivel educacional, dentre outros. 

Tudo isto acaba acarretando descontroles e total desestrutura familiar, fazendo com 

que os pais pratiquem maus-tratos, os mais diversos tipos de violencia, induzimento dos filhos 

a prostituicao e mendigagem, etc. 

Como bem se assevera, conclui-se que estas condutas reprovaveis tern sua origem da 

dificuldade que a vida representa, justificada por sofrimentos e angiistias, onde os membros 

da familia acabam por perder os bons sentimentos que pairam em seus coracoes, o carinho, a 

afetividade. 

A falta de condicoes de propiciar uma sadia qualidade de vida a seus entes queridos, 

situacoes estas que acabam pondo termo a convivencia familiar por nao representar em um 

lugar favoravel a criacao de menores, ocasionando a retirada do menor de sua casa e 

colocacao em abrigo provisorio ate o devido procedimento legal, seja para o retorno a familia 

de origem ou colocacao em familia substituta. 

E com os procedimentos legais de Suspensao e Destituicao do Poder Familiar que os 

pais perdem a autoridade sob sua prole. Afora esta parte ha de trazer a tona todos estes casos 

que giram em torno das condutas, os fatos geradores. 

Como ja dito, com o estancamento destes problemas sociais existentes, acredita-se na 

diminuicao significativa dos casos ensejadores da Destituicao e Suspensao do Poder Familiar, 

visto a crescente melhoria na condicao de vida das familias e conseqiiente extincao da 

miserabilidade. 

Defende-se com isso, ex positis, o retorno do infante a sua familia de origem quando 

cessadas as causas que motivaram a aplicacao da medida, e para que isso venha acontecer e 

necessario acima de tudo a atuacao do Estado de maneira garantidora dos requisitos 

anteriormente apontados. E claro que o melhor ambiente de crescimento da 
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crianca/adolescente e com a sua familia, desde que esta ofereca todas as condicoes favoraveis 

a sua boa formacao e aperfeicoamento para o seu crescimento. 

O trabalho intenso com a familia hoje e uma das melhores maneiras de progresso do 

amanha, as criancas sao a garantia de um futuro melhor e, se elas sao moralizadas, moralizada 

sera a sociedade do amanha quando elas vierem a ser adultas. 

Conforme o entendimento do estatuto protetivo da crianca e do adolescente de que se 

deve buscar sempre o melhor para estes, exsurge a discussao a cerca da "possibilidade de 

restituigao" do poder familiar aos pais que tiveram esse poder extinto por decisao judicial, 

bem como o transito em julgado da sentenca de extincao do poder familiar nos casos em que 

aqueles pais recuperem a condicao de criar seus filhos. 

Nao se pretende no rumo de um ordenamento juridico moderno que as pessoas sejam 

segregadas a condicao de irrecuperaveis, conforme acontece na seara penal. Com isso, 

defende-se a restituicao pela importancia que representa a criacao e educacao do menor no 

seio de sua familia. 

Outra questao que requer comentario a despeito e quanto aquelas criancas e 

adolescentes que encontram-se instalados em abrigo provisorio aguardando uma decisao 

judicial prevendo o seu destino. 

E devido a demora no tramite legal destes processos judiciais que os abrigos 

amontoam-se de criancas/adolescentes e, outro problema que deriva dai e que com a 

morosidade da justica naqueles casos em que se julgam a favor da Destituicao, com o tardar e 

prolongar dos tempos a idade da crianca vai avancando e conseqiientemente diminuindo-se a 

possibilidade de serem adotadas, visto encontrarem-se em idade um pouco avancada. 

A partir dai outro ponto preocupante e a super lotacao dos abrigos, aquelas 

criancas/adolescentes que nao foram adotados nem tampouco tern outro parente senao os pais 
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destituidos fleam submetidos a vagar por estes orgaos sem o devido encaminhamento a 

nenhuma outra instituicao que o instrua neste outro momento de sua vida. 

Interessante ressaltar que completando 18 (dezoito) anos de idade, os abrigos se 

libertam da obrigacao de cuidados para com aquele que fez dali sua casa. Agora, nesta 

condicao, ficarao a merce da sorte e caridade dos outros e que, quando isto nao acontecer so 

Deus em suas vidas, tornam-se fruto malefico e revoltado para a sociedade. 

Agora e interessante ressaltar a importancia que e a intromissao dos incentivos de 

particulares com objetivo de repasse de verbas para melhoria de vida das criancas menores. 

Estrategias de comprometimento e participacao dos sujeitos privados poderiam ser 

tentadas em parceria com os Conselhos Tutelares, de modo que com a introducao de capital 

no orgao, em conjunto com o incentivo do Poder Publico, pudesse proporcionar um 

encaminhamento profissional daqueles adolescentes que ali se encontram. 

Como muito se viu no decorrer do estudo em relacao aqueles que ficaram 

impossibilitados de serem colocados em uma familia substituta devido ao gradativo avanco de 

sua idade, poderia ser arquitetada uma melhor forma de encaminhamento do jovem com esta 

alternativa para, so assim, ele possa tomar um norte em sua vida e em um futuro, possa 

construir a sua propria familia e proporcione a seus descendentes as melhores condicoes de 

vida de acordo com suas possibilidades. 
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CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIAN£A E DO ADOLESCENTE 

SOUSA-PARAIBA 

Ficha Sintese de Ocorrencias do ano de 2000. 

JAN FEV MAR ABIl MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
atriculas Efetivadas 07 07 
/asao Escolar 03 06 01 06 
endimento Psicologico 01 02 
sitas Domiciliares 05 03 02 03 01 05 
jerdade Assistida 01 01 
5rtidoes de Nascimento 01 01 01 01 
sitas Escolas 01 04 01 
sitas a Entidades 
itorno Crianca/Adolescente 01 05 04 04 02 02 02 02 
^nuncias 09 05 06 05 05 03 03 02 02 01 02 
:JUS tratos 06 02 02 03 03 02 
.tupro 01 
ostituicao 02 01 02 02 02 
ilizar filho p/mendigar 01 
landono 02 01 03 01 02 
DS libidinosos 01 01 01 
ireensao 01 01 01 01 01 
ogas 01 01 01 02 
:ool 
ilos 01 04 
sassinatos 
)lencia contra familia 
rte de armas 
svio de Comportamento 01 01 03 03 03 02 02 
ndalismo 02 02 02 01 
>aparecimentos 01 01 01 
vertencias 03 07 18 12 09 02 
tificagoes 09 05 20 06 08 09 04 05 04 03 
milia Substituta - 01 
presentacao 01 
\u comportamento esc. 01 05 09 01 07 08 01 03 04 07 
orto 01 
itros 05 02 02 01 
angas Reg. P/adocao 01 02 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE DC F E S A DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

SOUSA - PARAJBA 

FICHA SINTESE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 0 0 1 

JAN FEV MAR ABR MA! JUN J U L AGO S E T OUT NOV DEZ 

Y I R l C U I A S E F K T U A D A S 01 02 02 0 1 = — — — 
rL£NDIMENTO PSICOLOGICO — — — 0 1 — 01 - - — 

SITAS — - 0 l " - 02 mm 0 1 
JI-KDADIi A&S1STIDA — — — 0 1 mm — H 01 t<D2 
CilSTKO — — _ — — - - _ 
SITA ESCOLAR 02 - 104 01 bi 
SITA'A ENT1DADK 01 

4 , , , , , . ,— 
T O R N O CRlANCA/AlXXKSCIiNTH 04 — 02 — — 04. — - 01 01 
NIJNCIA 02 - 0 1 0 1 01 05 vOl 0,3 

i t i f i c a c a o 03 03 07 02 02 - eg 05 03 ;®3 • 01 04 

* VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA/ADOLESCENTE 

JAN •FEV MAR ABR MAI JUN J U L AGO S E T OUT NOV DEZ 

OJ.S-TRATOS — 02 L 0 1 . . . mm _ 0 1 09 02- 01 fcl 
I U P R O mm — — 0 1 — -J S T H I I I C A O 0 1 ~ 0 1 02 01 02 mm 03 01 01 
l l . lZAI-IIJIOP/MlvNDKiAR mm mm — 02 _ _ 0 1 
A N D O N O @2 _ 02 • 01 02 03 0 1 02 
MS 1,11511 )IN( >SOS — mm 

AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS PEIA ACAO DA PROPRIA CRIANCA/ADOLESCENTE. 
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C O N S E L H O T U T E L A R D E D E F E S A D O S D I R E I T O S 

D A C R I A N C A E D O A D O L E S C E N T E 
CONSELHO TUTELAB DE DEFESA DOS 

DIREITOS IA CBIANCA E DO ADOLESCENTE 
Ru« Jms4 Fnndvx Vhn d* Flout***. 14 

Aniu • Font: fU) 5U-SOO0 • Stust-Ft. 

FICHA S l N T E S E DE JANEIRO A D E Z E M B R O - ANO 2002 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTA 
Matrlculas Efetuadas 2 1 2 1 1 07 
Atendimento Psicol6gico 1 01 
Visitas 1 3 2 2 1 1 2 3 6 1 22 
Liberdade Assistida 1 1 1 03 
Registro 4 1 6 4 4 3 4 1 2 1 30 
Visita Escolar 6 1 1 1 1 10 
Visita a Entidade 1 1 1 1 1 05 
Retorno Crianca/Adolescente 1 1 2 1 2 1 08 
Denuncia 4 3 1 2 3 3 3 5 3 3 3 3 36 
Notificacao . 3 7 12 6 9 6 4 7 14 3 9 11 91 
Advertencia 5 11 8 3 7 7 7 5 7 5 14 6 85 
TOTAL MENSAL 18 33 28 18 30 22 20 21 32 16 35 25 298 

VIOLENCIA CONTRA CRIANCA/ADOLESCENTE 

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 
Maus Tratos 5 2 2 4 1 2 6. 3 4 3 32 
Estupro 

6. 
-

Prostituicao 2 3 2 3 2 1 13 
Utiliza Filho para Mendigar 1 1 3 1 1 07 
Abandono 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 17 
Atos Libidinosos 1 1 1 03 
TOTAL MENSAL 9 5 7 3 9 1 3 2 15 6 7 5 72 

AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS PELA ACAO DA PR6PRIA CRIANCA/ADOLESCENTE 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOT 
ApreensSo 1 2 1 1 1 2 07 
Drogas 2 2 4 2 4 2 1 3 1 1 22 
Alcool 3 1 3 1 1 09 
Furtos 1 1 3 1 1 07 
Assassinatos -
Violencia contra p/Familia 1 2 2 2 1 1 2 11 
Porte de Armas -
Vandalismo 2 02 
Outros 3 6 5 5 5 4 6 7 9 4 5 59 
Mau Comport. Sala de Aula 2 1 1 1 3 6 3 4 1 22 
EvasSo Escolar 3 4 5 6 2 4 1 5 30 
Crianca Desaparecida 2 1 1 1 1 3 2 1 12 
Constrangimento 2 2 1- 1 1 3 1 1 12 
Familia Substituta t 01 
Guarda 2 4 1 1 2 4 1 3 2 2 22 
Crianca Reg. PI AdocSo 1 3 4 1 1 1 2 1 14 
TOTAL MENSAL 11 17 26 18 20 22 16 15 28 18 23 16 230 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

F I C H A SINTESE 2003 

VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

A Ameaca ou violacao de Direitos pela F A M i L I A J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Nao matricula filhos na escola - 02 01 01 - 04 

2 Nao oferece condicoes materiais de seguranca 04 02 01 02 01 - 01 - - 01 03 02 17 
2.1 Crian9a/Adolescente na rua 02 01 03 - 01 - 07 
3 Utiliza filhos como fontes de renda 02 - 01 01 - - 02 01 - - 01 - 08 

4 Pratica violencia 01 02 - 03 02 03 01 01 01 - - - 14 

4.1 Espancamento 02 01 02 03 02 04 01 01 - 03 02 - 22 
4.2 Tortura - - - - 01 - - 01 01 - - - 03 

4.3 Molestamento sexual - - 01 01 - - 01 02 - - 02 01 08 
4.4 Estupro 
4.5 Assassinato/Tentativa - - - 01 - - 01 - - - - - 02 

5 Pratica abandono intelectual 05 01 - 03 05 01 02 01 04 - 02 01 25 
6 Abandono 02 01 01 02 02 - 07 04 06 05 01 01 32 

7 Maus-tratos 01 03 01 01 - - 06 . 

8 Constrangimento 

9 Abandono material 
10 Negligencia 

11 Agressao Fisica 

12 Sequestra 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 — Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

B Ameaca ou violacao de Direitos pela S O C I E D A D E JAN F E V MAR ABR MA I JUN J U L AGO SET OUT NOV D E Z T O T A L 

1 Venda ou fomecimento de substancias toxicas que 
causam dependencias 

1.1 Drogas 
1.2 Alcool 
2 Hospedagem de crianca e adolescente desacompanhada 

do responsavel em hotel/motel 
- - - - - - 01 - - - - 01 

3 Violencia - - - 01 - 01 - - 02 01 - - 05 
3.1 Espancamento - 01 - 01 - 01 - - - 01 - - 04 
3.2 Tortura 01 01 
3.3 Molestamento Sexual - - - 01 01 01 01 02 - - 01 02 09 
3.4 Estupro 
3.5 Assassinato 
4 Promocao de materials, espetaculos ou programas 

pomograficos. 
- - 01 - - - - - - 02 - - 03 

4.1 Dirigidos a crianca/adolescente 
4.2 Utilizando crianca/adolescente 
5 Exploracao do trabalho da crianca 
6 Exploracao do trabalho do adolescente 
7 Constrangimento 02 - 03 01 - 01 07 
8 Prostituicao 
9 Agressao fisica 
10 Ameaca 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 - Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

c Ameaca ou violacao de Direitos pela acao da 
propria crianca ou adolescente 

J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Consumo de substantias toxicas que causam 
dependencias 

01 - 01 01 - 02 01 03 - - - - 09 

1.1 Drogas 02 03 02 02 04 01 03 02 01 - 02 - 22 

1.2 Alcool 01 01 - - 02 - 04 02 - - - - 10 
2 Trafico de drogas 
3 Roubo (quanto a violencia) - - - - - - 01 - - - - - 01 

4 Furto (sem violencia) - - - 01 02 01 01 01 01 01 - - 08 

5 Depredacao do patrimonio publico ou particular - 01 01 01 01 - - 01 02 - - - 07 

6 Violencia contra a propria familia 01 01 01 03 
6.1 Espancamento - - - 01 - - - - - - 01 

6.2 Tortura - - - 01 - - - - - - - - 01 
6.3 Assassinato 
6.4 Abuso/molestamento sexual 
6.5 Estupro 
7 Violencia contra os outros - 01 - - 03 - 03 02 01 01 02 - 13 

7.1 Espancamento 01 01 

7.2 Tortura 
7.3 Assassinato 
7.4 Molestamento sexual - - - - - 01 - - - 03 - - 04 
7.5 Estupro - - - 01 - - - - - - - - 01 

8 Gravidez na adolescencia 
9 Prostituicao 01 01 01 02 08 03 02 04 03 - 01 - 26 

10 Jogos 
11 Riscos 
12 Fuga - - - - - 08 02 07 03 02 - 03 25 

13 Agressao Fisica 
14 Ameaca 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 -- Areias — Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE D E F E S A DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

D Atendimento J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Advertencia 08 - 01 12 20 11 14 23 12 11 - 07 119 
2 Visitas domiciliares 02 - - 10 06 05 11 01 15 07 09 05 71 
3 Fiscalizacao a propaganda de atendimento - - - - - - - 02 - - 02 - 04 
4 Fiscalizacao a instituicoes - - - 06 

. , 
03 03 03 05 09 01 - - 30 

5 Palestras - 01 - - - - - 01 01 - 03 
6 Estudo de caso 
6.1 Acao de adocao - - - 08 - - 07 05 05 02 02 01 30 
6.2 Acao de guarda - - - 02 01 02 05 05 05 06 02 01 29 
6.3 Acao de tutela - - - - - - - 01 01 - - - 02 
7 Requisites de servico publico 
8 Notificacoes expedidas 
9 Abertura de processo 
10 Recambiamento crianca/adolescente 01 - - - - - 02 01 01 01 01 - 07 
11 Casos acompanhados - - - 02 - 02 - - 06 02 - - 12 
12 Encaminhamento a abrigo 03 04 - 01 - - 02 03 - - 02 - 15 
13 Programas de Atendimento C/A - 01 - 05 - 01 - - 04 02 - - 13 
13.1 Requisicao Matricula/Transferencia 05 03 02 01 01 02 02 04 - - 01 - 21 
13.2 Atendimento Psicologico 02 - 01 - 03 02 01 02 05 03 04 - 21 
13.3 Adv/defendoria Publica - - - - - 01 03 01 04 05 05 01 20 
13.4 Certidao de Nascimento - - 02 06 02 02 02 01 01 - - - 16 
13.5 Nascido Vivo - - - - - - 01 - - - - - 01 
14 Entrega de C/A aos pais - - - 02 01 - - - - - 01 01 05 
14.1 Encaminhamento ao Juizado/MP - - - 02 08 08 08 02 03 02 01 - 34 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 -- Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



C O N S E L H O T U T E L A R D E D E F E S A DOS D I R E I T O S 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

14.2 Encaminhamento a Delegacia - - - 03 01 04 06 03 06 04 01 01 28 
14.3 Encaminhamento a Assistente Social - - - 01 04 03 04 02 01 05 - - 20 
0114.4 Encaminhamento ao Credendo Vides 
14.5 Encaminhamento ao CAPS-AD 
14.6 Depoimento em delegacia 
15 Visitas aEntidades de Atendimento 
15.1 Escola 
15.2 Creche 
16 Denuncia 
17 Termo de Entrega e Responsabilidade 
18 Inspecao 
18.1 Bares 
18.2 Locadoras 

E Ameaca on violacao de Direitos pelo P O D E R P U B L I C O J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L 4GO S E T O U T sov D E Z T O T A L 

1 Politicas basicas da saiide 
Falta de atendimento ou atendimento deficientes 

1.1 Falta de recursos materials - - - - - - - - 01 - - - 01 
1.2 Falta de recursos humanos 
1.3 Negligencia 
1.4 Discriminacao 
2 Educacao 
2.1 Falta de vagas em escola fundamental/pre-escolar 
2.2 Faltas de vagas em creches - - - - - - - - - 02 - - 02 
2.3 Outras barreiras a entrada na escola (uniforme, material) - 01 - - - - - - 01 - - - 02 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 -- Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE D E F E S A DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

2.4 Discriminacao - 01 - - - - - - - 01 - - 02 
2.5 Repetencia - 01 01 02 
2.6 Expulsao - 01 - 01 - - - - - - - - 02 
2.7 Agressao em escola fundamental/pre-escola - - - - - - - 01 - - - - 01 
2.8 Abuso sexual em escola fundamental/pre-escola 
2.9 Negligencia em escola fundamental/pre-escola 
2.10 Agressao em creche 
2.11 Negligencia em creche 
3 Crianca ou adolescente nao encaminhado por falta de 

programa (Politicas de Assistencia/Protecao) 
3.1 Abrigo - - - - 01 - - - - - - - 01 
3.2 Orientacao e apoio a dependentes de drogas 03 - 03 
3.3 Apoio as vitimas de violencia 
3.4 Atendimento Psicologico 
3.5 Profissionalizacao (para adolescentes) 
3.6 Familia nao assistida por falta de programas 01 - - 01 - - - - - - - - 02 
3.7 Orientacao e apoio a dependentes de drogas/alcool 
3.8 Apoio a vitimas de violencia 
3.9 Atendimento Psicologico 
3.10 Complementacao de renda familiar 01 - 01 02 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 - Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

FICHA SINTESE 2004 

V I O L A C A O D E D I R E I T O S D A C R I A N Q A E D O A D O L E S C E N T E 

A Ameaca ou violacao de Direitos pela FAMILIA JAN F E V MAR ABR MAI JUN J U L AGO SET OUT NOV DEZ 

1 Nao matricula filhos na escola 02 01 05 06 04 03 02 
2 Nao oferece condi9oes materials de seguran9a 05 05 03 03 03 06 06 05 03 02 01 
2.1 Crianfa/Adolescente na rua 03 02 03 03 01 07 06 05 02 o r 
3 Utiliza filhos como fontes de renda 01 02 08 - 04 01 02 

4 Pratica violencia 01 01 - - - -
4.1 Espancamento 02 04 01 02 06. - - - -
4.2 Tortura 02 - -
4.3 Molestamento sexual 01 01 01 
4.4 Estupro 
4.5 Assassinato 
5 Pratica abandono intelectual 06 06 02 01 01 01 01 06 02 01 02 03 
6 Abandono 06 02 02 06 01 06 05 01 01 02 .01 
7 Maus-tratos 02 01 03 03 09 01 01 08 03 02 02 03 
8 Constrangimento 04 15 10 01 06 04 09 10- 15 09- 02. 

9 Abandono material 
10 Negligencia 
11 Agressao Fisica 06 

12 Sequestra 01 
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Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 — Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

B Ameaca ou violacao de Direitos pela SOCIEDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 Venda ou fornecimento de substantias toxicas que causam 
dependencias 

03 

1.1 Drogas 01 01 02 03 
1.2 Alcool 01 05 01 05 
2 Hospedagem de crianca e adolescente desacompanhada do 

responsavel em hotel/motel 
01 02 02 01 

3 Violencia 02 05 
3.1 Espancamento 01 01 01 01 06 
3.2 Tortura 02 03 
3.3 Molestamento Sexual 01 01 02 
3.4 Estupro 
3.5 Assassinato 
4 Promo9ao de materials, espetaculos ou programas 

pornograficos. 
4.1 Dirigidos a crian9a/adolescente 02 
4.2 Utilizando crian9a/adolescente 
5 Explora9ao do trabalho da crian9a 01 04 
6 Explora9ao do trabalho do adolescente 01 05 
7 Constraneimento 02 03 01 10 01 02 
8 Prostitui9ao 
9 Agressao fisica 
10 Amea9a 01 01 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 -- Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO DOLESCENTE 

c Ameaca ou violacao de Direitos pela acao da propria 
crianca ou adolescente 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN J U L AGO S E T OUT NOV DEZ 

1 Consumo de substantias toxicas que causam dependencias 
1.1 Drogas 01 02 05 05 04 
1.2 Alcool 02 02 07 
2 Trafico de drogas 03 
3 Roubo (quanto a violencia) 01 
4 Furto (sem violencia) 02 02 01 03 
5 Depredacio do patrimonio publico ou particular 02 04 
6 Violencia contra a propria familia 01 01 01 01 05 01 
6.1 Espancamento 01 08 
6.2 Tortura 01 05 
6.3 Assassinato 
6.4 Abuso/molestamento sexual 01 02 
6.5 Estupro 
7 Violencia contra os outros 01 01 03 01 02 
7.1 Espancamento 03 01 
7.2 Tortura 
7.3 Assassinato 
7.4 Molestamento sexual 
7.5 Estupro 
8 Gravidez na adolescencia 03 
9 Prostituicao 01 01 
10 Jogos 01 01 
11 Riscos 02 
12 Fuga 04 01 
13 Agressao Fisica 04 02 
14 Ameaca 01 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 -- Areias — Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

D Atendimento JAN F E V MAR ABR MAI JUN J U L AGO SET OUT NOV DEZ 

1 Advertencia 05 02 06 05 05 06 06 15 05 10 11 09 
2 Visitas domiciliares 04 01 03 02 06 08 06 05 06 
3 Fiscalizacao a propaganda de atendimento 02 01 
4 Fiscalizacao a institui9oes 01 03 
5 Palestras 02 01 02 01 02 01 
6 Estudo de caso 05 05 06 
6.1 A950 de ado9§o 02 01 03 05 02 02 07 
6.2 A9§o de guarda 02 01 01 01 02 12 
6.3 A9§o de tutela 04 02 
7 Requisi9oes de servi90 publico 02 08 05 02 02 03 07 03 05 04 02 
8 Notifica9oes expedidas 19 16 14 11 08 08 15 1 03 04 06 
9 Abertura de processo 01 03 01 01 02 01 
10 Recambiamento crian9a/adolescente 04 02 03 01 03 
11 Casos acompanhados 02 04 
12 Encaminhamento a abrigo 01 03 05 06 07 08 
13 Programas de Atendimento C/A 04 01 05 
13.1 Requisi9ao Matricula/Transferencia 04 04 03 06 
13.2 Atendimento Psicologico 01 07 03 05 06 10 02 04 03 01 
13.3 Adv/defendoria Publica 04 03 04 01 01 
13.4 Certidao de Nascimento 03 05 02 01 01 01 03 
13.5 Nascido Vivo 02 
14 Entrega de C/A aos pais 02 03 02 01 01 01 02 04 
14.1 Encaminhamento ao Juizado/MP 03 01 08 02 02 02 01 03 
14.2 Encaminhamento a Delegacia 02 01 02 01 03 
14.3 Encaminhamento a Assistente Social 01 01 04 02 
14.4 Encaminhamento ao Credendo Vides 02 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 — Areias - Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



C O N S E L H O T U T E L A R D E D E F E S A DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

14.5 Encaminhamento ao CAPS-AD 02 
14.6 Depoimento em delegacia 
15 Visitas a Entidades de Atendimento 03 
15.1 Escola 
15.2 Creche 
16 Denuncia 11 02 
17 Termo de Entrega e Responsabilidade 
18 Inspecao 
18.1 Bares 
18.2 Locadoras 

E Ameaca ou violacao de Direitos pelo P O D E R P U B L I C O J A N F E V V1AR A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z 

1 Politicas basicas da saude 
Falta de atendimento ou atendimento deficientes 

1.1 Falta de recursos materials 02 
1.2 Falta de recursos humanos 
1.3 Negligencia 05 
1.4 Di scrim inacao 03 
2 Educacao 06 
2.1 Falta de vagas em escola fundamental/pre-escolar 
2.2 Faltas de vagas em creches 
2.3 Outras barreiras a entrada na escola (uniforme, material) 02 
2.4 Discriminacao 01 
2.5 Repetencia 03 
2.6 Expulsao 01 02 
2.7 Agressao em escola fundamental/pre-escola 
2.8 Abuso sexual em escola fundamental/pre-escola 
2.9 Negligencia em escola fundamental/pre-escola 

Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 Areias -- Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



CONSELHO T U T E L A R DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 
2.10 Agressao em creche 
2.1 1 Negligencia em creche -
3 Crianca ou adolescente nao encaminhado por falta de 

programa (Politicas de Assistencia/Protecao) 
3.1 Abrigo 
3.2 Orientacao e apoio a dependentes de drogas 01 01 02 
3.3 Apoio as vitimas de violencia 
3.4 Atendimento Psicologico 
3.5 Profissionalizacao (para adolescentes) 01 01 01 
3.6 Familia nao assistida por falta de programas 02 02 03 02 
3.7 Orientacao e apoio a dependentes de drogas/alcool 01 02 
3.8 Apoio a vitimas de violencia 01 
3.9 Atendimento Psicologico 
3.10 Complementacao de renda familiar 02 25 03 02 02 

00 
o Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 — Areias — Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

FICHA S I N T E S E — 2rW5 
VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

A Ameaca ou violacao de Direitos pela F A M I L I A JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1 Nao matricula filhos na escola - - - 03 01 - - - 01 - - - 05 
2 Nao oferece condicoes materials de seguranca - 02 04 01 01 03 - 02 01 - - - 14 
2.1 Crianca/Adolescente na rua 
3 Utiliza filhos como fontes de renda 02 - - - - 02 - - - - - - 04 
4 Pratica violencia - - - - - - - 02 - - - - 02 
4.1 Espancamento 03 01 02 01 01 - - 02 02 02 - 02 16 
4.2 Tortura - - - 01 - - - - - - - - 01 
4.3 Molestamento sexual - - - - 02 - - - - 01 - 01 04 
4.4 Estupro 
4.5 Assassinato 

5 Pratica abandono intelectual 03 01 03 04 04 01 02 02 - - - 02 22 
6 Abandono 02 03 02 02 - 06 03 01 - 04 03 04 30 
7 Maus-tratos 02 03 03 04 01 106 05 01 - 06 06 04 41 
8 Constrangimento 02 01 - 02 01 - 01 03 05 05 01 02 23 
9 Abandono material 03 03 02 06 05 - 04 01 - - - - 24 
10 Negligencia - - - - - - - 01 - - - - 01 
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Rua: Jose Francisco Vieira de Figueiredo, 84 - Areias - Sousa-PB Fone: 3522-5000. 



C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA C R I A N C A E DO D O L E S C E N T E 

B Ameaca ou violacao de Direitos pela S O C I E D A D E J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Venda ou fornecimento de substantias toxicas que 
causam dependencias 

1.1 Drogas - - - 01 01 1.01 - 04 02 02 11 
1.2 Alcool - - - 01 - 01 01 - - 04 03 - 09 
2 Hospedagem de crianca e adolescente desacompanhada 

do responsavel em hotel/motel 
3 Violencia 01 - 01 
3.1 Espancamento - - - 01 01 - - - 01 01 - - 04 
3.2 Tortura - - - - - - - 02 - - - - 02 
3.3 Molestamento Sexual - - - - - 01 - - 01 - - - 02 
3.4 Estupro - - - - - - - - 01 - - - 1 
3.5 Assassinato 
4 Promocao de materials, espetaculos ou programas 

pornograficos. 
- - - - - - - - - - - -

4.1 Dirigidos a crianca/adolescente 
4.2 Utilizando crianca/adolescente - - - - - - - - - - - -
5 Exploracao do trabalho da crianca 
6 Exploracao do trabalho do adolescente 1 -
7 Constrangimento - - - - 01 - - 01 - - - - 02 
8 Prostituicao - - 01 02 02 03 01 02 - - - - 11 
9 Agressao fisica 01 01 
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C O N S E L H O T U T E L A R D E D E F E S A DOS D I R E I T O S DA C R I A N C A E DO D O L E S C E N T E 

Ameaca ou violacao de Direitos pela acao da 
propria crianca ou adolescente 

J A N FEV MAR ABR M A I JUN J U L AGO S E T OUT NOV DEZ T O T A L 

Consumo de substantias toxicas que causam 
dependencias 

.1 Drogas 02 04 01 01 08 

.2 Alcool 05 01 06 
Trafico de drogas 01 01 

Roubo (quanto a violencia) 01 01 01 01 04 
Furto (sem violencia) 04 03 01 02 01 01 

Depredacao do patrimonio publico ou particular 
01 01 

02 01 03 
Violencia contra a propria familia 01 01 01 03 

i.l Espancamento 01 01 

i.2 Tortura 
;.3 Assassinato 
• 4 Abuso/molestamento sexual 

• 5 Estupro 
Violencia contra os outros 02 01 03 

M Espancamento 01 02 03 

'2 Tortura 
Assassinato 

'.4 Molestamento sexual 
'.5 Estupro 

Gravidez na adolescencia 01 01 02 
Prostituicao 01 02 04 03 02 01 03 01 17 
Agressao Fisica 01 01 03 03 02 01 01 12 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA C R I A N C A E DO D O L E S C E N T E 

D Atendimento JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1 Advertencia 07 05 07 03 - 07 11 08 14 10 01 01 74 
2 Visitas domiciliares 03 19 - 02 02 - 08 05 09 06 09 19 82 
3 Fiscalizacao a propaganda de atendimento - - - 03 - 01 - - 02 01 01 - 08 
4 Fiscalizacao a instituicoes - - - - - - - 01 - - - 01 
5 Palestras - - - 02 - - - 02 - 01 02 07 
6 Estudo de caso - - 02 - - - - - - - - 02 
6.1 Acao de adocao 01 - 01 02 - - - 01 03 - 01 02 11 
6.2 Acao de guarda - 01 01 - 03 - - - 05 01 02 01 14 
6.3 Acao de tutela - - - - - - - - 01 - - - 01 
7 Requisicoes de servico publico 01 03 03 06 11 11 09 04 05 04 04 12 73 
8 Notificacoes expedidas 03 05 - 02 01 10 09 11 11 24 08 06 90 
9 Abertura de processo 01 05 - 01 02 01 - 02 - - 01 01 14 
10 Recambiamento crianca/adolescente - - 01 - - - 03 - 01 - - - 05 
11 Casos acompanhados 01 06 - 01 03 01 04 02 06 - 01 - 25 
12 Encaminhamento a abrigo 01 02 - - 02 01 04 - - 01 - - 11 
13 Programas de Atendimento C/A - - - - - - - - - 02 - 01 03 
13.1 Requisicao Matricula/Transferencia 03 01 - - - 04 
13.2 Atendimento Psicologico - 02 06 06 15 07 04 04 06 09 07 03 69 
13.3 Adv/defendoria Publica 05 02 - - 03 03 - 07 - - - - 20 
13.4 Certidao de Nascimento - - 01 - - - - - 05 - - 07 13 
13.5 Nascido Vivo 
14 Entrega de C/A aos pais - - - - - 01 - - 02 01 - - 04 
14.1 Encaminhamento ao Juizado/MP - 03 - - 03 - 02 - 03 - 02 01 14 
14.2 Encaminhamento a Delegacia 04 01 - - - - 02 - 04 - - - 11 
14.3 Encaminhamento a Assistente Social -. - - - 01 01 05 02 02 - - - 11 
14.4 Depoimento em delegacia 01 01 
15 Visitas a Entidades de Atendimento 
15.1 Es'cola 01 03 - - 01 06 04 - 04 13 02 34 C 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA C R I A N C A E DO D O L E S C E N T E 

15.2 Creche 
16 Denuncia 07 08 01 14 01 06 05 04 - 09 06 02 63 
17 Termo de Entrega e Responsabilidade - 02 - - - 01 01 - - - - - 04 
18 Inspercao 
18.1 Bares 01 01 01 36 05 02 - 01 - - - - 47 
18.2 Locadoras 01 01 - - - - - 01 - - - - 03 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA CRIANCA E DO D O L E S C E N T E 

E Ameaca ou violacao de Direitos pelo O D E R P U B L I C O 
Politicas basicas da satide 

Falta de atendimento ou atendimento 
deficientes 

J A N FEV M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1.1 Falta de recursos materials 01 01 02 04 
1.2 Falta de recursos humanos 
1.3 Negligencia 
1.4 Discriminacao 

Educacao 
2.1 Falta de vagas em escola fundamental/pre-

escolar 
2.2 Faltas de vagas em creches 
2.3 Outras barreiras a entrada na escola (uniforme, 

material) 
2.4 Discriminacao 01 01 
2.5 Repetencia 01 01 
2.6 Expulsao 02 02 02 01 07 
2.7 Agressao em escola fundamental/pre-escola 02 01 03 
2.8 Abuso sexual em escola fundamental/pre-escola 
2.9 Negligencia em escola fundamental/pre-escola 01 01 
2.10 Agressao em creche 
2.1 I Negligencia em creche 01 01 

Crianca ou adolescente nao encaminhado por 
falta de programa (Politicas de 

Assistencia/Protecao) 
3.1 Abrigo 01 01 02 
3.2 Orientacao e apoio a dependentes de drogas 01 01 02 

3.3 Apoio as vitimas de violencia 
3.4 Atendimento Psicologico 02 02 
3.5 Profissionalizacao (para adolescentes) 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA C R I A N C A E DO D O L E S C E N T E 

3.6 Familia nao assistida por falta de programas - - - - - - - 02 •- - - 02 
3.7 Orientacao e apoio a dependentes de 

drogas/alcool 
3.8 Apoio a vitimas de violencia 
3.9 Atendimento Psicologico 01 01 
3.10 Complementacao de renda familiar - - - - - - - 01 - - - - 01 
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CONSELHO T U T E L A R DE D E F E S A DUS D l K U i i u s ui\ 
CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

F I C H A SINTESE 2006 

VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

A Ameaca ou violacao de Direitos pela F A M I L I A J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Nao matricula filhos na escola 5 01 01 
2 Nao oferece condicoes materials de seguranca 4 1 -
2.1 Crianca/Adolescente na rua 3 -
3 Utiliza filhos como fontes de renda 1 01 01 - - 02 - 02 - 04 

4 Pratica violencia -
4.1 Espancamento 2 -
4.2 Tortura -
4.3 Molestamento sexual -
4.4 Estupro -
4.5 Assassinato -
5 Pratica abandono intelectual -
6 Abandono 10 07 09 02 1 18 
7 Maus-tratos 2 2 06 03 03 ~ 02 02 - - 19 
8 Constrangimento 04 05 02 01 01 01 01 - 15 

9 Abandono material 9 03 01 03 07 

10 Negligencia 3 2 02 01 02 03 04 12 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I K L i 1 u s UJ\ 
CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

B Ameaca ou violacao de Direitos pela S O C I E D A D E JAN F E V MAR ABR MAI JUN J U L AGO SET OUT .NOV D E Z T O T A L 

1 Venda ou fomecimento de substantias toxicas que 
causam dependencias 

1.1 Drogas 2 1 01 04 03 01 09 
1.2 Alcool 1 01 03 01 01 04 03 01 14 
2 Hospedagem de crianca e adolescente desacompanhada 

do responsavel em hotel/motel 
1 01 01 02 

3 Violencia 
3.1 Espancamento 01 01 02 04 
3.2 Tortura 
3.3 Molestamento Sexual 1 01 01 
3.4 Estupro 1 
3.5 Assassinato 
4 Promocao de materials, espetaculos ou programas 

pornograficos. 
01 01 02 

4.1 Dirigidos a crianca/adolescente 
4.2 Utilizando crianca/adolescente 
5 Exploracao do trabalho da crianca 
6 Exploracao do trabalho do adolescente 01 02 01 04 
7 Constrangimento 1 01 01 
8 Prostituicao 1 01 01 01 03 
9 Agressao fisica 1 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E T E S A DOS D I K E I I V S UJ\ 
CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

D Atendimento J A N F E V MAR ABR M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L 

1 Advertencia 13 11 03 01 02 01 03 04 05 06 02 26 
2 Visitas domiciliares 13 14 17 12 16 09 10 15 18 11 09 
3 Fiscalizacao a programa de atendimento 01 02 
4 Fiscalizacao a instituicoes 2 
5 Palestras 02 03 01 - - 05 01 01 02 15 
6 Estudo de caso 
6.1 Acao de adocao 4 1 01 01 
6.2 Acao de guarda 03 03 
6.3 Acao de tutela 
7 Requisites de servico publico 4 3 04 02 
8 Notificacoes expedidas 22 10 14 17 20 
9 Abertura de processo 
10 Recambiamento crianca/adolescente 1 01 
11 Casos acompanhados 10 5 03 03 01 
12 Encaminhamento a abrigo 7 1 01 02 
13 Programas de Atendimento C/A 
13.1 Requisicao Matricula/Transferencia 3 2 03 01 
13.2 Atendimento Psicologico 4 7 06 03 04 
13.3 Adv/defendoria Publica 3 
13.4 Certidao de Nascimento 02 03 01 
13.5 Nascido Vivo 1 
14 Entrega de C/A aos pais 1 01 01 
14.1 Encaminhamento ao Juizado/MP 10 7 02 02 01 
14.2 Encaminhamento a Delegacia 4 3 
14.3 Encaminhamento a Assistente Social 1 1 02 
14.4 Depoimento em delegacia 
15 Visitas aEntidades de Atendimento 2 4 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA 
CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

15.1 Escola 7 14 08 
15.2 Creche 
16 Denuncia 6 10 
17 Termo de Entrega e Responsabilidade 4 3 
18 Inspecao 
18.1 Bares 
18.2 Locadoras 

E Ameaca ou violacao de Direitos pelo P O D E R P U B L I C O J A N F E V V I A R A B R M A I J U N J U L \ G O S E T O U T N O V D E Z 

1 Politicas basic as da saiide 
Falta de atemdimento ou atendimento deficientes 

1.1 Falta de recursos materials 1 
1.2 Falta de recursos humanos 1 
1.3 Negligencia 1 
1.4 Discriminacao 
2 Educacao 
2.1 Falta de vagas em escola fundamental/pre-escolar 
2.2 Faltas de vagas em creches 
2.3 Outras barreiras a entradana escola (uniforme, material) 1 
2.4 Discriminacao 1 01 
2.5 Repetencia 6 
2.6 Expulsao 1 02 01 
2.7 Agressao em escola fundamental/pre-escola 04 03 
2.8 Abuso sexual em escola fundamental/pre-escola 
2.9 Negligencia em escola fundamental/pre-escola 
2.10 Agressao em creche 
2.11 NJegligencia em creche 
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C O N S E L H O T U T E L A R DE D E F E S A DOS D I R E I T O S DA 
CRIANCA E DO A D O L E S C E N T E 

3 Crianca ou adolescente nao encaminhado por falta de 
pro grama (Politicas de Assistencia/Protecao) 

3.1 Abrigo 
3.2 Orientacao e apoio a dependentes de drogas 
3.3 Apoio as vitimas de violencia 
3.4 Atendimento Psicologico 
3.5 Profissionalizacaojpara adolescentes) 
3.6 Familia nao assistida por falta de programas 
3.7 Orientacao e apoio a dependentes de drogas/alcool 
3.8 Apoio a vitimas de violencia 
3.9 Atendimento Psicologico 
3.10 Complementacao de renda familiar 
4 Evasao Escolar 2 1 06 08 02 
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