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RESUMO 

Um dos temas mais recentes e polemicos que envolvem o Direito de familia e o 
Estatuto da Crianca e do Adolescente e a questao da Alienagao Parental, a qual 
consiste na doutrinagao dos filhos para que repudiem um de seus genitores sem 
qualquer justificativa, tendo como causa os rancores e magoas decorrentes, via de 
regra, da conturbada separagao do casal. Assim, no contexto social que a familia 
busca maior equilibrio na participagao dos pais na vida dos filhos, para poder 
exercer de forma harmonica e saudavel os direitos e deveres decorrentes da 
parentalidade, surgiu a necessidade do legislador brasileiro regular tal situagao, que 
afronta as disposigoes constitucionais relativas a protegao dos interesses das 
criangas e adolescente, no que tange, principalmente, a convivencia familiar e 
comunitaria. Foi atraves da aprovagao da Lei n°. 12.318/10 que o jurista brasileiro 
passou a dispor de um instrumento especifico para combater a pratica da Alienagao 
Parental. Nessa vertente, o presente trabalho tern como objetivo maior analisar a 
eficacia da Lei n° 12.318/10 (Lei da Alienagao Parental) na prevengao e solugao dos 
conflitos intrafamiliares que envolvam a relagao de filhos e pais separados. Para 
tanto, utiliza-se como metodologia um estudo puramente analitico, composto por 
metodo de abordagem dedutivo, partindo de uma analise geral acerca da Lei n° 
12.318/10. Como metodo de procedimento utiliza-se o historico-evolutivo e o 
hermeneutico; e, nas tecnicas de pesquisa utilizou-se a bibliografica, atraves de 
consulta a doutrinas, artigos, monografias, jurisprudencias e legislagao sobre a 
materia. O trabalho esta dividido em tres capitulos, atendendo aos objetivos 
propostos no projeto de pesquisa, que foram previamente estabelecidos. Como 
consideragoes sobre o tema, obteve-se, por fim, que a Lei n° 12.318/10 ainda nao 
concretizou de forma satisfatoria os seus objetivos. Apesar de ser um instrumento 
eficaz no combate a Alienagao Parental nao tern promovido na sociedade uma 
dinamizagao das relagoes familiares para prevenir o acontecimento do problema. 
Desta forma, alem da normatizagao das condutas e necessaria uma mudanga no 
comportamento social e conscientizagao da responsabilidade que os pais tern na 
educagao e formagao dos filhos. 

Palavras-Chave: Familia. Alienagao Parental. Crianga e Adolescente. 



ABSTRACT 

One of the t recent and controversial issues involving family law and the Statute of 
Children and Adolescents is the issue of Parental Alienation, which is the 
indoctrination of children to hate one of their parents without any justification, as a 
consequence the bitterness and grievances arising as a rule, the troubled marital 
separation. Thus, in a social context that the family seeks more balanced 
participation of parents in their children's lives, to exercise in harmony and healthy 
the rights and duties arising out of parenting, the need of regular Brazilian legislators 
such a situation, which confront the provisions constitutional protection for the 
interests of children and adolescents, with respect mainly to family and community. It 
was through the adoption of Law n° 12.318/10 the Brazilian jurist now has a special 
tool to combat the practice of Parental Alienation. In this aspect, the present study' 
primary goal is to study the effectiveness of Law n° 12.318/10 (Parental Alienation 
Law) in preventing and solving family conflicts involving the relationship between 
children and parents separated. For this purpose, we used to study a purely 
analytical method, the method comprising the deductive approach, starting with an 
overview about the Law n° 12.318/10, as a method of procedure we used the 
historical and hermeneutics, and technique research used the literature, through 
consultation with doctrines, articles, monographs, case law and legislation on the 
matter. The work is divided into three chapters, meeting the goals proposed in the 
research project, which was previously established. Considerations on the subject we 
obtained, finally, that Law n° 12.318/10 not yet satisfactorily realized their objectives. 
Despite being an effective tool in combating parental alienation in society has 
promoted a dynamic of family relationship to prevent the occurrence of the problem a 
dynamic of family relationship to prevent the occurrence of the problem. Thus, 
beyond the norms of behavior requires a change in social behavior and awareness of 
the responsibility that parents have the educations and training of children. 

Keywords: Family. Parental Alienation. Children and Adolescents. 



SUMARIO 

1 INTRODUQAO 10 

2 DA FAMiLIA 12 

2.1 CONCEITO E EVOLUQAO HISTORICA 12 

2.2 A FAMILIA FACE A CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 22 

2.3 A FAMILIA FACE O CODIGO CIVIL BRASILEIRO 25 

3 DA ALIENAQAO PARENTAL 29 

3.1 CONCEITO E NOQOES GERAIS 29 

3.2 SINDROME DA ALIENAQAO PARENTAL 35 

3.3 ALIENAQAO PARENTAL E INCESTO 42 

4 ANALISE JURIDICA DA LEI N° 12.318/2010 46 

4.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 4.053/2008 46 

4.2 ANALISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 48 

R E F E R E N C E S 63 

ANEXOS 67 



10 

1 INTRODUQAO 

Em contexto social onde a familia e cada vez mais alvo de violagoes, o Poder 

Legislativo e Judiciario assumem o dever de cuidar desta instituigao, mantendo a 

preservacao harmonica dos lagos familiares, independente do tipo e condigao que 

se insere a familia. 

Assim, o presente trabalho que trata a problematica envolvendo a Alienagao 

Parental nas relagoes familiares, tera como objetivo maior analisar a eficacia da Lei 

n° 12.318/10 (Lei da Alienagao Parental) na prevengao e solugao dos conflitos 

intrafamiliares que envolvam a relagao de filhos e pais separados. A relevancia 

desta pesquisa se perfaz a medida que a presente materia foi recentemente 

normatizada, havendo pouca discussao doutrinaria e jurisprudencial e escassez de 

estudo academico sobre o tema no Centra de Ciencia Juridicas e Sociais da 

Universidade Federal de Campina Grande. 

Neste sentido, o fenomeno da Alienagao parental comegou a ser estudado em 

meados dos anos 80 na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da America, 

pelo professor e psiquiatra Dr. Richard Gardner, o qual, apos pesquisas feitas com 

criangas que vivenciavam situagoes de crise familiar, detectou os transtornos os 

quais foram denominados de Sindrome da Alienagao Parental. 

No Brasil, a discussao sobre o tema ainda e recente. Mesmo assim, o 

legislador brasileiro ja tern demonstrado preocupagao em proteger os filhos e pais 

vitimas da Alienagao Parental, resguardando o convivio familiar e o exercicio da 

parentalidade entre esses. Prova disto sao as recentes produgoes legislativas 

tratando sobre a guarda compartilhada (Lei n° 11.698/08) e a obrigatoriedade das 

instituigoes de ensino enviar informagoes escolares dos filhos a pai e mae (Lei n° 

12.013/09). 

A Lei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010, dispondo acerca da Alienagao 

Parental, chegou no ordenamento jundico patrio num momento bastante oportuno, 

oferecendo melhor suporte ao judiciario na tomada de decisoes envolvendo 

Alienagao Parental, ja que muitas vezes identificava o problema, mas nao sabia ao 

certo qual providencia adotar, vindo tal incremento legal a dar suporte a preservagao 

de principios basilares do direito de familia e do direito da crianga e do adolescente, 

no que tangencia a questao da convivencia familiar. 
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Sob o aspecto metodologico, para a constituigao dessa pesquisa do tipo 

qualitativa, utilizar-se-a como metodo de abordagem o dedutivo, que consiste na 

explicagao do conteudo das premissas, partindo de uma analise geral acerca da Lei 

n° 12.318/10. No que tange ao metodo de procedimento, utilizou-se o metodo 

historico e hermeneutico. Promovendo um estudo, a partir da tecnica de pesquisa 

bibliografica, atraves de consulta a doutrinas, artigos, monografias, jurisprudencias e 

legislagao sobre a materia. 

O trabalho sera dividido em tres capitulos. No primeiro sera feita uma 

abordagem acerca da evolugao historica da concepgao de familia, trando suas 

diversas estruturagoes ao longo dos tempos, passando pela concepgao religiosa, 

formagoes pre-historicas, pela familia na antiguidade, idade media, moderna e 

contemporanea. Nesse momento, tambem sera levantada a construgao da protegao 

a familia conferida pelo ordenamento juridico brasileiro, elencando as principais 

legislagoes. 

No segundo capitulo sera descrita a Alienagao Parental atraves do conceito, 

origem do conflito familiar, bem como a importancia do papel dos pais no exercicio 

do poder familiar. Sera feita tambem uma abordagem da Sindrome da Alienagao 

Parental, exaltando-se sua definigao, evolugao historica e disturbios psicologicos 

que se apresentam com mais frequencia nos envolvidos. 

No terceiro capitulo far-se-a uma analise minuciada da Lei n° 12.318/10, 

discutindo-se todas as suas disposigoes normativas, apresentando as condutas 

descritas na lei, bem como as sangoes que poderao ser aplicadas aos alienadores. 

Tambem sera feita uma exposigao das inovagoes trazidas ao ordenamento juridico e 

a disciplina conferida as relagoes familiares, as situagoes nao abarcadas pela lei e 

que ainda nao foram abordadas pela doutrina e jurisprudence, bem como o 

posicionamento dos tribunals brasileiros em casos envolvendo a Alienagao Parental. 
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2 DA FAMILIA 

O vocabulo familia adota um significado de acordo com cada momento 

historico que estejam sendo analisado, de modo que o estudo da familia exige que 

seja feita uma analise historica para compreender os conceitos apresentados pelos 

pesquisadores da area. E o caminho mais eficaz para trilhar na busca pela linha de 

evolugao etimologica e juridica do vocabulo e o estudo dos povos mais antigos, a 

comecar pelos pre-historicos. Neste capitulo abordar-se-a a evolugao historia do 

instituto da familia, caminhando para uma apresentagao da legislagao sobre a 

materia no Brasil em diplomas normativos como a Constituigao Federal de 1988 e o 

Codigo Civil. 

2.1 CONCEITO E EVOLUQAO HISTORICA 

A cada momento vivido pela humanidade, a estrutura e composigao da familia 

se tornam alvos de estudos cientificos para identificar qual seu papel na 

transformagao das relagoes sociais e antropologicas. E, em razao da importancia 

atribuida a esta instituigao para a formagao da sociedade e do proprio sistema 

juridico de protegao as relagoes familiares, que neste momento discorrera sobre ela. 

Durante muito tempo a historia da familia teve suas explicagoes oriundas 

apenas das narrativas das Sagradas Escrituras, mais especificamente no livro de 

Genesis, o primeiro dos "Cinco Livros de Moises", tambem conhecido como 

"Pentateuco". A narrativa traz, a priori, a historia do primeiro humano a habitar o 

planeta Terra. Adao foi criado por Deus a partir da terra, a sua imagem e 

semelhanga; posteriormente, do pedago de sua costela foi criada Eva e desta 

relagao nasceram seus filhos. Eis a primeira familia que se tern noticias, de acordo 

com os relatos blblicos 1. 

1 Genesis 2, versiculos 7-8 e 21-23. BIBLIA SAG RAD A - Traducao da CNBB - Editora Vozes, 2001. 
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Destarte, a Igreja doutrina aos seus seguidores que Adao e Eva, feitos para 

serem um so corpo e uma so came, foram verdadeiramente os primeiros pais da 

humanidade, criados por Deus em estado de graga, e por Ele concedido uma alma. 

A crenga da origem do homem, tendo como base a palavra divina, acaba 

trazendo a ideia de que a familia e comandada pelo varao e sempre foi constituida 

como um nucleo reprodutor da vida e da fe, existindo na raiz a convicgao de que 

todos provem de um mesmo Pai. Dai se extrai que a familia tinha como pilar o 

sistema patriarcal e sua finalidade era a perpetuagao da especie humana e dos 

valores religiosos. 

Diante de tais premissas, a familia deveria se formar a partir do casamento 

feito perante a autoridade religiosa, que naquele momento estaria representando a 

propria vontade de Deus, para que os noivos permanecessem unidos por este santo 

Sacramento ate a morte, sem que fosse permitida a separagao dos mes. 

Outra concepgao para o instituto da familia foi verificado no periodo da pre-

historia. A nogao mais primitiva e arcaica e vista nesta fase em relatos de Bachofen, 

que iniciou seus estudos sobre a formagao da familia e, em 1861, publicou o livro 

"Direito Materno". 

Fazendo uma analise deste livro, Engels afirma que Bachofen formula quatro 

teses sobre a familia, a que mais toma atengao e o momento da passagem para a 

monogamia, em que a mulher pertence a um so homem, incidia na transgressao de 

uma lei religiosa muito antiga, isto e, do direito imemorial que os outros homens 

tinham sobre aquela mulher, transgressao que devia ser castigada, ou cuja 

tolerancia se compensava com a posse da mulher dos outros, durante determinado 

periodo 2. A respeito dessa discussao do surgimento da familia, Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afirmam o seguinte: 

Essa critica visao permite a rediscussao de um paradigma muito 
aceito na concepgao ocidental, qual seja, o de que a forma patriarcal 
e monogamica de familia seria a modalidade mais antiga, 
identificando-a como um modelo pronto e acabado, como sem nao 
tivesse havido qualquer evolugao, admitindo-se, no maximo, algum 
tipo de periodo de ausencia de regra geral de papeis sexuais3. 

2 ENGELS, Friedrich, 1820 - 1895. A Origem da Familia da Propriedade Privada e do Estado. 
Friedrich Engels. Traducao de Ruth M. Klaus. Sao Paulo : Centauro, 2002. Pag. 12-13. 
3 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume VI ; Direito de familia - As familias em 
perspectiva constitucional / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. Sao Paulo : Saraiva, 
2011. Pag. 46. 
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Percebe-se que a evolugao da familia na pre-historia reveste-se de uma 

contfnua diminuigao do ambiente em que predominam as relagoes sexuais. 

Inicialmente o ambiente conjugal compreendia toda a tribo, mas com o passar dos 

tempos foi havendo um avango na exclusao dos parceiros sexuais, a comegar dos 

parentes proxi ate os mais distantes, o que acabou impossibilitando o matrimonio 

grupal. Desta forma, o estreitamento das relagoes conjugais foi inevitavel, 

culminando com a familia monogamica, ao menos no mundo ocidental. Posterior a 

esta fase, te a familia ja no periodo da antiguidade. 

Em outro momento historico, observa-se a concepgao da familia na epoca 

antiga, muito influenciada por costumes gregos e romanos. A exemplo disso, 

inumeros outros pesquisadores se debrugaram sobre o estudo da familia e sua 

importancia no seio social. Aristoteles, ano 384 a.C, em seu classico "A Politica" 

afirma: 

E, portanto, evidente que toda Cidade esta na natureza e que o 
homem e naturalmente feito para a soc iedade poli t ica. Aquele que, 
por sua natureza e nao por obra do acaso, exist isse sem nenhuma 
patria seria um individuo detestavel , muito ac ima ou muito abaixo do 
h o m e m , segundo Homero: 
Um ser sem lar, sem famil ia e sem leis. Aquele que fosse assim por 
natureza so respiraria a guerra, nao sendo det ido por nenhum freio e, 
como uma ave de rapina, estaria sempre pronto para cair sobre os 
outros. Ass im, o homem e um animal c iv ico, mais social do que as 
abelhas e os outros animais que vivem jun tos 4 . 

O homem como animal social traz a ideia de que a relagao entre os homens e 

algo absolutamente natural, posto que ele seja um ser carente, que necessita de 

seus semelhantes para alcangar a sua grandeza. Aristoteles, na citagao de Homero, 

tambem fala do lar e da familia. Contudo, naquela epoca (antiguidade) a familia era 

tida apenas como alcova de reprodugao de filhos e nao um ambiente onde o 

individuo pode ser sujeito de direitos. Neste periodo, duas formas de organizagao 

familiar serao analisadas, a grega e a romana. 

Para a construgao deste trabalho no estudo da familia na Grecia antiga, sera 

considerado o periodo classico (apogeu da civilizagao grega - entre os seculos V e 

4 Aristoteles, A Politica. Trad, de Roberto L. Ferreira. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000. Pag. 4-6. 
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IV a.C) . E importante frisar que nessa civilizagao havia duas cidades de grande 

importancia que apresentavam algumas diferencas no seu arranjo familiar, que eram 

Atenas e Esparta. Entretanto, as principals semelhancas entre ambas residem no 

fato de que nelas ja estava estabelecido o regime monogamico, o direito paterno ja 

estava consolidado e a mulher ja tinha perdido a posigao social dominadora, 

resignando-se aos trabalhos domesticos. Observe-se que ha uma relagao direta 

entre essas caracteristicas apresentadas, a seguinte decorre diretamente da sua 

antecessora. 

No seic familiar os papeis eram delimitados da seguinte forma, de acordo com 

Lucena: 

Ao homem cabia ser o chefe da familia, provendo o sustendo da esposa, 
filhos e escravos ao passo que para a mulher ficava a concepgao, alem de 
algumas atividades domesticas, dentre elas a arte do tear, bem como 
obediencia e respeito ao marido. 5 

Em Atenas a mulher tinha uma formagao inteiramente voltada para o trato dos 

filhos, comando dos escravos, teagao, enfim, era treinada aos afazeres domesticos. 

No entanto, em Esparta elas podiam frequentar as escolas de formagao filosofica e 

praticar esportes, estes com a finalidade de aumentar o vigor fisico necessario para 

uma boa reprodutividade e gestagao dos filhos. 

A finalidade do casamento era, primordialmente, manter acessas as tradigoes 

e cultos familiares, tornando-se moral e socialmente obrigatoria a instituigao de uma 

familia. Segundo Flaciliere (apud, SANTOS) os gregos: 

Casavam-se, antes de tudo, para ter filhos varoes, ao menos um, que Ihe 
perpetuasse a raca, e assegurasse a seu pai o culto que este celebrara em 
honra dos seus antepassados, culto que era considerado indispensavel a 
felicidade dos mortos no outro mundo 6. 

Nesta senda, a finalidade era, muito mais, cumprir as leis morais e sociais que 

satisfazer as vontades dos proprios conjuges, alem do carater reprodutivo. E mais, 

pela forma como o mesmo era estabelecido, apresentava um carater eminentemente 

comercial, pois a mulher era entregue ao futuro marido como uma verdadeira 

5 LUCENA, Renata Valeria. Disponivel em: http://www.webartigos.com/artigos/amor-casamento-e-
familia-na-grecia-antiga/17864/. Acesso em: 17 nov. 2011. 
6 Idem. 

http://www.webartigos.com/artigos/amor-casamento-e-
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mercadoria, pela qual seu o pai deveria pagar certo dote, podendo ser atraves de 

pecunia, terrenes ou imoveis. 

Em Roma, o vocabulo familia surgiu para designar uma nova organizacao 

social, cuja lideranga cabia ao homem, e este detinha em seu poder a mulher, os 

filhos e seus escravos. No entendimento de Friedrich Engels, "a expressao foi 

inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe 

mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo numero de escravos, com o 

patrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos e les" 1 . 

Conforme Cretella Junior: 

Na famil ia romana, tudo converge para o (sic) paterfamilias do qual 
i rradiam poderes em varias diregoes; sobre os membros da famil ia 
(patria potestas), sobre a mulher (manus), sobre as pessoas 'in 
mancipio' (mancipium), sobre os escravos (dominica potestas), sobre 
os bens (res) que Ihe per tencem (dominium)8. 

Esse patrio poder romano ainda compreendia o direito de vida e morte de 

todos estes, chamado jus vitae ac necis. Trata-se de uma familia patriarcal em que a 

mesma e entendia como o conjunto de pessoas unidas pelo vinculo sanguineo 

(cognagao) ou pelo parentesco civil (agnagao) que estao sujeitas ao poder de um 

determinado pater familias. Tratando da posigao de cada pessoa no seio familiar, 

Ulpiano (apud, SANTOS) relata que: 

De fato, entre os cidadaos romanos alguns sao pai de familia, outros filhos 
de familia, algumas mae de familia, outras filhas de familia. Pai de familia 
sao aqueles que sao senhores de si, sejam eles puberes ou impuberes; 
analogamente as maes de familia; filhos e filhas de familia, aqueles que 
estao sob a potestas de outrem. De fato, quern nasce de mim e da minha 
mulher esta sob minha potestas; igualmente quern nasce do meu filho e de 
sua mulher, ou seja, o meu neto e a minha neta, estao igualmente sob a 
minha potestas, e assim os bisnetos e bisnetas e os ulteriores9. 

7 ENGELS, Friedrich, 1820 - 1895. A Origem da Familia, da Propriedade Priva e do Estado. Friedrich 
Engels. Traducao de Ruth M. Klaus. Sao Paulo : Centauro, 2002. Pag. 58. 
8 JUNIOR, J. Cretella. Curso de Direito Romano. Ed. Forense. 5 a ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, 
1973. Pag. 104. 
9 SANTOS, Marco Fridolin Sommer. Direito Romano I: Direito de Familia (Apostila de Aula). 
Disponivel em: http://www6.ufrgs.br/direito/pessoais/marco/dir02214/familia.pdf. Acesso em: 17 nov. 
2011. 

http://www6.ufrgs.br/direito/pessoais/marco/dir02214/familia.pdf
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Na ocorrencia da morte do pater familias todos os filhos, antes alieni juris, 

tornavam-se sui juris e formavam sua propria familia, e cada um seria pater familias 

e exerceria o pater potestas sob todos os seus descendentes e esposa. Desse 

modo, a familia romana constituia uma unidade de producao economica, voltada 

para o culto religioso dos antepassados, liderada por um chefe dotado de poderes 

politicos e jurisdicionais sob todo o domus, tambem denominado de grupo 

domestico. 

Ja na Idade Media, quando o Estado foi perdendo espago para os poderes da 

Igreja Catolica, o Direito Canonico passou a ter maior influencia sob o organismo 

social, ditando normas e apresentando dogmas infaliveis sobre Deus e sua criagao. 

De acordo com o Direito Canonico, a familia e considerada o alicerce da 

religiosidade. O matrimonio deixa de ser somente um acordo de vontade entre as 

familias dos conjuges para se tornar um Sacramento 1 0 divino, como ja fora dito 

anteriormente. Diante de tal circunstancia, os defensores dessa seara se traram 

avessos ao divorcio, por ele ser um instituto oposto a natureza da familia e aos 

interesses dos filhos concebidos na sua constancia. 

Nesse esteio, o Codigo de Direito Canonico traz o casamento valido como um 

vinculo perpetuo e exclusivo, consagrando os conjuges no casamento cristao para 

os deveres e dignidade do seu estado, conforme disposto no artigo 1.134 do referido 

Codigo 1 1. 

Outras caracteristicas trazidas pela leitura desse diploma retratam a situagao 

da familia a epoca em que o mesmo fora criado. Assim, estabelece que os conjuges 

tern iguais direitos as coisas que forem adquiridas na parceria da vida conjugal; 

impoe aos pais o dever de cuidar da melhor forma possivel da educagao fisica, 

social, cultural, moral e religiosa dos seus filhos; dispoe que os filhos nascidos de 

um casamento valido ou putativo sao considerados legiti; que as criangas nascidas, 

pelo menos, cento e oitenta dias apos a data em que o casamento foi celebrado ou 

dentro de trezentos dias a partir da dissolugao da vida conjugal se presumem 

1 02. Rel. Sinai sagrado instituido por Jesus Cristo para distribuicao da salvacao divina aqueles que, 
recebendo-o, fazem uma profissao de fe. [Sao eles: o batismo, a confirmagao ou crisma, a eucaristia, 
a penitencia ou confissao, a ordem, o matrimonio e a extrema-ungao]. (...) 4. Rel. Qualquer sinal 
sagrado na medida em que significa a salvacao oferecida por Jesus Cristo. [Cf. sacramento, do v. 
sacra me ntar.]. FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda, 1910-1989. Novo Aurelio Seculo XXI : o 
dicionario da lingua portuguesa / Aurelio Buarque de Holanda Ferreira. - 3.ed. totalmente revista e 
ampliada. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1999. Pag. 1.796. 
1 1 Code of Canon Law. Disponivel em: http://www.vatican.va/archive/ENG1104/ P43.HTM. Acesso 
em: 17 nov. 2011. 

http://www.vatican.va/archive/ENG1104/
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legitimas; que os filhos ilegiti sao legitimados pelo casamento valido ou putativo 

subsequentes de seus pais ou por um rescrito da Santa Se, bem como que as 

regras de direito canonico sao aplicadas de forma igual aos filhos legiti e 

legitimados, salvo se houver alguma disposicao expressa em contrario. 

Destarte, nesse periodo o matrimonio fora apresentado de uma forma 

completamente diferente do que concebido outrora, deixando de ser um acordo de 

vontade, com carater comercial (para protecao e aumento do patrimonio da familia) 

para dar lugar a uma instituigao pautada na fe e no amor ao proximo, na qual os 

conjuges e filhos deveriam seguir o exemplo da familia de Nazare para alcancarem 

a salvacao. 

Apos a Reforma Protestante, alterou-se o enfoque dado a familia, e, 

principalmente, as regras do casamento. Enquanto para os catolicos, caberia 

somente a igreja disciplinar o casamento; para os nao catolicos caberia ao Estado, e 

tao somente a ele, a regulamentagao dos atos nupciais. Nos paises onde ocorreu a 

Reforma Protestante surgiram as primeiras leis civis disciplinando o casamento nao 

religioso e transformando-o no unico valido legalmente. 

A Revolugao Industrial, que teve seu inicio no seculo XVIII, na Inglaterra, e 

considerada um marco na sociedade moderna. Nessa epoca os trabalhadores rurais 

deixaram o trabalho agricola para buscar melhores condigoes de vida na cidade, 

atraves de emprego nas industrias, principalmente as de tecido. 

Ocorre que, com a ampliagao das industrias, os baixos salarios pagos aos 

homens e a crescente procura por mao-de-obra, mulheres e criangas tiveram que 

ingressar no mercado de trabalho para suprir a lacuna financeira que se instaurou no 

grupo familiar. Em decorrencia desse fato, comegou a haver uma desestruturagao 

do sistema patriarcal no ocidente, pois as mulheres comegaram a deixar os seus 

lares para se introduzirem no mercado de trabalho e promover o sustento da familia, 

da mesma forma como faziam os chefes de familia. Este momento da Revolugao 

Industrial foi marcante na mutagao da familia, trazendo contornos que delineiam o 

contemporaneo modo de composigao familiar. Nesta epoca, a familia passou a ser 

vista como nucleo de produtividade e sustento proprio. 

A Revolugao Francesa, ocorrida entre 1789 a 1799, que tinha os preceitos da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, influenciou novos modelos de familia, visto que 

em tal periodo a Igreja teve sua atuagao restrita em determinados assuntos da 
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sociedade civil, o que interferiu na propria estrutura familiar, principalmente em 

relacao ao casamento e ao poder dos pais sobre os filhos. 

Sobre o casamento, tornou-se uma cerimonia civil, e para ser considerado 

legal, este deveria ser realizado perante um funcionario civil e duas testemunhas, e 

nao mais perante a igreja. Assim, a uniao entre homem e mulher deixava de ser um 

sacramento religioso indissoluvel, passando a ser um contrato baseado no 

consentimento de ambas as partes, podendo ser desfeito a qualquer momento por 

iniciativa de uma ou ambas as partes, surgindo, desta forma, o direito ao divorcio, 

novidade instituida pela Revolugao. Assim disserta Hunt: 

A lei de 1792 era notavelmente liberal. Sete motivos justificariam um pedido 
de divorcio: 'a insanidade; a condenacao de um dos conjuges a penas 
aflitivas ou infamantes; os crimes, sevicias ou injurias graves de um contra o 
outro; o notorio desregramento de costumes; o abandono por dois anos no 
minimo; a ausencia sem noticias durante cinco anos no minimo; a 
emigracao'. Nesses casos, o divorcio era concedido imediatamente. Alem 
disso, um casal tambem podia se divorciar por acordo mutuo num prazo de 
quatro meses, e o divorcio seria igualmente concedido "por 
incompatibilidade de genio e personalidade", depois de um periodo de seis 
meses para uma tentativa de reconciliagao. [ . . . ] 1 

Em relagao ao poder dos pais sobre os filhos, ou Patrio Poder, com o 

advento da revolugao, este tambem foi limitado pelas leis revolucionarias. Nesse 

periodo foram instituidos os tribunals de familia, que tinham por finalidades a 

protegao dos filhos contra os abusos cometidos por seus pais, visto que o Estado 

entendia que a obrigagao de proteger as criangas e os jovens era essencial para que 

estes futuramente se tornassem bons cidadaos, e, ainda, por entenderem, os 

revolucionarios, que essas criangas e jovens nao pertenciam somente aos pais, mas 

tambem a patria, conforme assevera Hunt: 

A legislacao da vida familiar tra as preocupacoes heterogeneas dos 
governos revolucionarios; tratava-se de conservar o equilibrio entre a 
protegao da liberdade individual, a preservacao da unidade familiar e a 
consolidagao do controle do Estado. Principalmente sob a Convencao, mas 
ja antes dela, dava-se prioridade a protegao dos cidadaos contra a eventual 
tirania das familias e da Igreja. As ordens regias, em particular, foram 
consideradas vergonhosas, por terem sido usadas pelas familias para obter 
a reclusao dos filhos, por simples motivos de rebeliao ou dissipacao. No 
entanto, a instituigao dos tribunals de familia, em agosto de 1790, foi um 
estimulo juridico para que as familias resolvessem seus conflitos internos, 

1 2 HUNT, Lynn. Revolugao Francesa e vida privada. In: PERROT, Michelle (Dir.). Historia da vida 
privada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1991. v. 4. Pag. 37. 
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inclusive, caso necessario, atraves do divorcio (possibilitado pela lei 
promulgada em 20 de setembro de 1792) . 1 3 

Nesse mesmo periodo, adveio tambem a concepgao dos Direito Humanos, 

juntamente com a Dignidade da Pessoa Humana, a liberdade nos costumes dos 

povos, a revolugao feminina, a evolugao nos metodos contraceptivos e evolugao 

genetica, possibilitando assim a interferencia na estrutura e modelos familiares. 

Nao ha como estabelecer um conceito infalivel de familia diante das 

constantes transformagoes sofridas pela sociedade. "A familia", diz Morgan, "e o 

elemento ativo; nunca permanece estacionaria, mas passa de uma forma inferior a 

uma forma superior, a medida que a sociedade evolui de um grau mais baixo para 

outro mais elevado [ . . . ] . Diante dessa circunstancia, a analise conceitual e 

estrutural de familia revista a cada epoca e circunstancia especifica culmina com o 

momento atual. 

Com o advento da Revolugao Sexual, iniciada em meados de 1960, tendo 

como principal propulsor a invengao da pilula anticoncepcional, as mulheres 

procuraram mais espago na sociedade atraves dos movimentos feministas, enfim, 

reivindicando maior igualdade entre homens e mulheres. Ressalte;-se que essa 

revolugao ocorreu em nfvel mundial, influenciada, principalmente, pelas ideias de 

Freud a respeito da liberagao sexual e as questoes psicossexuais. 

Como e cedigo, a maioria dos conceitos trazidos por dicionarios em todo o 

mundo se refere a sociologicamente denominada familia nuclear ou elementar, 

formada particularmente por marido, esposa e filhos co-residentes. Porem, sabe-se 

que essa definigao deve ser analisada com abertura e sem preconceitos ou 

diferenciagoes, tendo em foco o respeito pela necessidade humana de manter 

convivencia fraterna com o proximo, ligados que estao pelo sangue ou por afinidade. 

De acordo com Diniz 1 5, numa acepgao amplissima, a familia abrange todos os 

individuos que possuem ligagao consanguinea ou de afinidade e tambem pessoas 

que nao possuem esses lagos, a exemplo dos que executam os servigos 

domesticos; em sentido lato, abarca conjuges ou companheiros, os filhos, os 

parentes em linha reta ou colateral e os afins; conforme significado restrito, 

1 3 Idem. Pag. 36-37. 
1 4 ENGELS, Friedrich, 1820 - 1895. A Origem da Familia, da Propriedade Priva e do Estado. 
Friedrich Engels. Traducao de Ruth M. Klaus. Sao Paulo : Centauro, 2002. Pag. 32 
1 5 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5 : direito de familia / Maria Helena 
Diniz. - 25. ed. - Sao Paulo : Saraiva, 2010. Pag. 9-10. 
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compreende os conjuges ou companheiros e a prole, unidos pelo matrimonio ou 

uniao estavel e pelo laco da filiagao. Esta ultima concepgao encontra-se expressa na 

Carta Magna, sendo inovador o que prescreve o mesmo artigo 226, §§ 3° e 4°, que 

reconhece nao so a entidade familiar constituida pelo casamento, mas tambem a 

proveniente de uniao estavel e a comunidade monoparental ou unilinear. 

Atento as mudangas ocorridas na familia contemporanea, Fiuza aponta que: 

Embora continue patriarcal a sociedade, o homem, hoje, ja nao exerce mais 
a lideranca absoluta em sua casa. O papel da mulher se torna cada vez 
mais ativo e importante. O sustento do lar e provido por ambos; os papeis 
ativo e passivo se revezam. Em outras palavras, ora manda o homem, ora 
manda a mulher, depende do assunto e do momento. 
Dai, pode-se muito bem conjecturar que, na atualidade, masculino e 
feminino seja, talvez, antes de tudo, papeis exercidos por cada um de nos, 
em diferentes conjunturas. Na verdade, se levar em conta que masculino e 
o que manda, o ativo, e feminino o que obedece, o passivo, verificare que 
nem sempre sera o homem a exercer o papel masculino e a mulher o 
feminino[...]. 1 6 

Nesse diapasao, pode-se observar que os novos tempos e contornos relativos 

a familia provocam uma exaustiva investigagao que objetiva lograr uma definigao 

exata, possibilitando a sua real distingao de outros grupos sociais. Fato este que e 

de dificuldade imensa. 

Sob outra perspectiva, Peixoto se pronuncia no sentido de que: 

Os estudos sobre a familia contemporanea apontam para o crescente 
processo de individualizagao, pautado na realizagao de um ego autonomo e 
na efetivacao das satisfacoes de cada um de seus membros. A 
centralizacao da familia conjugal, que Singly (1993:51) chama de "familia 
individualista e relacional", nao elimina, contudo, os lagos com a parentela. 
Assim, diz ele, "a logica da escolha, da eleicao, da liberdade, da gratuidade, 
que governa oficialmente as relagoes afetivas entre os homens e as 
mulheres no seio dos casais, se estende, sob modalidades especificas, as 
outras relagoes de familia, e se conjugam, nos dois casos, com as 
obrigagoes, os habitos, o sentido do 'dever' (ou ao menos do que 'deve ser 
fe i t oy . 1 7 

Ja em relagao a estruturagao do moderno Direito de Familia, Maria Helena 

Diniz aponta alguns principios que norteiam essa seara juridica, sao eles: principio 

da ratio do matrimonio e da uniao estavel, trazendo como fundamento dessas unioes 

o afeto; principio da igualdade juridica dos conjuges e dos companheiros (CF/88, 

1 6 FIUZA, Cesar. Direito civil: curso completo / Cesar Fiuza. - 14. ed. revista, atualizada e ampliada. -
Belo Horizonte: Del Rey, 2010. Pag. 963. 
1 7 PEIXOTO, Clarice Ehlers. Solidariedade familiar intergeracional. Genero, familia e trabalho no 
Brasil / Clara Araujo e Celi Scalon, organizadoras. - Rio de Janeiro : Editora FGV, 2005. Pag. 225. 
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artigo 226, § 5°); principio da liberdade; o principio do pluralismo familiar; o principio 

da afetividade; principio do respeito a dignidade da pessoa humana; principio da 

igualdade juridica de todos os filhos; principio da consagracao do poder familiar; 

principio do superior interesse da crianga e do adolescente 1 8. 

Os cinco ulti principios elencados sao de especial importancia para este 

trabalho, estando de acordo com o perfil da familia contemporanea que se perfaz 

alem dos lagos matrimonias e pautando-se protegao integral dos interesses dos 

filhos. 

2.2 A FAMILIA FACE A CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 

O ordenamento juridico brasileiro, com a promulgagao da Magna Carta em 

1988, da Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Crianga e do Adolescente) e, 

posteriormente, o Codigo Civil, passou a oferecer maior respaldo ao Poder Judiciario 

para que este resguardasse a convivencia familiar. Fazendo referenda a sua 

importancia no desenvolvimento do menor, Roberto Joao Elias afirma que "nenhuma 

outra instituigao, por melhor que seja, pode substituir a familia na criagao do ser 

humano". 1 9 Gama afirma que "A objetividade juridica que se tern em vista e a 

formagao moral do menor, isto e, de seu carater e sentimentos, impedindo-se a 

corrupgao, que o levara ao crime e ao carcere 2 0". 

O Brasil tern sido signatario de importantes convengoes internacionais sobre 

direito da crianga e do adolescente, dentre estas podem ser apresentadas o Dec. 

99.710, de 21.11.90 (Promulga a Convengao Dos direitos da Crianga); Dec. 592, de 

06.07.92 (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicos); Dec. 678, de 06.11.92 

(Promulga a Convengao Americana de Direitos Humanos - Pacto Sao Jose da 

Costa Rica); Dec. 5.006, de 08.03.04, (Promulga o Protocolo Facultativo a 

Convengao sobre os Direitos da Crianga relativo ao envolvimento de criangas em 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5 : direito de familia / Maria Helena 
Diniz. - 25. ed. - Sao Paulo : Saraiva, 2010. Pag. 19-26. 
1 9 Elias, Roberto Joao. Direitos fundamentals da crianga e do adolescente/Roberto Joao Elias.- Sao 
Paulo: Saraiva, 2005. Pag. 35. 
2 0 Gama, Guilherme Calmon Nogueira da. A familia no direito penal/Guilherme Calmon Nogueira 
Gama.- Rio de Janeiro: Renovar, 2000. Pag. 172. 
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conflltos armados); Dec. 3.579, de 12.09.10 (Promulga a Convengao 182 e a 

Recomendagao 190 da Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) sobre a 

Proibicao das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Agao Imediata para sua 

Eliminacao, concluidas em Genebra, em 17 de junho de 1999). 

Fazendo um apanhado das principals producoes legislativas dos ulti anos, 

tratando acerca da crianga e do adolescente, te: Lei n° 11.577 de 22.11.07 (torna 

obrigatoria a divulgagao pelos meios que especifica de mensagem relativa a 

exploragao sexual e trafico de criangas e adolescentes apontando formas para 

efetuar denuncias); Lei n° 11.129, de 30.06.05 (Instituiu o Programa Nacional de 

Inclusao de Jovens - ProJovem, posteriormente alterado pela Lei n° 11.692, de 

11.06.08); Lei n° 11.698, de 13.06.08 (Dispondo sobre a guarda compartilhada); Lei 

n° 12.010, de 03.08.09 (Dispondo sobre Adogao, alterando dispositivos do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente); e, recentemente, a Lei n°. 12.318, de 26 de agosto de 

2010 (Dispondo sobre Alienagao Parental). 

A Constituigao Federal de 1988 respeita o disciplinamento realizado pelas 

Declaragoes Intemacionais de Direitos do Homem. A dignidade da pessoa humana, 

fundamento do Estado Democratico de Direito, e o mais valoroso dentre os 

principios constitucionais, estando consagrado no artigo 1°, inciso III da Carta 

Constitucional. Assim, traz como prioridade salvaguardar o desenvolvimento integral 

do homem para que tenha uma vida social melhor e digna, sendo esse o pilar da 

sociedade. Tal principio e de suma importancia para todo o Direito em um Estado 

onde vige a democracia, especialmente para o Direito de Familia, que busca uma 

melhor organizagao e o respeito a esse instituto tao antigo e importante que e a 

entidade familiar, direcionando-o a melhor convivencia, solidariedade e afeto que 

resultam no desenvolvimento humano. 

Em seu artigo 226, §§ 3° e 4°, a CF/88, supriu a necessidade do 

reconhecimento da existencia de entidades familiares que nao foram constituidas 

pelo casamento (como a uniao estavel e a familia monoparental). Mas a doutrina 

orienta que o artigo supramencionado e seus paragrafos devem ser interpretados 

em seu carater exemplificativo, porque explicita as situagoes mais comuns. Entao, 

houve uma flexibilizagao do conceito de familia, que nao esta mais preso 

diretamente ao casamento ou ao simples envolvimento sexual, e sim a projegoes de 

vida comuns, gerando uma responsabilidade mutua. 
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Bittar, ao tratar sobre o relacionamento familiar no contexto constitucional, 

disciplina que: 

Foi exatamente no Direito de Familia e, em especial quanto ao 
relacionamento familiar, que a Carta de 1988 introduziu maiores inovagoes, 
internando, em nosso pais, principios que, decorrentes das Declaracoes 
Internacionais de Direitos do Homem de 1948, ora se acham absorvidos 
pelo Direito dos povos do mundo ocidental de tradicao romanistica. 2 1 

Essa nova ordem constitucional passou a dar um novo enfoque a familia, 

tratando-a como base da sociedade e conferindo-lhe especial protegao do estado, e 

o que diz o artigo 226, caput No que tange ao direito do menor a convivencia 

familiar, elencado no artigo 227 2 2 , tal preceito constitucional veio ratear a 

responsabilidade de conferir a crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

todos os direitos fundamentals para um desenvolvimento fisico, intelectual e 

emocional saudavel, entre o Estado, a familia e a sociedade, sem esquecer-se do 

estabelecimento da igualdade absoluta de direitos entre os filhos, naturais ou 

adotivos, decorrentes ou nao do casamento, proibindo qualquer discriminagao em 

relagao a filiagao. 

O autor prossegue afirmando que a ideia principal de toda estruturagao da 

materia e a da conceituagao da familia como celula maior da sociedade e base do 

Estado, que deve protege-la, como elemento anterior e essencial a sua 

subsistencia 2 3. Nesse horizonte, Silva assevera que: 

A familia e uma comunidade natural composta, em regra, de pais e filhos, 
aos quais a Constituigao, agora, imputa direitos e deveres reciprocos, nos 
ter do art. 229, pelo qual os pais tern o dever de assistir, char e educar os 
filhos menores, havidos ou nao da relagao do casamento (art. 227, § 6°), ao 
passo que os filhos maiores tern o dever de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carencia ou enfermidade. 2 4 

2 1 BITTAR, Carlos Alberto. O direito civil na Constituigao de 1988 / Carlos Alberto Bittar. - 2 ed. rev. e 
atual. - Sao Paulo - : Editora Revista dos Tribunals, 1991. Pag. 59. 
2 2 Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianga, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a 
profissionalizagao, 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, discriminagao, exploragao, 
violencia, crueldade e opressao. 
2 3 BITTAR, Carlos Alberto. O direito civil na Constituigao de 1988 / Carlos Alberto Bittar. - 2 ed. rev. e 
atual. - Sao Paulo - : Editora Revista dos Tribunals, 1991. Pag. 62. 
2 4 SILVA, Jose Afonso da. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO / Jose Afonso da 
Silva. - 33 ed., rev. e atual. - Sao Paulo - Editora Malheiros, 2010. Pag. 850-851. 
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O mesmo autor ainda afirma que a nova Carta Politica e minuciosa na 

previsao de direitos as criangas e dos adolescentes, especificando em relagao a eles 

direito ja consagrados para todos em geral, como direitos trabalhistas e 

previdenciarios, mas cria normas tutelares dos menores, principalmente dos orfaos e 

abandonados e dos dependentes de drogas e entorpecentes, bem como postula 

punigao severa ao abuso, violencia e exploragao sexual infantil e juvenil. 

Apos a nova ordem constitucional vieram inumeras outras produgoes 

legislativas demonstrando inteira preocupagao do Estado em proteger a integridade 

moral das familias e, em especial, da crianga e do adolescente, sem esquecer os 

cuidados com acesso a educagao, assistencia social, pratica de esportes, combate 

ao trabalho infantil, exploragao sexual. E como diz, Dias, "agora, qualquer norma 

juridica de direito das familias exige a presenga de fundamento de validade 

constitucional"2 5. A partir de entao, toda a legislagao infraconstitucional devera 

respeitar os ditames da Lei Maior, sob pena de inconstitucionalidade. 

2.3 A FAMlLIA FACE O CODIGO CIVIL BRASILEIRO 

O Novo Codigo Civil estabeleceu uma humanizagao para o trato de materias 

relacionadas a esfera privada. Com a sua promulgagao, o direito de familia passou a 

ser visto de forma mais garantista e com menor possibilidade de intervengao do 

Estado na vida intima dos cidadaos. Contudo, essa intervengao podera ocorrer para 

se ter a plena satisfagao dos membros da familia, e reestabelecer a harmonia do 

convivio social, prova disto e o art. 1.637, que confere ao juiz a faculdade de ate 

suspender o poder familiar quando um dos pais abuse de sua autoridade, faltando 

aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. 

O relator do projeto do Codigo Civil, Ricardo Fiuza (apud Carvalho), 

comentando sobre o Direito de Familia no atual Codigo destaca que: 

[...] Da tambem nova conformagao ao casamento, cujo objetivo deixa de ser 
apenas a constituigao da familia, que pode ser formada de outras formas, 
mas passa a ser o de estabelecer uma comunhao de vida entre os 

DIAS, Maria Berenice / Manual de Direito das familias / Maria Berenice Dias - 7. ed. rev., atual. e 
ampl. - Sao Paulo : Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 36 
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conjuges. Proibi o Estado de intervir na familia, salvo para sua protecao e 
para propiciar recursos educacionais e cientificos, a exemplo do 
planejamento familiar, que sera, entretanto, livre decisao do casal, mesmo 
porque o Estado nao tern o direito de tutelas os sentimentos e as relagoes 
intimas dos individuos[...]. 2 6 

No entendimento de Carvalho, o atual Codigo Civil foi, inequivocamente, um 

grande avango, especialmente ao reconhecer diversas formas de familia e o afeto 

como elemento agregador. Demanda, entretanto, urgente atualizagao em diversas 

regras para adequa-lo a realidade atual das familias, pois, como e sabido, o direito 

nunca se adianta a realidade social, esta procurando se adequar aos novos 

costumes e valores sociais, tardiamente 2 7. 

O Codigo dispoe que definigao de familia passa enquadrar as unidades 

familiares formadas por casamento (familia propriamente dita), uniao estavel 

(entidade familiar) ou comunidade de qualquer genitor e descendente (comunidade 

monoparental ou unilinear), enquanto no Codigo de 1916 a familia legitima seria 

constituida apenas pelo casamento formal. 

Silveira pontua que a nova legislagao estabelece que o casamento e a 

comunhao plena de vida, com direitos absolutamente iguais para os conjuges, 

obedecendo a disposigoes constitucionais segundo a qual os direitos e deveres 

referentes a sociedade conjugal sao exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher 2 8. 

O poder do pai sobre os filhos passa a ser chamado de poder familiar, 

exercido igualmente pelo pai e pela mae. O homem deixa de ser o "chefe da familia", 

que e dirigida pelo casal, com iguais poderes para o homem e para a mulher. Se 

marido e mulher divergirem, por nao mais haver a prevalencia da vontade do pai, a 

solugao sera transferida ao Judiciario. 

Ainda na seara do tratamento conferido a familia pelo ordenamento juridico 

patrio, tem-se que, diferentemente do que era consubstanciado no Codigo de 

CARVALHO, Dimas Messias. Direito de Familia: Direito Civil. Dimas Messias de Carvalho. 2 a ed. -
Belo Horizonte: Del Rey, 2009. Pag. 20-21 
2 7 Idem. Pag. 21 . 
2 8 SILVEIRA, Alessandro Marques de. O conceito de familia ao longo da historia e a obrigagao 
alimentar. Disponivel em: http://ius.com .br/revista/texto/17628/o-conceito-de-familia-ao-longo-da-
historia-e-a-obriqacao-alimentar. Acesso em: 19 nov. 2011. 

http://ius.com
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Menores (Lei n° 6.697/79) 2 9, o Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 

8.069/90) tern como principio norteador de sua doutrina a protegao integral da 

crianga e do adolescente, surgindo da necessidade de um reordenamento juridico, 

uma vez que o antigo Codigo nao era mais compativel com os principios da nova 

ordem constitucional e da Convengao Internacional dos Direitos da Crianga, de 

1989, da qual o Brasil foi signatario. 

Pode-se definir a protegao integral como sendo o fornecimento a crianga e ao 

adolescente de toda assistencia necessaria ao pleno desenvolvimento de sua 

personalidade 3 0. Essa assistencia deve ser vista em tres vertentes: material, moral e 

juridica. Em virtude de o menor ser um sujeito de direito, nao pode ele ser tratado 

como objeto, de maneira desprezivel. Para tanto, o artigo 5° do ECA anuncia que, 

no que conceme a crianga e ao adolescente, nao se admite tratamento negligente 3 1. 

O estatuto menorista, a epoca de sua promulgagao, foi amplamente elogiado 

pela sua inovagao e ideias que poderiam realmente por a salvo os direitos dos 

menores. No entanto, atualmente tern sido duramente criticado pela Utopia que fora 

fixada em seus dispositivos, de modo que o Estado nao tern conseguido estabelecer 

de forma adequada os meios necessarios para garantir e efetivar as politicas e 

agoes nele encampadas. Mesmo assim, ainda se tra um instrumento de forte 

protegao contra os abusos cometidos a criangas e adolescentes, garantindo a estas 

seus direitos fundamentals. 

O estatuto em comento traz disposigoes relativas ao direito a convivencia 

familiar e comunitaria, impondo regras tanto a familia quanto ao Estado para 

proteger os infantes, a exemplo do dever de sustento, guarda e educagao dos pais 

para com os filhos menores 3 2. Desta forma, o estatuto, em seu artigo 19, consolida o 

compromisso firmado pela Constituigao Federal de que toda crianga ou adolescente 

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

familia substituta. 

Becker fortalece essa compreensao ao afirmar que: 

O Codigo de Menores tinha um carater discriminatory, que associava a pobreza a "delinquencia". 
Havia a ideia de que os mais pobres tivessem um comportamento desviante e uma certa tendencia a 
desordem, nao podendo se adaptar a vida em sociedade. 
3 0 ELIAS, Roberto Joao. Direitos fundamentals da crianga e do adolescente/Roberto Joao Elias.- Sao 
Paulo: Saraiva, 2005. 
3 1 Idem. 
3 2 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educagao dos filhos menores, cabendo-
Ihes ainda, no interesse destes, a obrigagao de cumprir e fazer cumprir as determinagoes judiciais. 
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E importante considerar que as normas legais mencionadas centralizam a 
questao no direito que a crianga tern a ser criada e educada pela sua familia 
e, ao mesmo tempo, referem-se a necessidade de proteger e assistir essa 
mesma familia no adequado exercicio de suas fungoes. A Constituigao 
Brasileira, no art. 227, afirma que "a familia, base da sociedade, tern 
especial protegao do Estado". Essa protegao e estendida a formas nao 
tradicionais de familia, na medida em que, no §4° do mesmo artigo, 
"entende-se, tambem, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes". 3 3 

Assim, nao restam duvidas que o Estatuto da Crianga e do Adolescente teve 

seus pilares edificados em bases constitucionais, primando pela protegao da familia 

e, em especial, dos interesses dos menores. 

3 3 BECKER, Maria Josefina. A RUPTURA DOS VINCULOS: quando a tragedia acontece. Familia 
brasileira, a base de tudo / Silvio Manoug Kaloustia (organizador). - 9. ed. - Sao Paulo : Cortez, 
Brasilia, DF : UNICEF, 2010. Pag. 61 . 
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3 DA ALIENAQAO PARENTAL 

Para que o ser humano consiga se desenvolver plenamente e necessario o 

suporte familiar que moldara seus principios e comportamentos em sociedade. As 

relagoes de familia, como ja expostas anteriormente, no primeiro capitulo deste 

trabalho, sao de fundamental importancia para o direito, no que tangencia a sua 

harmonia com o ambiente social, mas principalmente no tocante as relagoes 

intrafamiliares. 

Desta forma, como o pleno desenvolvimento da crianga e do adolescente e 

um direito natural, ja expressamente inscrito na Constituigao Federal e em 

dispositivo menorista, como o Estatuto da Crianga e do Adolescente, deve ser ele 

protegido da melhor maneira a garantir tambem o atendimento ao principio do 

melhor interesse do menor, que quando vitimado por agoes decorrentes de praticas 

da alienagao parental, e violado. 

Neste capitulo, buscar-se-a apresentar as nogoes gerais que envolvem o 

tema da alienagao parental, inicialmente tragando conceitos sobre esta figura 

juridica que ainda e nova para o direito. Posteriormente, busca-se discutir os efeitos 

juridicos que norteiam a questao da alienagao, bem como os efeitos sociais. Trata-

se tambem de apresentar a Sindrome da Alienagao Parental como consequencia da 

violencia sofrida pela crianga ou adolescente, ou ate mesmo o alienado. 

3.1 CONCEITO E NOQOES GERAIS 

As relagoes intrafamiliares sao aquelas que ocorrem no seio da familia, no 

pequeno nucleo parental, formado por pais e filhos, que muitas vezes sao vitimas de 

violagao provocada por uma das partes sujeitos desta relagao - os genitores. Dai a 

preocupagao do legislador em proteger a integridade fisica e espiritual da familia, 

posto ser nela que a crianga e o adolescente irao adquirir os valores eticos e morais 

que carregarao consigo pelo resto da vida. 

O termo Alienagao Parental define uma campanha de desmoralizagao 

promovida por um dos genitores para mudar a percepgao que o filho tern a respeito 
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do outro genitor, tudo isto com a intencao de afastar o convivio destes ulti. Pode 

tambem ser entendido como o meio utilizado por um dos genitores (geralmente o 

guardiao) para manipular a cabega de seu filho, incutindo-lhe falsas memorias e 

percepgoes erroneas sobre o outro genitor, induzindo a afastamento destes. 

Em 1997, o Ph.D. Douglas Darnall apresentou o conceito de Alienagao 

Parental (AP) "como qualquer constelagao de comportamentos, conscientes ou 

inconscientes, que poderiam provocar uma perturbagao na relagao entre a crianga e 

o outro progenitor."3 4 

E tambem neste momento que traz-se a baila o conceito de Alienagao 

Parental dado por Dias, a qual sintetiza o seguinte: 

Ja 'alienagao' sao os atos que desencadeiam verdadeira campanha 
desmoralizadora levada a efeito pelo 'alienador', que nem sempre e o 
guardiao. Chama-se de 'alienado' tanto o genitor quanto o filho 
vitimas desta pratica. Por isso vem sendo utilizada a expressao 
'alienagao parental', que identificou o processo consciente, ou nao, 
desencadeado por um dos genitores - geralmente o guardiao - para 
afastar a crianga do outro. Esse fenomeno tambem recebe o nome 
de implantagao de falsas memorias.35 

Esses comportamentos tambem podem aparecer de outras formas como, por 

exemplo, atraves da obstaculizagao da visita do outro genitor ao filho ou atraves da 

afirmagao de que o outro genitor esteja morto. Entretanto, a Alienagao tratada pode 

ocorrer ate mesmo na constancia do casamento. Apesar de ser incomum, essa 

pratica tern espago nas familias que se encontram em avangado processo de 

ruptura dos lagos afetivos, momento em que ja nao mais importa o respeito a 

unidade e integragao da relagao conjugal e parental. 

Nessa linha, Fonseca preleciona que: 

[...] a alienagao parental e o afastamento do filho de um dos 
genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custodia. A 
sindrome da alienagao parental, por seu turno, diz respeito as 

DARNALL, Douglas. New Definition of Parental Alienation. What is Diference Between Parental 
Alienation (PA) and Parental Alienation Syndrome (PAS). Disponivel em: 
http://www.parentalalienation.org/articles/parental-alienation-defined.html. Acesso em: 18 mai. 2011 
3 5 DIAS, Maria Berenice. Alienagao Parental: um crime sem punigao. Incesto e alienagao parental: 
realidades que a justiga insiste em nao ver/coordenagao Maria Berenice Dias.- 2 a ed rev., atual. e 
ampl.- Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 16. 

http://www.parentalalienation.org/articles/parental-alienation-defined.html
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sequelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer a 
crianga vitima daquele alijamento. [...]36 

E importante ressaltar que a pratica desses atos alienatorios nao esta restrita 

apenas aos genitores, na condigao de alienador. Assim, todas as pessoas que 

fazem parte do ciclo familiar e social da vitima podem ser sujeitos ativos dessa 

pratica. Observa-se que, de acordo com o contexto conferido pela lei, tambem pode 

ser imputada aos avos, tios, curador, tutor, enfim, qualquer pessoa que tenha 

autoridade, guarda ou vigilancia da crianga ou adolescente. 

No cotidiano e praxe ver tios, vizinhos, professores que tambem colocam as 

criangas em situagao de conflito direto com um genitor ou mesmo imputam ideias 

erroneas a respeito deste na mente daquele com o unico objetivo de prejudicar o 

relacionamento entre eles. E isto ocorre, muitas vezes, de forma associada ao 

alienador. 

Quando se esta diante de um caso de Alienagao Parental percebe-se que o 

alienador utiliza todas as formas possiveis para impedir o contato entre o alienado e 

os filhos. Tudo isso pode comegar com a omissao de informagoes a respeito do 

desenvolvimento escolar dos filhos, sua saude, festas, datas comemorativas, 

momentos especiais (como uma apresentagao teatral ou de bale, competigao de 

futebol ou natagao). 

A partir de entao, ha uma gradagao nos obstaculos postos pelo alienador, o 

qual passara a impedir (conduta comissiva) o contato entre o alienado e os filhos, 

por meio de agoes como inventar passeios com os filhos nos dias de visita do 

alienado, mandar os filhos para colonia de ferias justamente na epoca de ferias em 

que deveriam ficar com o alienado, dizer que o filho esta doente e precisa de 

repouso, dentre outras condutas. 

Ao mesmo tempo em que o alienador age junto ao alienado, impossibilitando 

o seu contato com o filho, vai fomentando na cabega deste a ideia de que aquele 

nao esta querendo saber mais noticias suas, que nao esta indo Ihe visitar, que 

preferiu passar as ferias com a outra familia, que seu pai Ihe esqueceu. Enfim, e 

uma infinidade de exemplos que poderiam ser apresentados, demonstrando a 

FONSECA, Priscila Maria Correa da. Sindrome da Alienagao Parental. Disponivel em: 
<http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/1174.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011. 

http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/1174.pdf
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variedade de opgoes que o alienador tern para manipular a cabega de seus filhos e 

driblar a vontade do alienado. 

No sitio oficial do documentario brasileiro "A Morte Inventada" estao arroladas 

algumas estrategias utilizadas pelo alienador para incutir na cabega dos filhos as 

falsas imputagoes acerca do outro genitor. Sao elas: 

1 - Limitar o contato da crianga com o genitor alienado; 
2 - Pequenas punigoes sutis e veladas, quando a crianga expressa 
satisfagao ao se relacionar como genitor alienado; 
3 - Fazer com que a crianga pense que foi abandonada e nao e amada pelo 
genitor alienado; 
4 - Induzir a crianga a escolher entre um genitor e outro; 
5 - Char a impressao de que o genitor alienado e perigoso; 
6 - Confiar segredos a crianga, reforgando o senso de lealdade e 
cumplicidade; 
7 - Evitar mencionar o genitor alienado dentro de casa; 
8 - Limitar o contato com a familia do genitor alienado; 
9 - Desvalohzar o genitor alienado, seus habitos, costumes, amigos e 
parentes; 
10 - Provocar conflitos entre o genitor alienado e a crianga; 
11 - Cultivar a dependencia entre genitor alienador e a crianga; 
12 - Interceptar telefonemas, presentes e cartas do genitor; 
13 - Interrogar o filho depois que chega das visitas; 
14 - Induzir culpa no filho por ter bom relacionamento com o genitor 
alienado; 
15 - Instigar a crianga a chamar o genitor alienado pelo seu proprio nome; 
16 - Encorajar a crianga a chamar o padrasto/madrasta de pai/mae; 
17 - Ocultar a respeito do verdadeiro pai/mae biologico (a); 
18 - Abreviar o tempo de visitagao por motivos futeis. 3 7 

Quando essa situagao de dificuldade de contato se prolonga no tempo, as 

vitimas dessa lamentavel "doenga social" vao perdendo o estimulo de buscar o 

convivio com o outro. Assim, os pais acabam desistindo do amor pelos filhos por nao 

conseguirem estabelecer contato com os mes. 

Tudo isso e muito frustrante, sobretudo para a crianga, que nao tern suporte 

psicologico algum para entender que foi abandonada por alguem que tanto ama e 

nao sabe ao menos quais motivos foram determinantes para essa funesta situagao. 

Por fim, ninguem consegue entender os motivos do rompimento dessa sagrada 

ligagao que une pai e filho / mae e filho. 

Desta maneira, de um lado cresce um filho que sempre foi levado a acreditar 

ter sido covardemente abandonado pelo genitor; e de outro, tem-se um pai, ou uma 

A Morte Inventada. Disponivel em: http://www.amorteinventada.com.br/portuques.html. Acesso em: 
15 mai. 2011. 

http://www.amorteinventada.com.br/portuques.html
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mae, que se viu de maos atadas frente a situagao que Ihe foi imposta pelo alienador, 

que quando nao obstaculizava as visitas - ora dizendo que a crianga estava doente, 

ou que ja tinha a festinha de aniversario de um colega para ir - fazia afirmagoes de 

que a crianga havia expressamente manifestado interesse de nao o encontrar. E 

esse tipo de situagao que pais e filhos, vitimas da alienagao, enfrentam diariamente. 

A Alienagao Parental, por sua vez, era considerada simbolicamente um 

"crime" para o qual nao havia punigao. As relagoes de parentalidade eram 

destruidas sem que houvesse nenhuma reprimenda, eis que o Judiciario ainda nao 

dispunha de um aparato que possibilitasse a identificagao do problema e apontasse 

solugoes adequadas. Com inteira propriedade no assunto, Jorge Trindade afirma 

que "o alienador, como todo abusador, e um ladrao da infancia, que utiliza a 

inocencia da crianga para atacar o outro. A inocencia e a infancia, uma vez 

roubadas, nao podem mais ser devolvidas" 3 8 e nessa seara o Judiciario jamais tera 

como compensar as perdas sofridas pelas vitimas, bem como o alienador nao 

sofrera uma reprimenda a altura do mal feito aquelas. 

Ve-se, portanto, que a Alienagao Parental e um mal que assola inumeras 

familias durante e apos o processo de desfazimento da relagao conjugal, ou seja, no 

periodo de quebra do vinculo familiar mais estreito e de forma nao consensual. Isto 

ocorre, geralmente, devido ao fim do relacionamento nao ter ocorrido de forma 

amistosa e saudavel, quando o casal nao soube elaborar o luto da separagao de 

forma adequada para driblar as intemperies e desafeigoes decorrentes do fim da 

vida em comum. 

Com o fim da vida a dois, e havendo filhos comuns, havera de ser 

regulamentada a guarda dos mes, de forma que melhor atenda aos interesses dos 

infantes. Assim, devem os pais agir de modo a facilitar e contribuir para que ambos 

exergam os poderes decorrentes da parentalidade em sua plenitude e, 

principalmente, em igualdade de direitos e deveres. 

No entanto, quando a separagao acontece de forma litigiosa, os casais, em 

grande numero, nao sao Concordes no que atine a guarda dos filhos, razao pela qual 

litigam em juizo, ou fora dele, com o intuito de ter a guarda exclusiva, ou unilateral, 

por se achar mais capacitado para o encargo e que o outro genitor nao 

3 8 TRINDADE, Jorge. Sindrome de Alienagao Parental in Incesto e alienagao parental : realidades 
que a justiga insiste em nao ver / coordenagao Maria Berenice Dias. - 2. ed rev., atual. e ampl. - Sao 
Paulo : Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag 32. 
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desempenharia tal fungao de forma satisfatoria, incidindo na questao da alienagao 

implicita. 

Fonseca esclarece como deveria ser a relagao entre os conjuges e os filhos 

comuns, relatando que: 

Uma vez consumada a separagao do casal e outorgada a guarda dos 
filhos a um dos ex-consortes, assiste ao outro, como cedigo, o 
direito-dever de com eles estar. E o chamado direito de visitas, o qual 
nao compreende, ao contrario do que possa parecer, apenas o 
contato fisico e a comunicagao entre ambos, mas o direito de o 
progenitor privado da custodia participar do crescimento e da 
educagao do menor. Trata-se de uma forma de assegurar a 
continuidade da convivencia entre o filho e o genitor nao guardiao, ou 
seja, do vinculo familiar, minimizando, assim, a desagregagao 
imposta pela dissolugao do casamento.39 

Apesar do ideal exercicio do poder parental ser algo bastante dificil de ser 

alcangado em virtude, muitas vezes, da falta de preparagao dos pais para esse 

encargo, e necessario que os mes tenham consciencia da responsabilidade que 

cada um carrega na construgao psicologica, social e cultural dos filhos. Da mesma 

forma que os mes devem ser sabedores que apos o fim do relacionamento subsiste 

o poder/dever de ambos terem contato com os filhos, para educa-los, cuidar da 

saude, integra-los a sociedade, e que tudo isto deve ser feito de forma conjunta e 

harmonica. Dai dizer-se que o fim do relacionamento poe fim ao dever conjugal, mas 

fortalece o dever parental. 

Nesse diapasao sao as palavras de Donadeli e Rissi, pronunciando-se da 

seguinte forma: "ressalte-se que o exercicio do poder familiar visa a manutengao do 

vinculo afetivo entre pais e filhos, geralmente enfraquecido pela separagao o casal, 

contribuindo, assim, para a formagao moral e intelectual da prole." 4 0 

Prosseguindo, os referidos autores ainda comentam que mesmo se tratando 

de pais separados pelo divorcio, ou rompimento da uniao estavel, e ate mesmo pais 

solteiros, devem os filhos manter a convivencia com ambos, nao podendo o genitor 

guardiao restringir ou vedar o acesso ao outro. 

FONSECA, Priscila Maria Pereira Correa da. Sindrome de Alienagao Parental. Revista do Centro 
de Apoio Operacional Civel / Ministerio Publico do Estado do Para, Centro de Apoio Operacional 
Civel. Ano 11, N. 15. Belem: M. M. M. Santos Editora, 2009. Pag. 50. 
4 0 DONADELI, Paulo Henrique e RISSI, Rosiane Sasso. O direito a convivencia familiar e o direito de 
visita dos avos. In: Revista juridica Consulex, ano XII, n° 278, ed. de 15 de agosto de 2008. Pag. 42. 
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Contudo, o que se ve apos o fim de uma uniao conjugal ou afetiva, na maioria 

dos casos, sao verdadeiras batalhas judiciais travadas entre os pais para ficarem 

com a guarda exclusiva, ou unilateral, dos seus filhos. Tudo isso imbuido pelo 

egoistico sentimento de vinganga, querendo unicamente ver o sofrimento do ex-

conjuge que, possivelmente, ficara privado do contato com seu filho. Diniz disserta 

que: 

Como os conflitos familiares gerados na separagao judicial ou no 
divorcio direto trazem, alem dos problemas juridicos, questoes de 
ordem psiquica, por envolverem sentimentos, ja que aludem as 
relagoes entre pais e filhos menores, dificultam ao Judiciario uma 
decisao que atenda satisfatoriamente aos interesses e as 
necessidades dos envolvidos, pois o ideal seria respeitar o direito da 
co-parentalidade, o exercicio da autoridade parental conjunta, em 
que cada um dos pais reconhega o lugar do outro.41 

Diante de tal conjuntura, percebe-se que e justamente nos bastidores dessas 

batalhas que comega a surgir o fenomeno da Alienagao Parental e, 

consequentemente, os seus efeitos atrozes. Essa e uma situagao que tern se 

tornado cada vez mais frequente, ao passo que o Poder Judiciario nao tern se 

estruturado para atender de forma satisfatoria todas as demandas originadas de 

dissidios familiares, a exemplo de questoes relacionadas com o regime de guarda 

ou visitas dos filhos, pensoes alimenticias e divorcios. Muitos desses casos sao 

bastante simples e poderiam ser solucionados atraves de uma orientagao feita por 

terceira pessoa especializada em conflitos familiares, como psicologos e assistentes 

sociais, reduzindo em grande escala o problema do retardamento das decisoes 

judiciais. 

3.2 SINDROME DA ALIENAQAO PARENTAL 

Apesar desse fenomeno ja ser notado por especialistas desde a decada de 

1940, os estudos sobre a Sindrome da Alienagao Parental iniciaram-se nas 

Curso de direito civil brasileiro, 5° volume : direito de familia/Maria Helena Diniz. - 22 ed. rev. e 
atual. de acordo com a Reforma do CPC. - Sao Paulo : Saraiva, 2007. Pag. 341. 
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universidades dos Estados Unidos em meados dos anos 80, tendo varios cientistas 

analisado o fenomeno e Ihe atribufdo um conceito. No entanto, o pioneiro nesses 

estudos foi Richard Gardner, medico psiquiatra e professor da Universidade de 

Columbia (EUA). Foi ele que em 1985 percebeu a presenga de um disturbio 

psicologico desenvolvido nas pessoas envolvidas na Alienagao Parental e chamou-o 

de Sindrome da Alienagao Parental (SAP), definindo-o como sendo: 

Um disturbio que surge inicialmente no contexto das disputas em 
torno da custodia infantil. Sua primeira manifestacao verifica-se numa 
campanha que visa denegrir a figura parental perante a crianga, uma 
campanha que nao tern justificagao. Esta sindrome resulta da 
combinagao de um programa de doutrinagao dos pais (lavagem 
cerebral) juntamente com a contribuigao da propria crianga para 
envilecer a figura parental que esta na mira desse processo42. 

Para estudo desse disturbio Gardner realizou uma pesquisa tomando por 

instrumento mais de 200 criangas, filhas de pais separados ou que estao em 

processo de separagao, litigiosa ou consensual, e identificou uma serie de 

transtornos psicologicos, rotulando estes transtornos de Sindrome da Alienagao 

Parental. Com o aprofundamento do estudo percebeu-se que a Alienagao Parental e 

um fenomeno que sempre ocorreu na pratica. Porem, somente apos os estudos do 

Dr. Richard Gardner e que esse fenomeno foi rotulado com tal nome e passou a ser 

estudado cientificamente. 

Essa sindrome, inicialmente, surgiu como uma justificativa para o crescimento 

dos casos de abuso infantil na decada de 1980. O psiquiatra firmou o entendimento 

de que um dos genitores (no geral a mae, ate por questoes socioculturais, a pratica 

da alienagao parental e efetivada em maior parte dos casos pela genitora) acusava 

falsamente o outro, com o intuito de dificultar a relagao entre ele e o filho. 

A definigao inicial de Gardner, que colocava as maes, de forma quase que 

exclusiva, no papel do alienador, foi bem recepcionada por agrupamento de defesa 

dos direitos paternos, pois tornava possivel que os pais fundamentassem a oposigao 

que seus filhos apresentavam em visita-los, e possibilitava que essa resistencia dos 

filhos fosse vista como culpa das ex-esposas. 

DARNALL, Douglas. New Definition of Parental Alienation. What is Diference Between Parental 
Alienation (PA) and Parental Alienation Syndrome (PAS). Disponivel em: 
http://www.parentalalienation.org/articles/parental-alienation-defined.html. Acesso em: 18 mai. 2011 

http://www.parentalalienation.org/articles/parental-alienation-defined.html
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Na mesma epoca a sindrome foi usada como meio de defesa de pais num 

grande numero de divorcios e em disputas de guarda de filhos, principalmente como 

meio de defesa contra denuncias de violencia domestica e abuso sexual. No sentido 

contrario, grupos femininos fizeram criticas a sindrome, receosos de que 

possibilitasse que pais agressores sustentassem que as denuncias de abuso da 

mae ou da crianga fossem frutos de lavagem cerebral. Trindade 4 3, ao abordar sobre 

o assunto, assevera que: 

A Sindrome de Alienagao Parental e um transtorno psicologico que se 
caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, 
denominado conjuge alienador, transforma a consciencia de seus filhos, 
mediante diferentes formas e estrategias de atuacao, com o objetivo de 
impedir, obstaculizar ou destruir seus vinculos com o outro genitor, 
denominado conjuge alienado, sem que existam motivos reais que 
justifiquem essa condigao. Em outras palavras, consiste num processo de 
programar uma crianga para que odeie um de seus genitores sem 
justificativa, de modo que a propria crianga ingressa na trajetoria de 
desmoralizagao desse mesmo genitor. 4 4 

Essa sindrome, em linhas gerais, se apresenta como um disturbio psicologico 

desencadeado nas pessoas que estao envolvidas em uma situagao de ocorrencia de 

Alienagao Parental. Assim, diferentemente desta, que e a conduta intentada por um 

genitor com a intengao de alterar a percepgao que os filhos tern a respeito do outro 

genitor, aquela e resultado dos efeitos gerados pela alienagao nas vitimas e no 

proprio alienador. 

A Sindrome da Alienagao Parental nao foi bem recepcionada por peritos em 

psicologia e por juristas, e vem sendo alvo de criticas por parte da comunidade 

medica forense, que sustentam a inadmissibilidade dessa sindrome em processos 

judiciais, pois ela poderia ser usada como uma maneira de conceder a guarda das 

criangas ao pai, mesmo que presentes varios relatos passados de agressoes. 

Nota-se que o Estado ainda nao encontrou meios de evitar esse tipo de 

situagao que tanto abala a estrutura psicologia da familia e, em especial, da crianga, 

ente mais fragil dessa relagao patologica. A respeito, afirma Dias que: 

Livre-docente em Psicologia Juridica. Doutor em Psicologia Clinica. Presidente da Sociedade 
Brasileira de Psicologia Juridica. 
4 4 TRINDADE, Jorge. Incesto e alienagao parental: realidades que a justiga insiste em nao 
ver/coordenagao Maria Berenice Dias. - 2 a ed rev., atual. e ampl.- Sao Paulo: Editora Revista dos 
Tribunals, 2010. Pag. 22-23. 
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E preciso ter presente que esta tambem e uma forma de abuso que 
poe em risco a saude emocional de uma crianga. Ela acaba 
passando por uma crise de lealdade, pois a lealdade para com um 
dos pais implica na deslealdade para com o outro, o que gera um 
sentimento de culpa quando, na fase adulta, constatar que foi 
cumplice de uma grande injustiga.45 

Deste fato decorrem inumeras consequencias, dentre elas, a colocagao do 

filho em uma situagao de constante tensao, devido a continua agressao psicologica 

sofrida sem qualquer justificativa, caracterizando o chamado "Bullying Familiar". 

Que, de acordo com Vieira Segundo, em artigo publicado em revista especializada 

da area juridica, aponta que: 

A Sindrome da Alienagao Parental nada mais e, portanto, que o 
bullying familiar ou bullying das relagoes familiares, pois o agressor 
acaba colocando o filho e o ex-conjuge em constante estado de 
tensao, impingindo terrivel sofrimento a ambos. Ainda que o agressor 
nao tenha a intengao de atingir a crianga, e inequivoco que, nesta 
pratica abominavel, ela e profundamente atingida.46 

Isto posto, diante da consideragao feita acima, tem-se que Alienagao Parental 

e bullying estao intrinsecamente relacionadas, de modo que poem a crianga ou 

adolescente no centro do conflito familiar, tornando-o um verdadeiro objeto de 

disputa e materializagao do desejo de vinganga contra o outro genitor. 

Assim, as pessoas envolvidas em caso de Alienagao Parental podem ser 

vitimas dessa pratica sem desenvolver qualquer sintoma, ou seja, nao apresentam 

resposta psicologica a essa agressao. No entanto, pode acontecer de as vitimas 

desenvolverem a Sindrome da Alienagao Parental e apresentarem os sintomas 

especificos desse transtorno mental, sobre os quais se discorre brevemente a 

seguir. 

E extremamente importante que haja um vinculo de afinidade entre pais e 

filhos separados para que a crianga nao sofra danos psicologicos pela falta de 

estimulo afetivo. A crianga e adolescente necessitam de estimulos afetivos para se 

DIAS, Maria Berenice. Revista do Centro de Apoio Operacional Civel / Ministerio Publico do Estado 
do Para, Centro de Apoio Operacional Civel. Ano 11, N. 15, (2009-dez). Belem: M. M. M. Santos 
Editora E. P. P., 2009. Pag. 48 
4 6 SEGUNDO, Luiz Carlos Furquim Vieira. Sindrome da Alienagao Parental. O bullying nas relagoes 
familiares. In: Revista juridica Consulex, ano XIV, n° 314. Ed. de 15 de fevereiro de 2010. Pag. 66. 
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desenvolver e reconhecer como pessoa humana, situagao que nao e possivel 

quando se encontram envolvidos num caso de Alienagao Parental, devido ao abalo 

ocasionado em sua autoestima, deixando-os cada vez mais propensos a problemas 

depressivos. 

Uma pesquisa realizada pela FIOCRUZ (Fundagao Oswaldo Cruz) constatou 

que cerca de 20% (vinte por cento) dos brasileiros que apresentam sintomas de 

depressao sao adolescentes, tendo como duas das principals causas a separagao 

dos pais e a experiencia de violencia cometida pela mae. E mais, dos adolescentes 

que vivenciam a separagao dos pais 73% (setenta e tres por cento) tern mais 

chances de sofrer depressao 4 7. 

De acordo com a pesquisadora Avanci, responsavel pela pesquisa 

supramencionada: 

A separagao dos pais por si so nao acarreta problemas para os 
filhos, complementando que "O mais importante e o que aconteceu 
com a familia antes, durante e depois que a separagao ocorreu. O 
fim da uniao nao precisa ser vista pelo adolescente como perda, 
conflito, disputa e magoa".48 

Dessa forma, resta aos pais estarem sempre ao lado de seus filhos, 

esclarecendo que a nova estrutura familiar nao vai interferir na posigao que ocupam. 

Ocorrendo o contrario, ou seja, pais alimentando sentimento de odio para com o 

outro, estara substancialmente prejudicada a adaptagao do adolescente a nova 

estrutura que a familia apresenta. 

Ao tratar dos efeitos psicologicos que a sindrome pode provocar, 

principalmente na crianga, Trindade afirma que o aparecimento dos efeitos ira 

depender de varios fatores, dentre eles a idade da crianga, as caracteristicas de sua 

personalidade, capacidade de resiliencia etc., acrescentando ainda o seguinte: 

Porem, numa sociedade que aceita as patologias do corpo, mas nao 
os problemas da existencia, a unica via possivel de expressar os 
conflitos emocionais se da em ter de enfermidade somatica e 
comportamental. Esses conflitos podem aparecer na crianga sob 

"No Brasil, 20% dos depressivos sao adolescentes". Disponivel em: 
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0.,OI3330799-EI715,00-
No+Brasil+dos+depressivos+sao+adolescentes.html. Acesso em: 29 set. 2011. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0.,OI3330799-EI715,00-
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forma de ansiedade, medo e inseguranga, isolamento, tristeza e 
depressao, comportamento hostil, falta de organizagao, dificuldades 
escolares, baixa tolerancia a frustragao, irritabilidade, enurese, 
transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de desespero, 
culpa, dupla personalidade, inclinagao ao alcool e as drogas, e, em 
casos mais extre, ideias ou comportamentos suicidas.49 

Essas enfermidades psicossomaticas, que sao problemas psicologicos que 

somatizam seus sintomas no organismo, aparecem com mais frequencia no sistema 

respiratorio e digestivo. Assim, diante do conflito familiar o sistema nervoso sofre 

uma alteragao tao grande que acaba causando problemas na estrutura fisica do 

nosso corpo, como crises de asma, gastrite, diarreia. Interessante observar que nao 

adianta tratar dessas doengas com medicagao especifica por que a causa do 

problema e de ordem psicologica, ou seja, a cura so vira com a realizagao de terapia 

com um psicologo, pois a causa do problema nao e o corpo e sim a mente. 

Gardner tambem definiu a sindrome como um receio da crianga com a 

censura e reprovagao de um dos genitores. Segundo o estudioso, a doenga seria 

caracterizada por uma serie de oito sintomas que surgiriam na crianga. Sao eles: 

manifestagoes de raiva e ataques contra a honra do pai-alvo; justificativas debeis, 

fantasiosas, futeis para respaldar este odio; ausencia da ambivalencia normal acerca 

do pai-alvo; sustentagoes incisivas de que a escolha de afastar o pai e apenas dela 

("pensador independente"); suporte incondicional ao alienador; ausencia de culpa a 

respeito da maneira como trata o alienado; utilizagao de afirmagoes emprestadas do 

alienador; criticas nao so ao pai-alvo, como tambem para os familiares e amigos 

destes. 

Ate o presente momento a sindrome nao foi inserida no Manual de 

Diagnostico e Estatistica de Transtornos Mentais (DSM-IV) da Associagao 

Americana de Psiquiatria. No ano de 2001, Gardner justificou que quando o DSM-IV 

foi publicado os estudos sobre a Sindrome da Alienagao Parental nao eram 

suficientes para que a doenga fizesse parte do Manual. Entretanto, desde entao a 

TRINDADE, Jorge. Sindrome da Alienagao Parental. Incesto e alienacao parental: realidades que a 
justica insiste em nao ver/coordenacao Maria Berenice Dias.- 2 a ed rev., autal. e ampl.- Sao Paulo: 
Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 25. 
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comunidade cientifica se voltou com mais seriedade para essa sindrome, varios 

estudos serios foram realizados 5 0. 

Com o intuito de trazer para discussao um tema pouco conhecido 

socialmente, o diretor de cinema Allan Minas criou o documentario "A Morte 

Inventada", tratando sobre a Alienagao Parental, revelando o drama de pais e filhos 

que tiveram seus elos rompidos por uma separagao conjugal mal conduzida, vitimas 

dessa malsinada pratica. A sinopse do documentario traz o seguinte: 

O filme revela o drama de pais e filhos que tiveram seus elos 
rompidos por uma separagao conjugal mal conduzida, vitimas da 
Alienagao Parental. Os pais testemunham seus sentimentos diante 
da distancia, de anos de afastamento de seus filhos. Os filhos que na 
infancia sofreram com esse tipo de abuso, revelam de forma 
contundente como a AP interferiu em suas formagoes, em seus 
relacionamentos sociais e, sobretudo, na relagao com o genitor 
alienado. O filme tambem apresenta profissionais de direito, 
psicologia e servigo social que discorrem sobre as causas, condigoes 
e solugoes da questao.51 

Os pais nao podem ser forgados a ter um relacionamento afetivo com os 

filhos contra sua propria vontade. Seria ate descabido por parte do legislador, bem 

como do poder judiciario, obrigar os pais a dispender amor e carinho aos seus filhos. 

Podem, apenas, orientar que os pais mantenham um minimo de contato com seus 

filhos para nao incorrerem em completo abandono material e afetivo. E, falando de 

abandono afetivo, tema foco de debates na seara dos direitos de familia e da crianga 

e do adolescente, observa-se as palavras de Gosda: 

O trauma decorrente do abandono afetivo parental imprime uma 
marca indelevel no comportamento da crianga ou adolescente. E a 
espera por alguem que nunca vem ou telefone para ao menos 
cumprimentar pelo aniversario; a comemoragao do Dia das Maes ou 
dos Pais sem a presenga destes; a ausencia por anos a fio, enfim, a 
mais absoluta indiferenga.52 

GARDNER, R. A.Denial of the parental alienation syndrome also harms women. American Journal 
of Family Therapy, v. 30, 2002. Disponivel em: http://www.fact.on.ca/lnfo/pas/qard02a.htm. Acesso 
em: 01 out 2011. 
5 1 A Morte Inventada. Disponivel em: http://www.amorteinventada.com.br/portuques.html. Acesso em: 
15 mai. 2011. 
5 2 COSTA, Waikyria C. N. Abandono afetivo parental. A traigao do dever de apoio moral. In: Revista 
juridica Consulex, ano XII, n° 276, ed. de 15 de julho de 2008. Pag. 49. 

http://www.fact.on.ca/lnfo/pas/qard02a.htm
http://www.amorteinventada.com.br/portuques.html
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A relevancia da manutencao dos lagos afetivos deve-se ao fato de que os 

pais sao propensos a reiterar os consecutivos atos de abandono emocional que 

vivenciaram quando crianga, conforme preleciona Silva: 

Em muitas familias, situagoes de desagregagao entre pais e filhos, 
entre irmao, entre parentes proxi, que se reproduzem por geragoes. 
Assim, por exemplo, ocorrem sucessivos abandonos emocionais 
entre pai/mae para com seus filhos, porque aqueles tambem se 
sentiram abandonados emocionalmente por seus pais enquanto era 
filho. O resultado disso? A perpetuagao de conflitos familiares, para 
os quais o aparato judicial nem sempre consegue abarcar. Existem 
situagoes de grave negligencia emocional praticada por alguns pais 
contra seus filhos, que certamente trarao desastrosas consequencias 
em um futuro nao muito distante, e que necessitam urgentemente ser 
reconhecidas, para que haja uma reestruturagao dos procedimentos 
e trato das questoes e conflitos de familia pelo Poder Judiciario.53 

Assim, havera um ciclo de continuo abandono emocional dos filhos pelos 

pais, gerando completo enfraquecimento das relagoes familiares e sociais. Tudo isso 

conduz a frustragao do ideal de fraternidade, humanidade, complacencia que deve 

haver entre os membros de todo e qualquer grupamento social. Dai a necessidade 

de politicas publicas mais proximas da sociedade e da propria familia para estimular 

a dinamizagao das relagoes afetivas, principalmente em familias separadas ou em 

processo de separagao. 

3.3 ALIENAQAO PARENTAL E INCESTO 

Um ponto de grande atengao no tocante ao tema e que, durante o estudo da 

Alienagao Parental foi detectado que uma de suas modalidades mais graves e a 

falsa denuncia de abuso sexual, ou seja, a denuncia de ocorrencia de incesto 

durante o periodo em que o alienado esta com a crianga. 

Nesse sentido, sao as palavras de Amaral, quando fala da nocividade da falsa 

denuncia de abuso sexual, aduzindo que: 

SILVA, Denise Maria Perissini (2007), "Relagoes Delicadas". Revista Psique Ciencia & Vida. Ano I, 
n° 5. Edigao Especial. Pag. 36-37. 
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A guardia pode levar tal situagao ao extremo, que e fazer acusacao 
de gravidade imensuravel: a falsa denuncia de abuso sexual do pai 
em relagao a seu filho. Outra atitude irresponsavel e fazer com que 
seu filho promova - pelo que afirma ser o abandono do pai - agao 
contra ele, requerendo indenizagao por danos morais. Por vezes, a 
agao e proposta pelo proprio filho quando maior de idade, ja jovem, 
sempre acreditando que de fato seu pai o abandonou, sendo que 
isso era o que o genitor menos desejava.54 

Quando uma denuncia de abuso sexual de genitor contra filho chega ao 

judiciario, deve o magistrado se encher de cautela quando da analise da situagao 

fatica para aplicagao de medidas cautelares, como afastamento da vitima e 

cessagao das visitas, evitando o rompimento da relagao entre pessoas que se amam 

e nunca ofenderam a integhdade fisica ou moral do outro. 

Corroborando com tal posicionamento, Dias afirma que: 

Neste jogo de manipulagoes, todas as armas sao utilizadas, inclusive 
a assertiva de ter sido o filho vitima de abuso sexual. A narrativa de 
um episodio durante um periodo de visitas que possa configurar 
indicios de tentativa de aproximagao incestuosa e o que basta. 
Extrai-se deste fato, verdadeiro ou nao, denuncia de incesto. O filho 
e convencido da existencia de um fato e levado a repetir o que Ihe e 
afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre a crianga 
consegue discernir que esta sendo manipulada e acaba acreditando 
naquilo que Ihes foi dito de forma insistente e repetida. Com o tempo, 
nem a mae consegue discernir a diferenga entre a verdade e a 
mentira. A sua verdade passa a ser a verdade para o filho, que vive 
com falsas personagens de uma falsa existencia, implantando-se, 
assim, falsas memorias.55 

Assim, quando tal situagao chega as portas do judiciario, devem ser tomadas, 

urgentemente, providencias no sentido de investigar a veracidade das informagoes 

contidas na denuncia, bem como afastar o denunciado de seu filho, posto que se for 

verdadeira a denuncia a crianga estara correndo serios riscos estando na companhia 

do abusador. De tal sorte, fica facilitado sobremaneira ao alienador atingir seu 

objetivo de enfraquecer ou destruir os lagos afetivos entre pai e filho, eis que basta 

AMARAL, Sylvia Maria Mendonga do. Alienacao Parental. Nova lei x sentimentos. In: Revista 
juridica Consulex, ano XIII, n° 309, ed. de 30 de novembro de 2009. Pag. 12. 
5 5 DIAS, Maria Berenice. Sindrome da Alienacao Parental, o que e isso?. Revista do Centro de Apoio 
Operacional Civel / Ministerio Publico do Estado do Para, Centro de Apoio Operacional Civel. Ano 11, 
N. 15, (2009-dez). Belem: M. M. M. Santos Editora E. P. P., 2009. Pag. 46-47. 
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tao somente levar ao conhecimento das autoridades denuncia de abuso 

sexual/incesto. 

Este tema tern repercussoes em escala internacional, neste sentido, na 

Argentina houve uma epidemia de denuncias de abuso sexual infantil intrafamiliar, 

comecando nas classes sociais mais baixas e, posteriormente, se espalhando para 

as classes media e alta. Quando este contexto de altos indices de denuncias de 

abusos chegou a um ponto critico, foram tomadas medidas para que se ordenasse 

de forma adequada o que constitui abuso e, o que constitui alienagao, buscando a 

verdade dos fatos 5 6 . 

Nota-se que quando existe noticia de abuso sexual fica bastante dificil para o 

Judiciario intervir no nucleo daquela familia para atestar a veracidade das 

informagoes. Isso por que os casos de abuso sexual ocorrem dentro de casa e longe 

da vista de testemunhas. Assim, fica a palavra de um pai abusador contra a de um 

filho temeroso pelo que pode acontecer com sua vida dali para adiante. Como diz 

Maria Berenice Dias: 

A rejeigao ao incesto e de tal o rdem que a tendencia da famil ia, e 
tambem da propria Justiga, e reconhecer que o fato nao aconteceu. 
A consequencia e um indice assustador de absolvigoes. Nas agoes 
cr iminais que envolvem abuso sexual, ha o risco de o reu ser 
absolv ido por negar os fatos de que e acusado. Defende-se 
sustentando que a denuncia resultou da implantagao de falsas 
memor ias . A a legagao de ocorrencia de al ienagao parental pode se 
t ransformar em excludente de i l ic i tude 5 7 . 

Admitir que o acontecimento de abuso sexual infantil intrafamiliar conduz a 

destruigao da familia, deve-se ao fato de que, na maioria dos casos, o abusador e o 

provedor do sustento de todos que compoe o nucleo familiar, de modo que sua 

prisao colocara todos em situagao de extrema dificuldade financeira. Assim, mais 

facil e se convencer de que nada existiu e tambem muito mais comodo 

responsabilizar a vitima por ter seduzido o pai ou o padrasto 5 8. Neste cenario de 

Guazzelli, Monica. A Falsa Denuncia de Abuso Sexual. Incesto e Alienacao parental : realidades 
que a justiga insiste em nao ver / coordenagao Maria Berenice Dias. - 2. Ed rev., atual. e ampl. - Sao 
Paulo : Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 52. 
5 7 DIAS, Maria Berenice. Apresentagao da obra Incesto e Alienagao Parental : realidades que a 
justiga insiste em nao ver / coordenagao Maria Berenice Dias . - 2. Ed ver., atual. e ampl. - Sao 
Paulo : Sao Paulo : Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 7. 
5 8 Idem. Pag. 7. 
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alienagao parental, os efeitos sociais e psiquicos possuem impacto significativo para 

a crianga e o adolescente vitimado, estando tal situagao sendo abragada pelo 

judiciario para tratar de forma mais harmonica a materia. 
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4 ANALISE JURIDICA DA LEI N° 12.318/2010 

Ficou clara a evolugao do papel da familia na sociedade atual. De modo que 

nao podia ser diferente para o direito, enquanto ciencia social. Assim, deve o direito 

acompanhar de perto as mudangas sociais para nao se tornar uma forma de 

controle social inocuo, ou seja, sem efetividade. De acordo com Simao (apud, 

Perez 5 9), 

A aprovagao da lei sobre a alienagao parental ocorre em contexto de 
demanda social por maior equilibrio na participagao de pais e maes 
na formagao de seus filhos. A familia deixa de ser considerada como 
mera unidade de produgao e procriagao para se tornar lugar de plena 
realizagao de seus integrantes, distinguindo-se claramente os papeis 
de conjugalidade e parentalidade.60 

No mesmo contexto, o mesmo autor prossegue afirmando que o melhor efeito 

que se pode esperar dessa lei e o carater de induzir uma dinamica familiar mais 

saudavel, a exemplo do que ocorre na guarda compartilhada, marcando a inflexao 

do ordenamento juridico no sentido de reconhecer a parentalidade em dimensao 

mais ampla 6 1 . 

E nessa oportunidade que sera feita uma abordagem completa a respeito da 

Lei n° 12.318/10, comegando da analise do Projeto de Lei que Ihe deu origem, 

passando por seus dispositivos ate chegar a seus aspectos relevantes e 

posicionamento dos tribunals acerca da presente materia. 

4.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 4.053/2008 

Foi atraves do Projeto de Lei 4.053/08, apresentado pelo Deputado Federal 

Regis de Oliveira (PSC - SP) que essa situagao comegou a mudar. O tema passou 

Elizio Luiz Perez foi o responsavel pela consolidacao do anteprojeto que deu origem a lei sobre a 
alienacao parental. 
6 0 PEREZ, Luiz Elizio. Breves Comentarios acerca da lei da Alienacao Parental (Lei 12.318/2010). 
Incesto e alienacao parental: realidades que a justiga insiste em nao ver/coordenagao Maria Berenice 
Dias.- 2 a ed ver., autal. e ampl.- Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Pag. 61 . 
6 1 Idem. Pag. 64. 
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a ter maior repercussao no cenario politico e juridico nacional, trazendo solucao para 

um problema que afeta de forma devastadora a coluna vertebral da sociedade, a 

familia. 

O Projeto de Lei n° 4.053/08 tramitou no Senado Federal sob o numero PLC 

20/2010, tendo sido sancionado recebendo o n° 12.318 e a denominagao de Lei da 

Alienagao Parental. 

A justificagao desse Projeto de Lei, apresentada no dia 07 de outubro de 2008 

na Sala de Sessoes da Camara dos Deputados, pelo referido parlamentar, foi a de 

que o projeto tinha por objetivo inibir a Alienagao Parental e os atos que 

dificultassem o efetivo convivio entre a crianga e ambos os genitores. 

Na mesma oportunidade o parlamentar disse que a alienagao e uma pratica 

que pode se instalar no arranjo familiar, apos a separagao conjugal ou o divorcio, 

quando ha filho do casal que esteja sendo manipulado por genitor para que, no 

extremo, sinta raiva ou odio contra o outro genitor. E uma forma de abuso 

emocional, que pode causar a crianga disturbios psicologicos (por exemplo, 

depressao cronica, transtornos de identidade e de imagem, desespero, sentimento 

incontrolavel de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, falta de 

organizagao, dupla personalidade) para o resto da vida 6 2 . 

Esta lei veio para mudar o cenario das batalhas travadas entre os genitores 

em busca do amor exclusivo de seus filhos. Vale ressaltar que a alienagao nao esta 

sendo tratada pela lei como uma doenga psicologica, mas sim como um 

comportamento que merece atuagao do Estado, no sentido de evita-la e inibi-la. 

Desse modo, num primeiro momento, a lei procura evitar, na origem, o 

acontecimento dessa forma de abuso, conferindo visibilidade a conjuntura em que e 

praticado e os riscos a ele inerentes. Ja num segundo momento a lei volta-se a 

impedir a continuidade e progressao dos atos alienatorios, podendo tambem 

assegurar tratamento as vitimas que ja tiverem desenvolvido a SAP. Dai extrai-se o 

carater preventivo, repressivo e reparatorio da Lei n° 12.318/10. 

6 2 OLIVEIRA, Regis de. Disponivel em: 
http://www.ibdfam.orq.br/ap lab/?observatorio&familias&tema=Aliena%E7%E3o+parental. Acesso em 
24 mai. 2011. 

http://www.ibdfam.orq.br/ap
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4.2 ANALISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 

A Lei n° 12.318/10, conhecida com Lei da Alienagao Parental, surgiu com o 

proposito de inibir o aparecimento, bem como solucionar os casos de Alienagao que 

atingem as familias durante ou apos o processo de separagao, tentando oferecer ao 

judiciario uma legislagao que delineia os ru que esta materia tao delicada deve 

seguir. 

Mesmo ja tendo sido discutido anteriormente a conceituagao conferida pelos 

pesquisadores da area, no que tange a Alienagao Parental, toda essa conceituagao 

ja nao e mais juridicamente tao importante, pelo menos aqui no Brasil, eis que a 

mencionada lei apresenta em seu artigo 2° a seguinte definigao: 

Art. 2°. Considera-se ato de alienagao parental a interferencia na 
formagao psicologica da crianga ou do adolescente promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avos ou pelos que tenham a 
crianga ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilancia 
para que repudie genitor ou que cause prejuizo ao estabelecimento 
ou a manutengao de vinculos com este.63 

Observa-se que, de acordo com o contexto conferido pela redagao da lei, as 

praticas alienatorias tambem podem ser imputadas aos avos, tios, curador, tutor, 

enfim, qualquer pessoa que tenha autoridade, guarda ou vigilancia da crianga ou 

adolescente que, costumeiramente, devido ao alto grau de proximidade entre os 

mes, exercem grande influencia na vida dos infantes e sobre eles tern consagrada 

persuasao moral e psicologica. 

A interpretagao extensiva do aludido dispositivo e de fundamental importancia 

para se evitar que, no caso concreto, alguns individuos fiquem imunes as sangoes 

da lei, mesmo tendo praticado atos alienatorios e interferido na harmonia das 

relagoes familiares. 

Essa estrategia adotada pelo legislador permitira o afastamento de possiveis 

interpretagoes equivocadas e permitira maior garantia aos juristas, psicologos e 

assistentes sociais na eventual caracterizagao do fenomeno. Claro esta que a 

Disponivel em: Brasil. Lei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispoe sobre a alienagao parental e 
altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Acesso em: 02 out. 2011. 
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intengao do legislador foi contribuir ao maximo para a previa identificagao da 

ocorrencia dessa situagao num caso concreto, pois em casos de maior simplicidade 

o juiz ja podera identificar o problema e interferir, atraves da aplicagao de medidas 

emergenciais, os efeitos juridicos com seguranga e agilidade. 

E importante lembrar que para a caracterizagao da Alienagao Parental nao e 

preciso que a crianga tenha efetivo odio, rancor ou repudio contra o genitor alienado, 

basta apenas que haja prejuizo no exercicio dos poderes parentais. Assim, a 

alienagao parental podera ser declarada pelo juiz, e, consequentemente, aplicada 

uma punigao, mesmo que a crianga nao adira a campanha alienatoria enfrentada 

pelo alienador. 

Nesse interim, opostamente, tambem nao se pode considerar alienagao 

parental qualquer manifestagao de odio, rancor ou repudio do filho contra um dos 

genitores sem que seja feita uma analise da dinamica familiar para identificar 

presenga do problema, pois essa desafeigao do filho para com o pai pode ocorrer 

devido a falha (nao intencional) no desenvolvimento dos lagos afetivos. 

Mais adiante, especificamente no paragrafo unico do artigo 2 o 6 4 , a lei traz um 

rol exemplificativo de condutas que indicam uma possivel existencia de Alienagao 

Parental. Porem, o rol apresentado pelo legislador se torna infimo quando 

comparado com a criatividade humana em elaborar formas de promover a alienagao 

dos filhos. 

Oportuna e a ligao de Perez quando trata dos comportamentos ilustrados no 

dispositivo supra, afirmando que: 

O sentido do rol exemplificativo, que traz a tona condutas praticas 
que, regra geral, tendem a frustrar a convivencia saudavel da crianga 
ou adolescente, tambem e o de imprimir carater educativo a norma, 

Paragrafo unico. Sao formas exemplificativas de alienagao parental, alem dos atos assim 
declarados pelo juiz ou constatados por pericia, praticados diretamente ou com auxilio de terceiros: 

I - realizar campanha de desqualificagao da conduta do genitor no exercicio da paternidade 
ou maternidade; 

II - dificultar o exercicio da autoridade parental; 
III - dificultar contato de crianga ou adolescente com genitor; 
IV - dificultar o exercicio do direito regulamentado de convivencia familiar; 
V - omitir deliberadamente a genitor informagoes pessoais relevantes sobre a crianga ou 

adolescente, inclusive escolares, medicas e alteragoes de enderego; 
VI - apresentar falsa denuncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avos, para 

obstar ou dificultar a convivencia deles com a crianga ou adolescente; 
VII - mudar o domicilio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivencia 

da crianga ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avos. 
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na medida em que devolve claramente a sociedade legitima 
sinalizagao de limites eticos para o litigio entre ex-casal. Por 
exemplo, dificultar o exercicio do direito regulamentado de 
convivencia familiar ou omitir deliberadamente a genitor informagdes 
pessoais relevantes sobre a crianga ou adolescente, inclusive 
escolares, medicas e alteragoes de enderego, por si so, inviabiliza ou 
dificuita o efetivo exercicio da autoridade parental (CC/2002 1.634 e 
ECA 21) e o direito a convivencia familiar saudavel (CF 227 e ECA 
19). A lei, alem de contextualizar tais violagoes em eventual processo 
de alienagao parental, viabiliza maior efetividade na implementagao 
da garantia constitucional.65 

Ja o artigo 3° insurge-se para revelar que a Alienagao Parental significa para 

o ordenamento jurfdico uma agressao ao direito fundamental da crianga ou do 

adolescente de convivencia familiar saudavel, prejudicando a realizagao de afeto 

nas relagoes com o outro genitor e seu grupo familiar, constituindo abuso moral 

contra a crianga ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes a 

autoridade parental ou decorrentes da tutela ou da guarda. 

De acordo com o art. 4 ° 6 6 da lei em comento, a partir do momento que for 

indicada a existencia de Alienagao Parental, por meio de agao incidente ou 

autonoma, devera esta tramitar em carater prioritario. Isso em razao de que o 

periculum in mora podera causar danos irreparaveis e de dificil reparagao para as 

vitimas, o que faz necessario rapida atuagao do Poder Judiciario. 

A agao autonoma ou incidental, a que se refere esse dispositivo, devera ser 

intentada pela pessoa que se sentir prejudicado no estabelecimento das relagoes de 

parentalidade, e dela a legitimidade para propor essa agao. Contudo, o juiz podera 

de oficio dar inicio ao processo para apuragao de alienagao parental quando achar 

que ali se encontram indicios de sua ocorrencia. Diferente nao poderia ser, pois o 

que se esta tratando, acima do interesse dos genitores, sao os direitos fundamentals 

PEREZ, Luiz Elizio. Breves Comentarios acerca da lei da Alienacao Parental (Lei 12.318/2010). 
Incesto e alienagao parental: realidades que a justiga insiste em nao ver/coordenagao Maria Berenice 
Dias.- 2 a ed rev., autal. e ampl.- Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Pags. 70-71. 
6 6 Art. 4° Declarado indicio de ato de alienagao parental, a requerimento ou de oficio, em qualquer 
momento processual, em agao autonoma ou incidentalmente, o processo tera tramitagao prioritaria, e 
o juiz determinara, com urgencia, ouvido o Ministerio Publico, as medidas provisorias necessarias 
para preservagao da integridade psicologica da crianga ou do adolescente, inclusive para assegurar 
sua convivencia com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximagao entre ambos, se for o caso. 

Paragrafo unico. Assegurar-se-a a crianga ou adolescente e ao genitor garantia minima de 
visitagao assistida, ressalvados os casos em que ha iminente risco de prejuizo a integridade fisica ou 
psicologica da crianga ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo 
juiz para acompanhamento das visitas. 
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da crianga encartados na Constituigao Federal, Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, Codigo Civil e demais legislagoes extravagantes. 

Iniciado o processo, o juiz devera tornar as "medidas provisorias necessarias" 

para garantir a integridade psicologica da crianga ou do adolescente e manter, 

quando possivel, a convivencia familiar com ambos os genitores, levando sempre 

em consideragao o melhor para os infantes. O legislador nao especificou quais 

seriam essas "medidas provisorias necessarias", deixando a criterio do Juiz, 

observando cada caso em particular, adotar as medidas que entender pertinentes e 

uteis. 

Porem, o paragrafo unico do mesmo artigo dispoe que devera ser assegurada 

ao filho e genitor a garantia minima de visitagao assistida quando nao houver 

iminente risco a integridade fisica ou psicologica do filho, fato que devera ser 

atestado por profissional designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. 

De acordo com o artigo 5°, para apurar as informagoes/denuncias contidas 

nos autos e saber se o caso discutido trata-se verdadeiramente de Alienagao 

Parental, o juiz podera utilizar pericia psicologica ou biopsicossocial, cujos laudos 

serao confeccionados por pessoas capacitadas na area, ou seja, Psicologos e 

Assistentes Sociais, os quais poderao analisar ate mesmo a vida conjugal do casal 

antes da separagao, de modo a colher todas as informagoes necessarias para 

formagao de sua convicgao a respeito do caso. Sendo que esse laudo pericial 

devera ser entregue no prazo maximo de 90 (noventa) dias. 

O laudo pericial podera ser prescindido pelo juiz quando a situagao 

demonstrar flagrante abuso da autoridade parental e efetivo prejuizo ao 

estabelecimento da relagao entre o filho e o outro genitor, a exemplo do que ocorre 

com o desrespeito a decisao que regulamentou a guarda ou direito de convivencia. 

Trata-se de uma forma encontrada para agilizar a atuagao do juiz em casos mais 

simples e de facil constatagao da Alienagao Parental. 

Mas, para tanto, os juristas envolvidos no caso precisam estar devidamente 

capacitados e concatenados nas peculiaridades que essa pratica se afigura nas 

relagoes familiares, sob pena de serem cometidos grandes e irreversiveis 

equivocos, pois a falsa constatagao da Alienagao Parental fara com que sejam 

imediatamente tomadas as medidas provisorias necessarias em prejuizo do 

estabelecimento do vinculo afetivo entre filho e genitor alienado. 
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Quando disserta sobre o laudo pericial, Elizio Luiz Perez afirma que: 

A lei estabeleceu requisitos mini para assegurar razoavel 
consistencia ao laudo, notadamente entrevista pessoal com as 
partes, exame de documentos dos autos, historico do relacionamento 
do casal e da separagao, cronologia de incidentes, avaliagao da 
personalidade dos envolvidos e exame da forma como a crianga ou 
adolescente se manifesta acerca de eventual acusagao contra 
genitor.67 

Desta feita, e imprescindivel que os peritos, Psicologos e Assistentes Sociais, 

tenham aprofundado conhecimento sobre o tema e questoes relacionadas para que 

possam concluir o trabalho com a cautela que o caso requer. Imprescindivel a 

interdisciplinaridade entre o direito, psicologia e servigo social para solucionar 

demandas dessa estirpe, envolvendo conhecimento acerca das relagoes juridicas e 

sociais e da psique humana, o qual somente sera alcangado de forma satisfatoria 

quando houver a uniao destas tres ciencias. 

Depois de concluidos os laudos e identificada a existencia da Alienagao, o 

Juiz, analisando a gravidade dos preiuizos causados na relagao de parentalidade 

existente entre o genitor e o filho alienados, podera aplicar as sangoes elencadas no 

art. 6° da Lei n° 12.318/10. Nesse contexto, Dias afirma o seguinte: 

Flagrada a presenga da sindrome da alienagao parental, e 
indispensavel a responsabilizagao do genitor que age desta forma 
por ser sabedor da dificuldade de aferir a veracidade dos fatos e usa 
o filho com finalidade vingativa. Mister que sinta que ha o risco, por 
exemplo, de perda da guarda, caso reste evidenciada a falsidade da 
denuncia levada a efeito. Sem haver punigao a posturas que 
comprometem o sadio desenvolvimento do filho e colocam em risco 
seu equilibrio emocional, certamente continuara aumentando esta 
onda de denuncias levadas a efeito de forma irresponsavel.68 

As punigoes que poderao ser aplicadas vao desde o aumento do regime de 

visitas entre o genitor alienado e o filho ate a suspensao do poder familiar do 

alienador, conforme artigo 6° da lei retro. Assim, o juiz podera: declarar a ocorrencia 

PEREZ, Luiz Elizio. Breves Comentarios acerca da lei da Alienagao Parental (Lei 12.318/2010). 
Incesto e alienagao parental: realidades que a justiga insiste em nao ver/coordenagao Maria Berenice 
Dias.- 2 a ed ver., autal. e ampl.- Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pags. 72-73. 
6 8 DIAS, Maria Berenice. Sindrome da Alienagao Parental, o que e isso?. Revista do Centro de Apoio 
Operacional Civel / Ministerio Publico do Estado do Para, Centro de Apoio Operacional Civel. Ano 11, 
N. 15, (2009-dez). Belem: M. M. M. Santos Editora E. P. P., 2009. Pag. 48. 



53 

de Alienagao Parental e advertir o alienador; ampliar o regime de convivencia 

familiar em favor do genitor alienado; estipular multa ao alienador; determinar 

acompanhamento psico-bio-social; determinar a alteragao da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversao; determinar a fixagao cautelar do domicilio da crianga 

ou adolescente; declarar a suspensao da autoridade parental. 

Nos ter do artigo 7°, em sendo o caso de haver necessidade de alteragao da 

guarda, esta sera deferida em favor do genitor que viabilize a efetiva convivencia da 

crianga com o outro genitor; isso quando nao for possivel a fixagao da guarda 

compartilhada, na qual a parentalidade e exercida em perfeita igualdade de 

condigoes, de modo que as decisoes mais importantes para a vida dos filhos e 

tomada de forma conjunta e harmonica pelos genitores. 

No artigo 8°, a lei assevera que a alteragao de domicilio da crianga ou 

adolescente e irrelevante para a determinagao da competencia relacionada as agoes 

fundadas em direito de convivencia familiar, salvo se decorrente de consenso entre 

os genitores ou de decisao judicial. Isto significa dizer que, apos a propositura da 

agao, as supervenientes mudangas de enderego da crianga ou do adolescente nao 

interferirao na competencia do Juizo para a instrugao e julgamento do feito. 

Ja quando se fala da promulgagao da lei, o Presidente da Republica vetou 

dois instrumentos de grande importancia para os processos que envolvessem casos 

de Alienagao Parental, sendo eles a mediagao familiar e a tipificagao penal da 

alienagao parental. 

Pensando no desgaste do processo litigioso, a doutrina mais vanguardista 

tern apontado meios alternatives para solucionar conflitos decorrentes da separagao 

familiar levados a juizo, exemplo disso e a tecnica da mediagao de conflitos 6 9, 

medida ja adotada por outras esferas da justiga, que tern bons resultados em 

materia de direito de familia. Assim, tratando da mediagao como forma de 

solucionar, e ate mesmo evitar, problemas familiares apos a separagao judicial ou 

divorcio. 

Diniz preleciona que o trabalho do mediador seria essencial para o trato de 

questoes dessa ordem, os conflitos familiares que decorrem da inadequada 

comunicagao entre o casal. O mediador, que e um terceiro imparcial, adstrito ao 

Definido como processo pacifico de resolucao de conflitos no qual a decisao e sugerida e nao 
imposta as partes interessadas, feita atraves de um terceiro que conduz e incentiva o dialogo entre as 
partes, que chegarao a um acordo de maneira, livre, consciente e voluntaria. 
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sigilo profissional, e que nao detem qualquer poder de decisao, estabeleceria um elo 

de comunicagao entre os mediandos, de forma que cada um pudesse compreender 

o que o outro diz ou esta querendo dizer, bem como apresentar suas opinioes, ate 

chegarem a um consenso sobre o que seria melhor para o(s) filho(s). Essa 

mediagao devera tambem esclarecer aos mediandos a responsabilidade que cada 

um tern no desenvolvimento dos filhos, procurando transformar a crise familiar e a 

"falencia" do casamento em uma estavel relagao de parentalidade, abrindo caminhos 

para uma reconstrugao satisfatoria da vida 7 0 . 

De acordo com Corinna Schabbel {apud Arsenio) a mediagao e uma pratica 

interdisciplinar que objetiva a: 

Construgao de um espago e interlocugao entre pessoas para que 
estas possam perceber e reconhecer as diferengas, discutir as 
divergencias, negociar convergencias possiveis, criar vinculos, 
transformar possibilidades em agoes possiveis, reconhecendo-se, 
ambas as partes, como protagonista de experiencias e 
comportamentos que, transformados, os levarao ao consenso e a 
preservagao do relacionamento.71 

Como uma das formas de solugao pacifica de conflitos, a mediagao seria de 

grande valia para os processos envolvendo direito de familia, trando-se, tambem, 

como uma forma de desafogar as justigas estaduais da volua quantidade de 

processos que retardam a prestagao jurisdicional. Atraves da mediagao tentar-se-a 

fugir da ideia de que apos um processo judicial sempre saira uma parte vencedora e 

outra vencida. No contexto em comento, se assim for procedido todos saem 

ganhando, principalmente a crianga, objeto da disputa. 

Nesse horizonte, Arsenio entende a mediagao como sendo: 

Meio consensual de resolugao de controversias, considerada como 
uma pratica que valoriza e facilita a inovagao, a fim de provocar 
mudangas em procedimentos baseados na autonomia da vontade 
reconhecendo os direitos do homem como um fenomeno social 
necessitando, portanto, de opgoes para solucionar seus conflitos. (...) 

Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5° volume : direito de familia / Maria Helena 
Diniz. - 22. ed. rev. e atual. de acordo com a Reforma do CPC. - Sao Paulo : Saraiva, 2007. Pag. 
342. 
7 1 ARSENIO, Julieta (2007), "A mediagao como facilitador dos processos judiciais". Revista Psique 
Ciencia & Vida. Ano I, n° 5. Edigao Especial. Pag. 43. 
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Entendida dessa forma, cabe ao mediador, como pessoa neutra e de 
confiangas das partes, facilitar a aproximagao dos litigantes e 
viabilizar sua comunicacao, ate entao impossivel. 
Mesmo com todos os percalgos com que vem se deparando a 
legalidade da mediagao, ela vem sendo empregada em algumas 
Varas de Familia, a pedido do Poder Judiciario e do Poder Publico.72 

Evidencia-se a interdisciplinaridade entre a ciencia juridica e a psicologia para 

o trato das questoes judiciais, em relevo para as que envolvam direito de familia, 

trando-se como metodo habil e celere que esta a nossa inteira disposigao para a 

pacificagao desses conflitos. 

O texto do Projeto de Lei n° 4.053/08 contemplava em seu art. 7 ° 7 3 a 

possibilidade dos conflitos que envolvessem Alienagao Parental serem submetidos a 

mediagao, cuja decisao teria sua eficacia subordinada ao exame pelo Ministerio 

Publico e posterior homologagao judicial. Esse dispositivo constava no artigo 9° da 

Lei n° 12.318/10, contudo, o mesmo foi vetado pelo Presidente da Republica quando 

da aprovagao e sangao do referido diploma legal. 

No entanto, nas razoes do veto o Presidente da Republica fundamentou sua 

posigao sob o argumento de que: 

O direito da crianga e do adolescente a convivencia familiar e 
indisponivel, nos ter do art. 227 da Constituigao Federal, nao 
cabendo sua apreciagao por mecanis extrajudiciais de solugao de 
conflitos. Ademais, o dispositivo contraria a Lei n° 8.069, de 13 de 
julho 1990, que preve a aplicagao do principio da intervengao 
minima, segundo o qual eventual medida para protegao da crianga e 
do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades 
e instituigao cuja agao seja indispensavel74. 

7 2 Idem. Pag. 42-43. 
7 3 Art. 7° As partes, por iniciativa propria ou sugestao do juiz, do Ministerio Publico ou do Conselho 
Tutelar, poderao utilizar-se do procedimento da mediagao para a solugao do litigio, antes ou no curso 
do processo judicial. 

§ 1° O acordo que estabelecer a mediagao indicara o prazo de eventual suspensao do 
processo e o correspondente regime provisorio para regular as questoes controvertidas, o qual nao 
vinculara eventual decisao judicial superveniente. 

§ 2° O mediador sera livremente escolhido pelas partes, mas o juizo competente, o Ministerio 
Publico e o Conselho Tutelar formarao cadastros de mediadores habilitados a examinar questoes 
relacionadas a alienagao parental. 

§ 3° O termo que ajustar o procedimento de mediagao ou que dele resultar devera ser 
submetido ao exame do Ministerio Publico e a homologagao judicial. 
7 4 Vetado o artigo 9° na Lei 12.318 de 26-8-2010. Disponivel em: 
http://familiaseparadapelaalienacaoparental.bloqspot.com/2010/09/vetado-o-artiqo-9-na-lei-12318-de-
26-8.html. Acesso em: 10 out. 2011. 

http://familiaseparadapelaalienacaoparental.bloqspot.com/2010/09/vetado-o-artiqo-9-na-lei-12318-de-
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Apesar do veto do Presidente da Republica ao artigo 7° do Projeto de Lei n° 

4.053/08, fazendo com que deixasse de constar expressamente a possibilidade de 

utilizagao do procedimento da mediagao dos litigios envolvendo a Alienagao 

Parental, antes ou no curso de processo judicial, essa pratica tambem nao foi 

proibida de ser aplicada. Desta feita, como nao ha proibigao, entende-se ser 

possivel a apreciagao de casos de alienagao parental ao procedimento da 

mediagao. 

Outro ponto de grande relevancia que foi vetado pelo chefe do Poder 

Executivo era a tao esperada tipificagao penal da Alienagao Parental, instrumento 

pelo qual possibilitaria ao juiz a responsabilizagao criminal do alienador e serviria de 

exemplo aos demais genitores guardioes para nao praticarem ato alienatorios. 

Sobre a discussao, comenta Sergio Domingos, (apud Xaxa): 

Nao ha nenhum dispositivo ou indicagao de penalidade para o 
infrator, em razao da ausencia de dispositivo legal. O acusador (o 
alienador) fica numa situagao muito a vontade. Porque ele vai 
praticar o fato, sabendo que la na frente nao recebera nenhuma 
penalidade de cunho judicial. Se a acusagao foi, por exemplo, de 
abuso sexual, (imputagao de falso crime a outrem) ele pode 
responder por calunia penal ou dano moral. Mas e as outras formas 
de Alienagao? Entao se voce tiver mecanis para coibir ou mecanis 
que voce possa coloca-los a disposigao do Juiz, para penalizar e 
para criminalizar a atitude do Alienador e sem duvida uma forma de 
coibir a essa pratica75. 

Havendo a tipificagao penal da conduta do alienador ficaria mais facil para o 

juiz punir esse tipo de abuso emocional provocado nas criangas e adolescentes e 

genitores alienados. No entanto a tipificagao penal da Alienagao Parental traria o 

problema de retirar a crianga do convivio com um dos genitores, no caso aquele que 

e o alienador, o que em qualquer circunstancia e prejudicial em razao da quebra do 

convivio familiar harmonico, mesmo que em situagao de separagao. O genitor, alem 

de alienante, e criminoso. 

Quando da fundamentagao do veto ao artigo 10 da Lei n° 12.318/2010 7 6 o 

Presidente da Republica disse que 

7 5 XAXA, Igor Nazarovicz. A Sindrome de Alienagao parental e o Poder Judiciario. Brasilia. 2008. 
Pag. 54. 
7 6 Art. 10. O art. 236 da Segao II do Capitulo I do Titulo VII da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Crianga e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo unico: 
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O Estatuto da Crianga e do Adolescente ja contempla mecanis de 
punigao suficientes para inibir os efeitos da alienacao parental, como 
a inversao da guarda, multa e ate mesmo a suspensao da autoridade 
parental. Assim, nao se tra necessaria a inclusao de sangao de 
natureza penal, cujos efeitos poderao ser prejudiciais a crianca ou ao 
adolescente, detentores dos direitos que se pretende assegurar com 
o projeto.77 

Outrossim, estar-se-ia incriminando um genitor por, em algumas vezes, ter 

amado demais o seu filho e querer aquilo que fosse melhor para ele. Mesmo que 

essa percepgao do alienador estivesse equivocada, por questao de politica criminal 

seria descabido puni-lo com um processo dessa natureza. 

Nesse interim, apesar de ainda ser muito cedo para se apontarem quais sao 

as falhas contidas nesse diploma normativo, em razao das discussoes sobre o tema 

serem muito primarias, nele se observa uma situagao que poderia ter sido abrangida 

pelo legislador, mas que, no entanto, nao foi abarcada, deixando a cargo de o 

magistrado decidir o caso de acordo com o seu conceito de justiga e equidade, 

conferindo ao juiz usar a sensibilidade no caso concrete 

Exemplo disso sao os casos em que a pratica da Alienagao Parental se inicia 

quando os filhos ja sao maiores de 18 (dezoito) anos de idade. Mesmo sabendo que 

o exercicio do poder familiar dos pais sobre os filhos cessa aos dezoito anos 

completos, resta duvida acerca da aplicagao da Lei n° 12.318/10, posterior a esta 

idade, quando muitos filhos ainda estao dependentes do poder familiar em carater 

estrutural e financeiro, visto que hoje ao ultrapassarem-se os 18 anos, muitos jovens 

permanecem no seio familiar. 

Sera que caberia aplicagao de medidas de urgencia em favor de filhos 

maiores de dezoito anos de idade? Pois bem, a pergunta e um tanto capciosa, e 

para responde-la e preciso que faga uma breve retrospectiva acerca do poder 

familiar e da propria independencia que gozam os individuos ao atingirem a 

maioridade civil. 

Art. 236 
Paragrafo unico. Incorre na mesma pena quern apresenta relato falso ao agente indiciado no 

caput ou a autoridade policial cujo teor possa ensejar restricao a convivencia de crianga ou 
adolescente com genitor. 
7 7 Vetado o artigo 10° na Lei 12.318 de 26-8-2010. Disponivel em: 
http://familiaseparadapelaalienacaoparental.bloqspot.com/2010/09/vetado-o-artiqo-10-na-lei-12318-
de-26-8.html. Acesso em: 10 out. 2011. 

http://familiaseparadapelaalienacaoparental.bloqspot.com/201
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0 poder familiar, em sintese, e tido como a autoridade que os pais tern sobre 

o nucleo familiar e, em particular, sobre os filhos, de modo que serao responsaveis 

por gerir os bens e interesses destes. Outrora, na vigencia do Codigo Civil de 1916, 

esse poder era exercido apenas pelo pai, sendo chamado de patrio poder 7 8. 

Posteriormente, com o advento do Estatuto da Mulher Casada (Lei n° 4.121/62), 

alterando o CC/16, o poder familiar continuou sendo exercido pelo marido, mas 

agora com a colaboragao da mulher, havendo divergencia entre os genitores 

prevaleceria a vontade do pai, podendo a mae socorrer-se da justiga 7 9. 

Atualmente, nos ter do inciso III, artigo 1.635 do CC/02 8 0 , esse poder familiar 

se extingue quando os filhos atingem a maioridade civil, epoca em que estes ja tern 

independencia e discernimento para tomarem as decisoes que nortearao suas vidas. 

Entende-se que aos dezoito anos completos o individuo ja seja capaz de praticar 

todos os atos da vida civil e esteja em seu total desenvolvimento psicologico; por 

esta razao seria indiferente e ineficaz a interferencia dos pais nas escolhas feitas 

pelos filhos, posto que ja adultos. Nesta situagao, a alienagao serve de respaldo 

para outros meios de ressarcimento afetivo, como a agao por danos afetivos, 

proposta por filhos que foram abandonados por seus pais ou que foram violentados 

psicologicamente por algum deles ao longo de suas vidas, incorrendo em alienagao, 

mas que isto somente pode ser verificado no caso concreto. 

A doutrina e jurisprudencia, ao que aparenta, ainda nao despertaram para 

essa omissao contida na Lei n° 12.318/10, ou seja, nao ha um posicionamento ou 

resposta concreta e definitiva para a pergunta. Os livros de direito de familia, na 

parte em que tratam da Alienagao Parental, nao abordam acerca da alienagao 

contra filhos maiores de idade. 

Diante das ideias formadas na conjuntura acima, pode-se afirmar, apesar de 

doutrina e jurisprudencia nao tratarem desse aspecto, que nao haveria razao e 

fundamento para se punir o alienador se o processo de alienagao tiver comegado 

7 8C6digo Civil de 1916. Art. 379. Os filhos legiti, ou legitimados, os legalmente reconhecidos e os 
adotivos estao sujeitos ao patrio poder, enquanto menores. 
7 9 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das familias / Maria Berenice Dias. - 7. ed. rev., atual. e 
ampl. - Sao Paulo : Editora Revista dos Tribunals, 2010. Pag. 412. 
8 0 Codigo Civil. Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

1 - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipagao, nos ter do art. 5.°, paragrafo unico; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adocao; 
V - por decisao judicial, na forma do artigo 1.638. 
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quando o filho ja tenha atingido a sua maioridade civil. Entretanto, essa e uma 

construgao que ainda precisa ser melhor trabalha para que se possa ter 

aprofundamento no tema e chegar a conclusoes mais robustas. 

A Lei n° 12.318/10 veio reafirmar o compromisso e responsabilidade da 

familia na formagao dos cidadaos. O Estado tern deixado bastante claro que e 

necessaria a alianga entre ele, a sociedade e a familia para a construgao de uma 

nagao que se preocupa em manter as criangas e adolescentes a salvo de toda e 

qualquer forma de abuso, exploragao ou redugao de seus direitos enquanto pessoa 

humana, prova disso sao as disposigoes dos artigos 226, 227 e 228 da Constituigao 

Federal, dentre outros dispositivos infraconstitucionais. 

Contudo, percebe-se nao haver um perfeito desempenho de suas obrigagoes 

por parte da familia e da sociedade, fato esse que leva o Estado a intervir 

diretamente nos conflitos surgidos nas relagoes intrafamiliares de uma forma cada 

vez mais intensa. Essa "judicializagao da vida intrafamiliar", que aparenta ser um mal 

necessario, tern feito com que os juristas se deparem com situagoes incomuns para 

as quais nao ha uma solugao no ordenamento juridico, e que essa solugao depende 

muito mais do bom senso dos membros da familia do que de uma decisao judicial, 

como e o caso da Alienagao Parental e da guarda compartilhada. 

Em virtude dessa judicializagao, o legislador tern procurado abranger o 

maximo possivel de situagoes que possam colocar a familia, e, em especial, a 

crianga, numa situagao de risco. Dessa forma, a Lei n° 12.318/10 veio para 

proporcionar que criangas filhas de pais separados possam conviver 

harmonicamente com seus genitores, evitando o esfacelamento do exercicio da 

parentalidade em igualdade de condigoes. 

Foi atraves dessa lei que o Brasil veio a reconhecer, juridicamente, a 

existencia da Alienagao Parental. Apresentando um texto conciso, claro e trazendo 

em seus dispositivos conceitos e exemplos que servirao aos operadores do direito 

como orientagao para a condugao de processos que envolvam essas praticas, esta 

lei traz consigo o anseio de milhares de pais vitimas da alienagao que tentam se 

aproximar de seus filhos, mas que sao obstaculizados ou impedidos de manter esse 

contato pelo alienador. 

A partir de entao, os juristas dispoem de um aparato legal mais especifico 

para tratar dos casos que envolvam pratica alienatorias, que antes eram resolvidos 
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apenas pelas regras contidas no Estatuto da Crianga e do Adolescente e no Codigo 

Civil, os quais nao ofereciam uma resposta satisfatoria ao drama familiar que estava 

sendo apresentado ao juiz. 

Desde agosto do ano de 2010, epoca da promulgagao dessa lei, que o tema 

passou a ser vista como um problema juridico, alem de sociologico, merecendo, 

portanto, respaldo legal especifico e diferenciado do que e conferido aos demais 

episodios familiares. Isso tern gerado um efeito social bastante positive eis que 

diante da discussao a sociedade vem tomando conhecimento do que seja Alienagao 

Parental, como ela ocorre, a forma de identifica-la e preveni-la, e quais suas 

consequencias. 

Espera-se que a sociedade passe a ver a dissolugao do casamento e disputa 

pelos filhos de uma forma diferenciada, mais cautelosa, atenta aos efeitos 

desastrosos que uma separagao mal conduzida pode causar ao nucleo familiar. 

A repercussao social da Alienagao Parental ainda nao atingiu o nivel do 

"bullying", o qual ja esta sendo levado para discussao dentro das escolas, principal 

foco do problema. Entretanto, seria de grande valia que o Estado criasse politicas 

publicas que viabilizassem a divulgagao do problema e oportunizasse o respectivo 

tratamento para os envolvidos, evitando o rompimento dos lagos afetivos entre pais 

e filhos. 
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CONCLUSAO 

Ao longo da construgao do presente trabalho cientifico percebeu-se que a 

salubridade e harmcnia da convivencia familiar entre pais e filhos sao fatores que 

desembocam na construgao de uma sociedade mais consciente do ideal humanitario 

e livre de abusos e opressoes cometidos contra entes de imensuravel fragilidade e 

inocencia, quais sejam, as criangas. 

A convivencia familiar conturbada pode ocasionar varios conflitos. Nesse 

panorama surge a Alienagao Parental. A responsabilidade que os pais tern na 

formagao psicologica dos filhos e um reflexo da forma como aqueles vao superar 

suas diferengas na relagao de conjugalidade para atingir um satisfatorio exercicio da 

relagao de parentalidade, abalizado, sobretudo, no atendimento do melhor interesse 

destes. 

Percebeu-se, tambem, que a maior preocupagao do legislador foi proteger, 

principalmente, a integridade dos direitos da crianga e do adolescente, de forma a 

garantir os seus direitos fundamentals, como integridade fisica e psicologica, 

convivencia familiar sadia e correto exercicio da autoridade parental (poder familiar) 

dos genitores sobre sua prole. 

No que tange a Lei n° 12.318/10 o jurista brasileiro dispoe de uma eficaz 

ferramenta para evitar o esfacelamento do nucleo familiar, mesmo diante de suas 

lacunas. Em seu corpo normativo tem-se conceitos e exemplos de comportamentos 

mais frequentes nas praticas alienatorias, facilitando o trabalho do julgado na 

identificagao do problema e aplicagao das medidas cabiveis, alem de indicar a forma 

como o magistrado conduzira o processo e as sangoes que poderao ser aplicadas 

ao caso real. 

Apesar de todas as inovagoes ocorridas no ordenamento juridico, a sociedade 

ainda encontra grandes limitagoes no exercicio da parentalidade sobre os filhos que 

se encontram sob a guarda do genitor alienador, de modo que resta inviavel a 

atuagao do estado por meio do judiciario se nao houver uma mudanga nos costumes 

e na relagao entre pais e filhos. No entanto, a ingerencia estatal nao pode sozinha 

transformar as relagoes intrafamiliares sem haja uma alianga entre a sociedade e a 
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propria familia. Ja que nesse ambiente, por muitas vezes hermetico, e diffcil o 

alcance para a mao do Estado. 

Observou-se que a Lei n° 12.318/10, nao tern conseguido estimular uma 

dinamica familiar capaz de prevenir a ocorrencia da alienagao parental, atraves da 

conscientizagao dos pais no respeito aos direitos decorrentes da parentalidade, que 

seria o carater preventivo da norma. Dai a necessidade de politicas publicas 

proximas da sociedade e, sobretudo, da familia, direcionadas a dinamizagao da 

convivencia familiar sadia e respeitadora dos direitos fundamentals da crianga e do 

adolescente, evitando a ocorrencia de praticas alienatorias. 

Por outro lado, percebeu-se estar havendo um desvio de finalidade no uso da 

alienagao parental, posto que a mesma tenha sido amplamente utilizada como forma 

de defesa em processo criminals em que os reus estao sendo acusados, 

principalmente, por abuso sexual (incesto), configurando-se verdadeira excludente 

de ilicitude supralegal. Isto, ao que tudo aparenta, nao era o objetivo da lei, a qual 

nasceu para trazer maior protegao e dinamizagao da convivencia familiar sadia e 

harmonica. 

Quanto aos Tribunals brasileiros, os mes tern reconhecido a ocorrencia da 

alienagao parental em processos judiciais, demonstrando estarem atentos as novas 

tendencias e peculiaridades da familia contemporanea e suas perspectivas sociais. 

Entretanto, nao ha posicionamentos consolidados a respeito do assunto, por ser a 

ateria ainda carente de tratamento mais profundo. 

Logo, espera-se que com o tempo as ideias aqui levantadas sejam 

rediscutidas e formados novos paradigmas a seu respeito, tratando com mais enfase 

a questao da familia e sua relagao no momento da separagao, sempre na busca do 

melhor interesse dos filhos. 
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ANEXOS 

Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 12.318. DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

Dispoe sobre a alienagao parental e altera o 
Mensagem de veto art. 236 da Lei n Q 8.069, de 13 de julho de 

1990. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 - Esta Lei dispoe sobre a alienagao parental. 

Art. 2- Considera-se ato de alienagao parental a interferencia na formagao 
psicologica da crianga ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avos ou pelos que tenham a crianga ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilancia para que repudie genitor ou que cause prejuizo ao 
estabelecimento ou a manutengao de vinculos com este. 

Paragrafo unico. Sao formas exemplificativas de alienagao parental, alem dos 
atos assim declarados pelo juiz ou constatados por pericia, praticados diretamente 
ou com auxilio de terceiros: 

1 - realizar campanha de desqualificagao da conduta do genitor no exercicio da 
paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercicio da autoridade parental; 

III - dificultar contato de crianga ou adolescente com genitor; 

IV - dificultar o exercicio do direito regulamentado de convivencia familiar; 

V - omitir deliberadamente a genitor informagoes pessoais relevantes sobre a 
crianga ou adolescente, inclusive escolares, medicas e alteragoes de enderego; 

VI - apresentar falsa denuncia contra genitor, contra familiares deste ou contra 
avos, para obstar ou dificultar a convivencia deles com a crianga ou adolescente; 

VII - mudar o domicilio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar 
a convivencia da crianga ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste 
ou com avos. 
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Art. 3 s A pratica de ato de alienagao parental fere direito fundamental da 
crianga ou do adolescente de convivencia familiar saudavel, prejudica a realizagao 
de afeto nas relagoes com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral 
contra a crianga ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes a 
autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

Art. 4 e Declarado indicio de ato de alienagao parental, a requerimento ou de 
oficio, em qualquer momento processual, em agao autonoma ou incidentalmente, o 
processo tera tramitagao prioritaria, e o juiz determinara, com urgencia, ouvido o 
Ministerio Publico, as medidas provisorias necessarias para preservagao da 
integridade psicologica da crianga ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivencia com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximagao entre ambos, se for o 
caso. 

Paragrafo unico. Assegurar-se-a a crianga ou adolescente e ao genitor 
garantia minima de visitagao assistida, ressalvados os casos em que ha iminente 
risco de prejuizo a integridade fisica ou psicologica da crianga ou do adolescente, 
atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento 
das visitas. 

Art. 5- Havendo indicio da pratica de ato de alienagao parental, em agao 
autonoma ou incidental, o juiz, se necessario, determinara pericia psicologica ou 
biopsicossocial. 

§ 1- O laudo pericial tera base em ampla avaliagao psicologica ou 
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com 
as partes, exame de documentos dos autos, historico do relacionamento do casal e 
da separagao, cronologia de incidentes, avaliagao da personalidade dos envolvidos 
e exame da forma como a crianga ou adolescente se manifesta acerca de eventual 
acusagao contra genitor. 

§ 2- A pericia sera realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 
habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidao comprovada por historico profissional 
ou academico para diagnosticar atos de alienagao parental. 

§ 3 2 O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrencia 
de alienagao parental tera prazo de 90 (noventa) dias para apresentagao do laudo, 
prorrogavel exclusivamente por autorizagao judicial baseada em justificativa 
circunstanciada. 

Art. 6 2 Caracterizados atos tipicos de alienagao parental ou qualquer conduta 
que dificulte a convivencia de crianga ou adolescente com genitor, em agao 
autonoma ou incidental, o juiz podera, cumulativamente ou nao, sem prejuizo da 
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilizagao de instrumentos 
processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: 

I - declarar a ocorrencia de alienagao parental e advertir o alienador; 

II - ampliar o regime de convivencia familiar em favor do genitor alienado; 
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III - estipular multa ao alienador; 

IV - determinar acompanhamento psicologico e/ou biopsicossocial; 

V - determinar a alteragao da guarda para guarda compartilhada ou sua 
inversao; 

VI - determinar a fixagao cautelar do domicilio da crianga ou adolescente; 

VII - declarar a suspensao da autoridade parental. 

Paragrafo unico. Caracterizado mudanga abusiva de enderego, inviabilizagao 
ou obstrugao a convivencia familiar, o juiz tambem podera inverter a obrigagao de 
levar para ou retirar a crianga ou adolescente da residencia do genitor, por ocasiao 
das alternancias dos periodos de convivencia familiar. 

Art. 7- A atribuigao ou alteragao da guarda dar-se-a por preferencia ao genitor 
que viabiliza a efetiva convivencia da crianga ou adolescente com o outro genitor 
nas hipoteses em que seja inviavel a guarda compartilhada. 

Art. 8- A alteragao de domicilio da crianga ou adolescente e irrelevante para a 
determinagao da competencia relacionada as agoes fundadas em direito de 
convivencia familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de 
decisao judicial. 

Art. 9 Q (VETADO) 

Art. 10. (VETADO) 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 26 de agosto de 2010; 189oda Independencia e 122oda 
Republica. 
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