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RESUMO 

Desde os tempos remotos ate os dias atuais, a crianca vem sendo alvo de diversas 

formas de violencia e mutilagao em varios aspectos: fisico, sexuais, espirituais e 

psicologicos, todas estas causam graves sequelas a vida das criangas, contudo a 

violencia sexual e a mais prejudicial ao desenvolvimento destas vitimas. Sendo 

verificada inclusive no lar pela familia, sendo este o foco do presente trabalho. Pode-

se atribuir como uma das causa da violencia sexual intrafamiliar, a falta de protegao 

aos Direitos Fundamentals da crianga e a carencia de uma convivencia familiar 

adequada langando a crianga em uma situagao de risco e consequente desamparo 

devido a sua fragilidade diante da violencia perpetuada no seio familiar. Neste 

contexto objetiva-se demonstrar que a violencia sexual intrafamiliar e a mais 

frequente e envolve uma crianga ou adolescente e urn membro imediato da familia 

ou muito proximo. Na elaboragao deste trabalho utilizou-se o metodo de abordagem 

hipotetico-dedutivo, do procedimento historico-comparativo e exegetico-juridico e da 

tecnica de pesquisa bibliografica, na analise de formas de combate e prevengao a 

violencia sofrida pelas criangas, mostrando que ainda existe uma imensuravel 

lacuna entre a legislagao disponivel em defesa da crianga e de sua efetiva 

aplicabilidade por parte do Estado, necessitando do apoio de varios setores da 

sociedade para que esta violencia sexual intrafamiliar contra a crianga nao fique 

impune. Alem disso, percebe-se que o desenvolvimento de politicas publicas e de 

sua implantagao e execugao sao fundamentals para solucionar significativamente 

este grave problema de saude publica. Embora nao seja facil o desenvolvimento de 

mecanismos de combate e prevengao a violencia sexual intrafamiliar, constata-se 

que varias ferramentas para o combate eficaz desta, ja existam, embora ainda seja 

necessaria sua eficiente execugao e fiscalizagao. As civilizagoes atuais dispoem de 

urn evoluido ordenamento juridico, associado ao maior acesso a informagao, 

combinagao que instiga uma maior exigencia por justiga, por mudangas imediatas 

que erradiquem a impunidade, a tolerancia social, a omissao do Estado e da 

sociedade, finalizando o financiamento do crime contra a crianga, o descaso e a falta 

de respeito, referentes a violencia sexual intrafamiliar contra a crianga e o 

adolescente. 

Palavras-chave: Crianga. Violencia. Combate. 



ABSTRACT 

Since the ancient times until today, the child has been targeted for various forms of 

violence and mayhem in several aspects: physical, sexual, spiritual and 

psychological, all of these cause serious consequences to the lives of children, but 

sexual violence is the most detrimental to the development of these victims. Being 

observed even in the family home, which is the focus of this work. You can assign as 

a cause of sexual violence within the family, lack of protection of fundamental rights 

of the child and the lack of a proper family life throwing the child in a situation of risk 

and consequent helplessness due to their fragility in the face of violence perpetrated 

within familiar. In this context the objective is to demonstrate that sexual violence 

within the family is the most common and involves a child or adolescent and an 

immediate family member or very close. In preparing this work we used the method 

of hypothetical-deductive approach, the procedure and comparative-historical 

exegetical and legal and technical literature, in the analysis of ways to combat and 

prevent violence suffered by children, showing that there is still a immeasurable gap 

between the legislation available to protect the child and their effective application by 

the state, requiring the support of various sectors of society for this intrafamily sexual 

violence against children will not go unpunished. Moreover, it is perceived that the 

development of public policies and their implementation and enforcement are key to 

solving this significant public health problem. Although it is not easy to develop 

mechanisms to combat and prevent sexual violence within the family, it appears that 

several effective tools to combat this, they already exist, although it is still needed its 

efficient implementation and monitoring. The current civilizations have evolved a legal 

system, coupled with greater access to information, a combination that excites a 

greater demand for justice, for immediate changes to eradicate impunity, social 

tolerance, the omission of the state and society, ending the funding of crime against 

children, neglect and lack of respect, referring to sexual violence within the family 

against children and adolescents. 

Keywords: Child. Violence. Combat. 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO 10 

2 PROCESSO HITORICO - E V O L U T I V O DO RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DA CRIANCA 12 

2.1 A CONVENCAO INTERNACIONAL E OS DIREITOS DA CRIANCA : 19 

2.1.1 A funcao do UNICEF no combate e prevencao da violencia perpetrada contra a 
crianca 21 

2.2 DA CONSTITUI?AO QUE GARANTE A CONVIVENCIA FAMILIAR A 
DOUTRINA DE PROTEGAO INTEGRAL 23 

2.3 DA CONSTITUigAO QUE GARANTE O DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIAR 
24 

2.4 DOUTRINA DA PROTEGAO INTEGRAL ECA 25 

3 E F I C A C I A DO ESTADO E M D E T E C T A R CASOS DE V I O L E N C I A CONTRA A 
CRIANCA 27 

3.1 AS CONSEQUENCIAS DESSA VIOLENCIANAVIDAE NAFORMAQAO DA 
CRIANQA VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 29 

3.1.1 Atitudes apresentadas pelas vitimas de violencia sexual 30 

3.1.2 Como diagnosticar a violencia contra a crianca 32 

3.2 FORMAS DE TRATAMENTO PARA O ABUSADOR VISANDO O COMBATE A 
REINCIDENCIA DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANCA 34 

4 AS ALTERNATIVAS DE PREVENCAO E COMBATE A V I O L E N C I A SEXUAL 
INTRAFAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANCA 37 

4.1 MEDIDAS EFICAZES DE COMBATE E PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL 
INTRAFAMILIAR 41 

4.2 A EFICACIA DE MEDIDAS COMO AINSERCAO EM FAMILIAS SUBSTITUTAS 
E EM ABRIGOS PROVISORIOS 42 

4.3 VIOLENCIA FAMILIAR: UM EXEMPLO DE CASO DA FALHA ACAO 
REPRESSIVA DO ESTADO 44 

4.4 AS RESPONSABILIDADES DO ESTADO FRENTE A SUA OMISSAO 45 

4.5 O QUE DIZ A LEGISLACAO BRASILEIRA SOBRE A PUNICAO AOS 
PRATICANTES DE VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA 47 

4.6 ACAO PENAL REPRESSIVA E SUA APLICABILIDADE AOS CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANCA 48 

5 CONCLUSAO 51 

R E F E R E N C I A S 53 



10 

1 INTRODUQAO 

A violencia sexual intrafamiliar contra a Crianga e o Adolescente, e um 

fenomeno recorrente e intrinseco na populagao mundial desde os primordios. Este 

fenomeno predominante na sociedade atinge mulheres, criangas e adolescentes nas 

varias condigoes de vida, deixando sequelas fisicas e emocionais. 

O comego do seculo XXI, e marcado pelo crescente reconhecimento de uma 

gama significativa de direitos humanos, responsaveis por modificagoes 

contundentes nas atitudes dos diversos segmentos sociais do mundo em que 

vivemos 

Concomitante a isso, a humanidade se depara diariamente com variadas 

demonstragoes de violencia que afetam a vida do homem em varios estagios do seu 

desenvolvimento, trazendo consigo prejuizos a saude fisica, emocional e social. 

No contexto atual, o ordenamento juridico ao lado das agoes politicas e 

sociais, adquiriu um papel fundamental na efetivagao dos Direitos Humanos, cujos 

efeitos sao sentidos por todos os niveis da sociedade contemporanea. 

As criangas que no passado tiveram seus direitos sonegados, na atualidade 

passam a dispor de protegao legal, saindo do anonimato para uma condigao de 

visibilidade privilegiada, como sujeitos de direitos. 

O principio da dignidade humana, pedra angular da ordem juridica, politica e 

social do Brasil, paulatinamente comega a desenhar uma nova nagao, delimitando 

espagos publicos e privados na sociedade. A violencia, em oposigao aos principios 

da dignidade humana, representa a maior ameaga a humanidade. 

A legislagao Brasileira dispoe de instrumentos modernos e eficazes, capazes 

de dificultar e combater o crescimento da violencia que mutila diariamente a 

integridade fisica e emocional de criangas e adolescentes. Sendo assim, este 

trabalho justifica-se mediante o fato de que embora o ordenamento juridico brasileiro 

busque o bem-estar da Crianga e do Adolescente, percebe-se uma ampla 

dificuldade em sua aplicagao e eficacia. 

Imensuraveis situagoes de violencia intra e extrafamiliar, acompanham o 

historico de vida das criangas tais como: violencia fisica, psicologica, sexual e 

negligencia. Constituindo graves violagoes aos direitos humanos legalmente 

conquistados. 
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Neste contexto esta inserida a violencia sexual intrafamiliar, sendo esta 

especie de violencia a mais complexa, apresentando alto grau de dificuldade na sua 

prevengao, diagnostico e tratamento. 

Este estudo propoe uma analise da violencia fisica e sexual intrafamiliar 

praticada contra a crianga (pessoa de zero a doze anos de idade), buscando-se uma 

maior eficacia da atuagao do Estado e da Sociedade, objetivando a realizagao de 

um breve estudo da violencia perpetrada contra a crianga e as formas eficientes de 

combate e prevengao da mesma. 

Os metodos de abordagem e de procedimento usados na presente pesquisa 

foram respectivamente: o hipotetico dedutivo e o historico comparative do exegetico 

juridico. 

Almejando entender a infancia em seus primordios, o primeiro capitulo 

relatara o processo historico de reconhecimento dos direitos da infancia desde a 

Antiguidade ate os dias atuais, demonstrando os obstaculos encontrados na 

trajetoria vital da crianga, acompanhando a transigao de uma condigao de res a 

pessoa de direito. 

No segundo capitulo, analisar-se-a as consequencias dessa violencia na vida 

da crianga vitima e as formas de detecgao. 

No terceiro capitulo mostrar-se-a alternativas capazes de assegurar a 

prevengao e o combate a violencia sexual intrafamiliar desde a colocagao em 

familias substitutas ate um maior comprometimento do Poder Publico e da 

sociedade em utilizar instrumentos capazes de combater com eficacia a violencia 

contra a Crianga em paralelo a utilizagao de Politicas Publicas capazes de 

sensibilizar a sociedade para a importancia da crianga e seus direitos individuais e 

coletivos. 
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2 P R O C E S S O HITORICO - EVOLUTIVO DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DA CRIANQA 

Diante do avango das leis que buscam a protegao dos direitos da crianga e do 

adolescente, e dos inumeros casos de violencia contra as mesmas que se revelam 

diariamente, ha uma importante necessidade de analise do processo historico-

evolutivo dos direitos destas, situando o tratamento dado a crianga no contexto 

historico, social e juridico, analisando-a desde a Antiguidade ate os dias atuais, com 

o intuito de prosseguir abordando o caminho tragado pelas Leis, ressaltando 

especialmente a protegao juridica a infancia no Brasil. 

Antes de se pesquisar a violencia perpetrada contra crianga, se faz importante 

conhecer a posigao ocupada pela mesma no contexto historico dentro e fora da 

familia, sendo imprescindivel a uma melhor compreensao dos mecanismos juridicos 

de protegao a infancia, tanto no Brasil como internacionalmente. 

E fato notorio que desde os primordios a crianga vem sendo sistematicamente 

mutilada na degradante condigao de vitima, ainda nos primeiros anos de vida, em 

face a sua fragilidade fisica e psiquica frente ao adulto. 

De acordo com Azambuja (2004, p. 19), e recente a iniciativa do homem e 

das ciencias em documentar o fenomeno da violencia contra a crianga, fato que tern 

permitido conhecer os seus efeitos sobre o desenvolvimento fisico, mental, moral, 

espiritual e social da crianga bem como seus reflexos na vida adulta. 

Tais estudos demonstram que apesar das dificuldades apresentadas na 

Antiguidade em se perceber a crianga como pessoa de direitos, algumas leis ja 

surgiam lentamente demonstrando uma minima preocupagao em proteger a crianga, 

embora com muitas contradigoes. Um exemplo disso foi o codigo de Hamurabi 

(1728-1686 a.C), que no Oriente Antigo ja apontava certa atengao a crianga no 

campo da adogao, uma vez que a possibilidade de rescisao estava prevista se o 

adotante deixasse de tomar as providencias para que o adotado usufruisse as 

mesmas condigoes dos filhos. Nestes casos, era permitido ao filho retornar a familia 

natural. Mas este mesmo codigo autorizava, no seu artigo 192, o corte da lingua do 

filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles nao eram seus pais, assim como 

a extragao dos olhos dos filhos adotivos que aspirasse voltar a casa dos pais 

biologicos, afastando-se dos pais adotantes (artigo 193). 
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Uma punicao severa era aplicada ao filho que batesse no pai; a mao, do 

agressor, era decepada (artigo 195) e nos casos de incestos praticados com a 

propria filha, previa o Codigo de Hamurabi a pena de banimento, que incluia o 

desligamento do pai de sua familia, a perda dos bens e propriedades, alem de ver 

cassados os seus direitos de cidadao. 

Ja para a relacao incestuosa do filho com a mae, a pena prevista era mais 

dura, tendo como resultado uma punigao com pena de morte por cremagao e, 

mesmo depois da morte do pai, ter relagoes sexuais com a propria mae constituia 

um crime capital, determinando o codigo de Hamurabi que os dois seriam 

queimados enquanto que se um homem livre tivesse relagoes sexuais com sua 

filha,a pena aplicada ao pai limitava-se a expulsao da cidade (artigo 154). 

Relatos de Lourensz e Johnson-Powell (apud AZAMBUJA 2004, p.21), 

apontam que violencias fisicas e sexuais contra criangas eram comuns na 

Antiguidade, havendo abundantes referencias biblicas e mitologicas sobre o 

fraticidio. Esta violencia se verifica na maioria das civilizagoes antigas como descrito 

nos relatos infracitados. 

Para os espartanos, o menino, destinado a ser um soldado, pertencia mais ao 

Estado do que a familia. Ao nascer, era examinado pelos anciaos da tribo. No caso 

de apresentar alguma imperfeigao, era langado nos rochedos de Taigete. Sendo 

perfeito era devolvido a mae, permanecendo com a familia ate os sete anos, quando 

era entregue ao Estado que assumia a sua guarda ate completar dezoito anos e 

reeebiam educagao rigida (MALET,1939). 

No Egito, os jovens cediam sempre o lugar aos idosos e nao podiam sentar-

se na sua presenga. Nas gravuras do antigo Egito, pode ser observado o costume 

de enfaixar as criangas com ataduras, logo apos o nascimento, o que a impedia de 

utilizar os membros, propiciando uma atitude passivas dos bebes, fazia com que o 

coragao batesse lentamente, o choro fosse menos frequente e o sono mais 

prolongado (CORAZZA, 2000). 

Enquanto que, na Grecia, apesar desta civilizagao ter se preocupado de 

forma muito especial com as escolas, tornando-as instrumentos de divulgagao de 

sua cultura, nao encaravam a disciplina dos jovens com o mesmo grau de empatia e 

compreensao, dispensando pouca atengao as criangas, e e pouco provavel que 

tenham, em suas pinturas, retratado imagens da infancia. Nas estatuas 

remanescentes, nao ha criangas. Neste periodo, igualmente nao foram observadas 
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restrigoes ao infanticidio, o que legitima a presungao de que o entendimento sobre a 

vida de uma crianga fosse muito diferente do que se dispoe hoje (POSTMAN,1999). 

Isto mostra que tanto nos tempos antigos quanto nos dias atuais a Crianga, 

sempre sofreu com atitudes violentas que em muitos casos culminaram com a 

morte de inumeras. 

No inicio de Roma, determinavam-se aos pobres, o dever de criar todos os 

filhos homens e a primeira mulher a nascer, existindo nas cidades locais destinados 

a exposigao de criangas indefesas, onde se encontravam muitas meninas e meninos 

deformados. Poucas criangas eram recolhidas por estranhos e adotadas ou criadas 

como escravas, sendo que a maioria era deixada a morte em suas cestas, pela 

exposigao ao tempo e a fome (CORAZZA, 2000). De acordo com Lima (1983), a Lei 

das XII Tabuas, adotada entre os anos 303 e 304 em Roma, permitia ao pai matar o 

filho que nascesse disforme, mediante o julgamento de cinco vizinhos (Tabua 

Quarta). Percebe-se claramente que estas criangas eram vistas como coisas sem 

valor e muitas vezes abandonadas a propria sorte, ja que no Estado e na propria 

legislagao nao havia espago para a sua protegao. 

Observa-se que desde a Antiguidade a infancia e a juventude sofrem um 

acentuado desamparo, visto que algumas legislagoes antigas admitiam a eliminagao 

de filhos debeis, defeituosos ate mesmo, a asfixia de recem- nascido, pelo simples 

fato de serem do sexo feminino. Esta pratica era comum em diversos povos 

provenientes, das civilizagoes mais primitivas como Egito, Grecia e Roma. 

Ao contrario do que e visto atualmente em varios ordenamentos juridicos, na 

Antiguidade os filhos menores nao eram considerados sujeitos de direito, mas sim, 

como em Roma, servos da autoridade paterna, ou seja, o pai tinha o terrivel jus vitae 

necis sobre a pessoa do seu filho nao emancipado, podendo aliena-lo, e nos tempos 

mais remotos, ate mata-lo, de acordo com Tavares (2001, p.46). 

Com o decorrer do tempo, verificou-se em algumas civilizagoes, uma presente 

embora vagarosa evolugao na normatizagao dos direitos das criangas, como 

observou-se na civilizagao romana, que apesar de ter exercido grande influencia no 

direito ocidental, foi la que se realizou o primeiro registro normativo contemplando os 

direitos dos menores destacando-se a distingao entre infantes puberes e impuberes. 

Ao contrario daqueles, estes eram tratados de forma diferenciada, isto e, 

isentos de penas mais severas, podendo ser-lhes imputadas outras punigoes. 

(MEIRA 1972, p. 171). Mas, nesta mesma civilizagao, os infantes puberes sofriam 
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penas absurdas impossiveis de serem suportadas por uma crianga. 

Este cenario repressor adotado pelos povos do passado no tratamento com 

menor infrator perdurou por muitos anos, ate chegar ao final do seculo XVIII com um 

pequeno avango, ou seja, a partir da criagao do Codigo Frances de 1791, que 

vislumbrava algumas caracteristicas de natureza recuperativa, com o aparecimento 

de medidas de reeducagao e o sistema de atenuagao de penas para os menores 

infratores. 

Ainda na epoca das grandes embarcagoes, no seculo XVI, as criangas que 

embarcavam nas navegagoes portuguesas de acordo com Ramos (1999, apud 

HISGAIL, 2007) eram violentadas por pedofilos e as orfas eram vigiadas com 

cuidado a fim de manterem-se virgens, pelo menos ate que chegassem a colonia. 

Lorenzi (apud BAZZO, 2007) afirma que na Espanha na decada de 80, do 

seculo XIX, grupos neo-nazistas incluiam no treinamento de guerrilha que 

ministravam a crianga de ate 10 anos, um treinamento homossexual. Como na 

guerrilha normalmente so havia homens, diziam que as criangas deveriam dominar 

essa pratica. 

Na Russia, os orfanatos pertencentes ao Estado, ofereciam constantes 

encorajamentos de violencia fisica e sexual por parte de funcionarios que obrigavam 

os orfaos menores a permanecerem sob a neve e os puniam quando tentavam fugir, 

mandando-os para hospitais psiquiatricos (HISGAIL, 2007). 

Na Africa Ocidental o prego de uma crianga pago pelos traficantes 

internacionais as familias das mesmas nao ultrapassava os 15 dolares. Com 

promessas de que seus filhos teriam empregos remunerados e enviariam dinheiro 

para o sustento da familia, muitas criangas acabavam sendo entregues nas maos de 

traficantes (BAZZO, 2007). 

Da sucinta contextualizagao historica acima esposada, pode-se afirmar que 

quanto mais se retroage historicamente, maiores sao as chances de detectar-se a 

falta de protegao juridica a crianga, com registro de abandono, morte, 

espancamento, violencia fisica e sexual, ocorrendo tanto em civilizagoes civilizadas 

quanto indigenas. 

O uso da violencia contra a crianga por seus pais, no exercicio de seu poder 

disciplinador, e uma pratica diagnosticada desde os primordios da humanidade e 

estudada por varios ramos da ciencia tais como a Medicina, a Psicologia, o Servigo 

Social e o proprio Direito. As relagoes violentas entre pais e filhos sempre foram 
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enfocadas de maneira cuidadosa em virtude das consequencias penais e morais 

que acarretam para os seus envolvidos, bem como pelo receio que a sociedade 

possui de destruir o mito da familia indiscutivelmente protetora. 

Varias ciencias vem engajando-se na parcela da populacao que compreende 

criangas e adolescentes, com intuito de definir mecanismos eficazes de prevengao a 

violencia e aos nefastos danos que ela acarreta ao desenvolvimento das citadas 

vitimas. 

E clara a visualizagao do gradativo processo historico-evolutivo em relagao a 

percepgao das necessidades de protegao e legalizagao dos direitos da infancia e a 

paulatina busca da sociedade em conseguir na norma, maneiras de acompanhar a 

velocidade de tais delitos e atender as questoes requeridas para a sua adequada 

existencia. 

No Brasil, pais que apresenta um elevado indice de pedofilia considerado por 

alguns autores e estudiosos a exemplo de Bazzo (2007), como um pais de pedofilos, 

no qual antigamente os pais casavam suas filhas ainda em idade pre-puberal com 

senhores ricos. Afirma ainda que, em regioes agrarias, pobres, bucolicas e 

miseraveis do Brasil, alem da conhecida escravidao agraria infantil, meninas-

criangas eram vistas acompanhando cabisbaixas (as vezes ate maliciosas) a velhos 

e transfigurados ditadores de setenta ou oitenta anos, que detem sobre elas o direito 

de usofruto. 

E visivel o descaso e a banalizagao da crianga como pessoa, desde os 

primordios da colonizagao do Brasil, quando a crianga ainda era tratada como 

individuo desprovido de importancia e de valores para uma quantificada parcela dos 

colonos que chegavam ao referido pais. 

Historicamente as criangas pobres do Brasil sempre estiveram envolvidas com 

o trabalho precoce. Inicialmente, as tarefas eram realizadas para os seus donos, 

como ocorreu com a crianga escrava da Colonia e do Imperio. (AZAMBUJA, 2004 p. 

36). 

No periodo de 1836 a 1870, entre as teses apresentadas na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, oitenta e uma abordavam a crianga, a prostituigao 

infantil, a exiguidade da frequencia escolar, a higiene dos escravos, o infanticidio, 

mortalidade das criangas populares, ente outros temas (ABREU, 1997, p. 21). 

No campo juridico, as primeiras discussoes objetivavam a limitagao para a 

responsabilidade penal. Observando-se que, em 1830, o Codigo Criminal do Imperio 
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determinava que os menores de quatorze anos nao deveriam cumprir penas, exceto 

por decisao judicial, (artigos 10 e 13 do Codigo Criminal do Imperio). 

E visivel na literatura doutrinaria do ponto de vista do historico-evolutivo, um 

aprimoramento gradativo dos avangos legislatives referentes a percepgao da crianga 

como pessoa de direitos, gerando preocupagao com a existencia de criangas pobres 

e marginalizadas, fato motivador das discussoes em torno da infancia. 

Um dos avangos importantes no passado foi em 1871 a edigao da Lei do 

Ventre Livre (28.09/1874), que surgiu e instigou a criagao de escolas publicas, 

creches, educandarios e reformatories que tambem atendiam os orfaos, os 

abandonados e os delinquentes, em carater preventivo, punitivo, constituindo-se em 

mecanismo de intervengao social sobre as criangas e suas familias (AZAMBUJA, 

2004). 

Em 1889, com a Proclamagao da Republica surge a preocupagao com a 

delinquencia juvenil, trazendo consigo a criagao do Codigo Penal de 1890. Como 

consequencia desta inquietagao em relagao aos adolescentes surge em 1927 o 

Codigo de Menores, que foi significativo na questao da protegao a infancia. Mas, 

apesar do avango legislativo, o menor permanecia sem direito reconhecido, pois em 

decorrencia do decreto n° 17.343/A (Codigo de Menores) criou-se uma serie de 

reformatories, e em consequencia disto a frequente internagao de menores. Fato 

que gerou criticas em diferentes setores sociais como: medicina; pedagogia; 

psicologia; psiquiatria e educagao, visto que esta Lei nao supria todas as carencias 

do menor uma vez que os reformatories nao representavam uma conquista positiva 

para o menor, pois os privavam de direitos a liberdade e ao contrario de reformar os 

menores delinquentes, alem rotula-los, eram palcos de torturas fisicas e psicologicas 

para estas criangas. Pois em face a sua intengao inicial, propiciava o aumento da 

delinquencia juvenil (ABREU, 1997 apud AZAMBUJA, 2004, p. 40). 

Tal codigo, elaborado na epoca da Ditadura Militar, consequentemente de 

cunho discriminatorio, previa tratamento distinto aos infantes pobres e ricos, 

conforme esclarece Gonzales (1996, p. 90): 

Eram regidas pelo codigo as situagoes envolvendo criangas e 
adolescentes em situagoes irregular, isto e, seja os que praticavam 
atos infracionais, seja os que nao tinham condigoes de sustento 
garantidas pela familia. A resposta aos dois casos era feita atraves 
das Fundagoes Estatais do Bem-Estar do Menor (FEBENS). 
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Em 1959 a Declaracao dos Direitos da Crianga surge evidenciando o contraste 

entre a legislagao e as condigoes subumanas de vida, de grande parcela das 

criangas brasileiras afirmava esta que: "toda crianga teria direito a igualdade, 

independente de raga, clero ou nacionalidade e especial protegao para o seu 

desenvolvimento fisico, mental e social." 

Em 1964, a ausencia de uma politica voltada para o amparo social dos 

menores, levou o governo brasileiro, em atengao ao clamor publico, a instituir a 

Fundagao Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) atraves da Lei n° 

45.513/64 (AZAMBUJA, 2004, p. 41). Tal Instituigao defendia a necessidade de 

prevengao e controle dos problemas que envolviam esta populagao e de acordo com 

Veronese (1999, p.68 ): "a crianga e o adolescente, considerados como problema, 

acionados os mecanismos de prevengao e controle, sejam eles de natureza 

preventiva, repressiva ou punitiva, passariam por um processo de ajustamento" 

Gonzalez (1996, p. 90) afirma que a evolugao das ciencias, em sentido amplo, 

influenciou o surgimento das legislagoes que buscavam dar protegao juridica a 

crianga, permitindo constatar que, no Brasil, no ano de 1988, a mesma passou da 

condigao de res, isto e, de simples objeto de satisfagao dos desejos dos adultos, a 

condigao de sujeito de direitos, como resultado da introdugao do artigo 227 da 

Constituigao Federal que diz: 

Art. 227 E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga e ao adolesceste, 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-la a salvo de toda forma de 
negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e 
opressao. 

Em decorrencia da necessidade de se tratar das questoes relativas aos direitos 

da Crianga relatados na carta constitucional de 1988, ha uma perceptivel cobranga 

da sociedade, para que se realizem trabalhos interdisciplinares, onde haja o 

envolvimento de medicos, psicologos, pedagogos e assistentes sociais, profissionais 

que, no exercicio de suas atividades, possam estar envolvidos com o atendimento e 

a defesa de direitos de criangas e adolescentes e suas violagoes. 

Apos o advento da constituigao de 1988, criam-se uma lei mais abrangente em 
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defesa dos direitos da Crianga e do Adolescente, o ECA .(Estatuto da Crianga e do 

Adolescente), criado em 12 de abril de 1990, atraves da Lei n° 8.029/90, 

representando uma significativa evolugao dos direitos da Crianga e do Adolescente. 

Elias, (2005 p.1), comparando as duas ultimas leis relata que a doutrina 

predominante do ECA e a da protegao integral, sendo esta aplicada a todas as 

criangas e adolescentes, ao contrario do Codigo de Menores, que era aplicado 

apenas aos casos em que o menor encontrava-se em situagao irregular, como: 

privagoes de condigoes essenciais a sua subsistencia, saude e instrugao obrigatoria, 

incluindo-se os menores vitima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos por 

seus responsaveis. Tambem se estes se encontrassem em perigo moral em virtude 

do ambiente contrario aos bons costumes, e aquele privado de representagao ou 

assistencia legal, pela falta eventual dos responsaveis. Incluia-se o menor com 

desvio de conduta diante da inaptidao familiar ou comunitaria e o que cometesse 

uma infragao penal 

O principio da Protegao Integral e delineado na Convengao sobre os Direitos 

da Crianga, aprovada pelo Decreto Legislative n° 28, de 14 de setembro de 1990, 

segundo a mesma, tal principio aplica-se a todos os individuos que nao 

completaram dezoito anos, independente da situagao em que se encontre. De 

acordo com esta doutrina, por ser mais evoluida, ressalta algumas necessidades 

basicas dos menores, incluindo-se a assistencia material, referentes ao seu 

desenvolvimento fisico (alimentos, vestuario, medicamentos, habilitagao) da 

assistencia moral e da assistencia juridica, pois Ihe falta a capacidade de agir e em 

alguns casos ela e incompleta e precisa ser suprida por seus responsaveis Morais 

(1974 apud ELIAS, 2005, p.2). 

Em cada momento historico, percebe-se que a Lei tern a fungao de provocar e 

acelerar as transformagoes sociais afirmando os direitos humanos fundamentals 

assegurados as criangas. 

2.1 ACONVENQAO INTERNACIONAL E OS DIREITOS DA CRIANQA : 

A declaragao de Genebra em 1924, foi o marco inicial no piano internacional, 

que determinava a necessidade de proporcionar a Criangas e ao Adolescentes uma 

legislagao de protegao especial. 
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Algum tempo depois, em 1948, a Declaragao Universal dos Direitos Humanos 

da Organizacao das nagoes Unidas, ratifica este pensamento estabelecendo 

expressamente no artigo 25 paragrafo segundo que: "A maternidade e a infancia tern 

direito a cuidados e assistencia especiais. 

Nesse aspecto, em 1959, a Declaragao Universal dos Direitos da Crianga 

definiu os direitos universais das mesmas, reconhecendo os cuidados e assistencias 

essenciais que se deve atribuir a infancia, sujeitos em desenvolvimento que sao. 

No setimo congresso das nagoes Unidas, realizado em Milao, no ano de 

1985, sobre prevengao de delito e tratamento do delinquente, sao recomendadas as 

Regras de Beijing, adotadas pela Assembleia Geral em 29.11.85, que estabelecem a 

justiga da infancia e da juventude como instrumento fundamental no processo de 

desenvolvimento de cada pais e como orientagao, essenciais, a necessidade de 

promover o bem estar da crianga e do adolescente, como tambem, da sua familia. 

Com a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, as Nagoes Unidas 

proclamam que a infancia tern direito a cuidados e assistencia especiais. A 

convengao de direitos da crianga buscou a promogao e o fortalecimento da infancia, 

respeitando-a como etapa singular do desenvolvimento humano. No ambito das 

Nagoes Unidas, convengoes servem para designar atos multilaterais, provenientes 

de conferencias internacionais e que tratem de assuntos de interesses gerais 

(CURY, 2002, p.12). 

Em 1989 foi adotada pela ONU a Convengao dos Direitos da Crianga, entrou 

em vigencia em 1990, possuindo destaque por ser o documento internacional de 

protegao aos direitos humanos com o maior numero de ratificagoes. O primeiro 

artigo da Convengao define a crianga como: " todos ser humano com menos de 18 

anos de idade, a nao ser que, pela legislagao aplicavel, a maior idade seja atingida 

mais cedo. O Brasil o ratificou em 1990. 

Esta Convengao tern como principio a familia como grupo fundamental da 

sociedade e ambiente natural o desenvolvimento e bem- estar de todos os seus 

componentes. Destacando que a crianga deve estar plenamente preparada para 

uma vida independente na sociedade e deve ser educada especialmente, com 

espirito de paz, dignidade, tolerancia, liberdade, igualdade e solidariedade. Com os 

ideais proclamados na Carta das Nagoes Unidas visualiza-se que em nivel mundial, 

nas ultimas decadas, os povos mobilizam-se com intuito de implementar na 

sociedade, mecanismos eficazes de protegao a infancia. 
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2.1.1 A funcao do UNICEF no combate e prevengao da violencia perpetrada 
contra a crianga 

O Fundo das Nagoes Unidas para a infancia, UNICEF, foi criado no dia 11 de 

dezembro e 1946, durante a primeira sessao da Assembleia Geral das Nagoes 

Unidas, por decisao unanime. Os primeiros programas do UNICEF promoveram 

assistencia emergencial a milhoes de criangas no interim pos-guerra na Europa, no 

Oriente Medio e na China. 

Enquanto a Europa era reconstruida, alguns paises decidiam que a missao do 

UNICEF estava cumprida, mas os paises mais pobres discutiram que as Nagoes 

Unidas nao podiam ser omissas diante de problemas, como a fome e a doenga, que 

ameagavam as criangas em outros paises. Entao, em 1953, o UNICEF tornou-se 

orgao permanente do sistema das Nagoes Unidas e teve seu mandato ampliado 

para dar assistencia as criangas de todo o mundo em reconstrugao. 

O UNICEF tern por missao fazer gestoes pela protegao dos direitos das 

criangas, ajudando-as a realizar suas necessidades basicas e a estender suas 

oportunidades de pleno desenvolvimento. O UNICEF orienta sua agao a partir do 

texto da Convengao sobre Direitos da Crianga e busca que os direitos da crianga 

sejam reconhecidos como principios eticos constantes e padroes de comportamento 

no que se refere a crianga. O Fundo das Nagoes Unidas para Crianga persiste em 

que a sobrevivencia, protegao e desenvolvimento das criangas sao imperativos 

universais para o desenvolvimento, indispensaveis ao progresso humano. Ele 

consagra-se a garantir protegao especial as criangas menos favorecidas, vitimas de 

guerra, desastres, pobreza extrema e de todas as formas de violencia e exploragao, 

como tambem aquelas com deficiencias (LOPES, 2008, p. 23). 

O UNICEF procura, atraves de seus Programas de Cooperagao com os paises, 

favorecer a igualdade de direitos das mulheres e das meninas, a apoiar sua plena 

participagao no desenvolvimento politico, social e economico de suas comunidades. 

O Fundo crer que o desenvolvimento integral de criangas de ambos os sexos seja 

um fator imprescindivel para o progresso. 

O Fundo das Nagoes Unidas para a infancia existe e trabalha, para auxiliar na 
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construgao de um mundo onde as criangas e adolescentes tenham todos os seus 

direitos preservados, respeitados e cumpridos. Sua confiabilidade e sua influencia 

entre os governos, sociedade civil e outras organizagoes admitem tornar realidade 

ideias inovadoras e criativas. Isso faz do UNICEF a mais importante organizagao de 

defesa dos direitos da infancia e adolescencia em todo o mundo . 

Dentre os 191 paises que o UNICEF esta presente com o seu trabalho luta 

para: garantir que cada crianga tenha um inicio de vida com saude, protegao e 

educagao, pois e nessa fase que se desenvolvem as habilidades necessarias para o 

futuro; envolver toda a sociedade na construgao de ambiente seguros para as 

criangas e os adolescentes; garantir o cumprimento da Convengao sobre Direitos da 

Crianga, entre outras metas (LOPES, 2008, p. 24 ) . 

A violencia contra criangas e adolescentes revela-se em todos os lugares. Pode 

ser na comunidade onde moram, na escola, nas instituigoes e na familia. Para dar 

uma resposta positiva ao problema, ha que se considerar uma faceta dolorosa 

dessas agressoes: a invisibilidade. A maioria dos casos de violencia fisica, sexual ou 

psicologica nao sao notificadas e, muito menos investigadas. E quando se trata de 

pessoas com deficiencia, negros, adolescentes em conflito com a lei, moradores de 

rua e de meninas e meninos que vivem em comunidades populares dos grandes 

centros urbanos a questao torna-se ainda mais delicada. 

As prioridades do UNICEF no enfrentamento da violencia contra criangas e 

adolescentes sao: combater o abuso fisico e sexual de criangas em casa; prevenir a 

violencia contra adolescentes, em especial, homicidios e exploragao sexual, 

examinando as questoes de raga e genero; promover reformas na justiga juvenil e 

nas politicas e praticas de protegao a crianga com finalidade de reduzir a 

institucionalizagao e a violencia contra a infancia e adolescencia (LOPES, 2008, p. 

24). 

A familia e o ambiente essencial e adequado para o desenvolvimento saudavel 

da crianga e do adolescente. E a partir do convivio com a familia e demais parentes 

que se aprende e se desenvolve as capacidades fundamentals para a vida adulta. 

Embora, nesse mesmo contexto, acontegam os mais diversos tipos de violencia 

contra criangas e adolescentes. Sao casos de violencia fisica, sexual, psicologica e 

de negligencia cometidas por pais, padrastos, tios, avos, irmaos e amigos proximos. 

Existem casos que chegam a ser tao violentos que levam a crianga a morte. 

O UNICEF fornece auxilio as familias no sentido de resguardar melhor seus 
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filhos, originando um processo de educagao sem qualquer forma de violencia, e a 

dissipar as dinamicas violentas em casa. Uma das estrategias utilizadas e a 

capacitagao de profissionais da educagao, saude e assistencia social para identificar 

e lidar com a violencia contra crianga e adolescente no lar. Estes profissionais 

proporcionam apoio psicologico as vitimas de agressoes e procuram reintegrar 

familias criangas e adolescentes em situagao de desamparo, pacificando conflitos 

anteriores. 

O Fundo das Nagoes Unidas para a infancia apoia articulagoes eficientes de 

redes de atendimento local, proporcionando, atendimento especializado a crianga 

vitima dos familiares, evitando nova vitimizagao da crianga, garantindo a sua 

inclusao em politicas de promogao do seu desenvolvimento pleno saudavel. 

Trabalhando inclusive com politicas de prevengao a violencia, objetivando a 

conscientizagao dos agressores ensinando que as melhores formas de se educar 

a crianga sao atraves do dialogo e do carinho demonstrado as mesmas. 

2.2 DA CONSTITUIQAO QUE GARANTE A CONVIVENCIA FAMILIAR A DOUTRINA 
DE PROTEQAO INTEGRAL 

A violencia sexual intrafamiliar contra a Crianga nao constitui um novo crime da 

humanidade, e uma realidade verificada em todas as civilizagoes desde os seus 

primordios ate os dias atuais. 

A luz da evolugao dos direitos humanos e consequentemente dos direitos da 

Crianga e do Adolescente, a sociedade e o Estado percebem que praticas violentas 

contra estes sujeitos de direitos, sao atos reprovaveis. Embora, Estado e sociedade 

ainda apresentem-se impotentes para combate-las de forma contundente, devido ao 

fato de que a eficacia da lei ainda ensaia os primeiros passos em diregao a sua 

excelencia, pois os cuidados para com estas vitimas, nao eram uma pratica social 

no passado. 

Um exemplo disso e que antes da entrada em vigor da Constituigao Federal de 

1988, era dever da familia, conferir os cuidados basicos aos menores, sendo 

responsabilidade unicamente das familias, ficando o Estado impedido de interferir na 

sua privacidade, verificando-se nestes casos uma perceptivel ausencia do Estado. 
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Os avangos legislatives trouxeram consigo importantes mudangas nos aspectos 

constitucionais da rotina da sociedade, alguns destes e suas consequencias 

positivas serao abordados neste capitulo. 

2.3 DA CONSTITUIQAO QUE GARANTE O DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIAR 

Com o advento da Constituigao Federal de 1988, forma-se um novo Estado 

brasileiro. Varios questionamentos anteriores a promulgagao da Carta Constitucional 

amplamente debatida cobravam a redemocratizagao do pais. A citada constituigao 

possuia fortes acentuagoes, em defesa dos Direitos Humanos (individuals, coletivos 

e difusos), descentralizando-o politica e administrativamente e dando forma 

Federativa ao Estado como principio irrevogavel, na participagao e organizagao 

social, sendo elementos necessarios para o controle e a consolidagao da 

Democracia Brasileira. 

A Constituigao Federal de 1988 acompanhou a evolugao social e aderiu as 

tendencias mundiais de protegao as criangas e adolescentes, referindo-se a 

qualquer forma de abuso, violencia, exploragao sexual da crianga e do adolescente, 

em seu artigo 227. 

O supracitado artigo elenca de forma inedita, inovagoes em beneficio da 

infancia e da juventude no Brasil. Constituindo de maneira objetiva, um elo entre a 

Constituigao Federal e a Convengao Internacional dos Direitos da Crianga, que foi 

aprovada pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 1989. 

O referido artigo busca a promogao e a defesa de direitos, a promogao de 

direitos determina: direito a sobrevivencia; direito ao desenvolvimento pessoal e 

social; direito a integridade fisica, psicologica e moral. Enquanto a defesa de direitos 

visa colocar a crianga e o adolescente a salvo da: negligencia; violencia; crueldade; 

exploragao; discriminagao e opressao. 

Esta doutrina reconhece e consolida o valor da crianga como ser humano; a 

necessidade de respeito diferenciado em virtude da sua condigao de pessoa em 

desenvolvimento, o valor proprio da infancia e da adolescencia como perpetuador da 

especie humana assim como o reconhecimento da sua fragilidade. Fatores que 

tornam a crianga e o adolescente merecedores de protegao integral por parte da 
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familia da sociedade e do Estado, tendo este ultimo o dever de proporcionar 

politicas publicas atuantes e especificas na promogao de seus direitos. 

2.4 DOUTRINA DA PROTEQAO INTEGRAL ECA 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA) nasce para substituir o 

segundo Codigo de Menores. Sendo este estatuto o resultado de um longo processo 

de amadurecimento politico e social, feito por pessoas que comegavam a enxergar a 

problematica situagao de violencia vivida pelos menores, vitimas de um Estado e de 

uma sociedade irregulares, embora sendo este menor uma pessoa legitima e 

possuidora de direitos fundamentals. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA - Lei 8.069, de 13-07-1990), 

em seu artigo quinto dispoe que: 

Nenhuma crianga ou adolescente sera objeto de qualquer forma de 
negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e 
opressao, punido na forma da lei, qualquer atentado, por agao ou 
omissao, aos seus direitos fundamentals. 

Este artigo busca a prevengao de qualquer tipo de violencia contra a crianga e 

ou adolescente, o que representa um avango significativo da lei atual, dando maior 

amparo, visualizagao e valorizagao a crianga como pessoa de direitos. Pois alem de 

alertar contra a violencia fisica e sexual contra as vitimas nele citadas, adverte 

tambem quanto a omissao ou a qualquer atentado a elas ocasionados. 

Com o objetivo de alcangar a finalidade social de protegao a crianga e ao 

adolescente, o ECA apresenta um conjunto de politicas de atendimento, prevengao 

e programas assistenciais dirigidos ao segmento da populagao infanto-juvenil que se 

encontram em situagao de risco pessoal e social. 

Os servigos existentes para o atendimento da violencia sexual nao podem 

excluir o atendimento psicossocial e psiquiatrico sistematico as criangas e aos 

adolescentes, sob pena destes individuos nao encontrarem em si estrutura 

necessaria para lidar com esta situagao de violencia sexual intrafamiliar. E dever e 

responsabilidade do Poder Publico, da familia e da Sociedade, colaborar com a 

politica de atendimento dos direitos da crianga e do adolescente, contribuindo para 
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que o Estado seja eficaz na detecgao, combate e prevengao a casos de violencia 

sexual contra as criangas, atraves da utilizagao do instrumento da denuncia. 
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3 EFICACIA DO ESTADO EM DETECTAR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA A 
CRIANQA 

Acompreensao do fenomeno da violencia sexual intrafamiliar praticada contra 

a crianga otimiza a realizagao de diagnosticos precoces e de notificagoes aos orgao 

competentes. 

Para que o Estado alcance significativa eficacia, este ente deve dispor de 

uma eficiente rede de atendimento, pois o apoio social e de fundamental importancia 

para as comunidades, e pode ser definido como sendo qualquer informagao ou 

auxilio material oferecido por grupos ou pessoas que se conhecem, resultando em 

efeitos emocionais ou comportamentais positivos a estas. O apoio social e muito 

importante na manutengao da saude e na prevengao de doengas. 

Nas instituigoes de saude, sabe-se que o numero de maus-tratos na infancia 

diagnosticados em servigos medicos e pelo menos quatro vezes inferior aos que 

ocorrem no mesmo instante, na comunidade local (SANTOS et all 1998 , apud 

AZAMBUJA, 2004, p. 135). Nestas instituigoes pode-se acoplar a politica de 

atendimento a crianga vitima de violencia sexual intrafamiliar, incluindo programas 

que contemplem a familia. Veronese (1999), ao falar de politicas publicas diz que: 

A familia esta inserida numa realidade politico-socio-economica, 
mergulhada numa sociedade capitalista extremamente excludente, 
espoliadora, que nunca se ocupa de forma lucida, real, sem fetiches, 
da questao social. Nao se trata de uma generica erradicagao da 
pobreza, mas de uma verdadeira politica de pleno emprego, de 
saude, moradia e principalmente educagao. 

Apesar de no Brasil ja existir uma concepgao da necessidade de 

reorganizagao e aplicagao das politicas publicas na area da infancia e da juventude, 

muito precisa ser feito para que o principio da prioridade absoluta possa se efetivar, 

para que se possam melhorar as condigoes de vida da infancia brasileira. 

Medidas usadas em outros paises podem ser aplicadas no Brasil visando 

auxiliar a reestruturagao as politicas publicas. Uma delas acontece no Canada, onde 

ha trabalhos que privilegiam a conscientizagao e sensibilizagao das pessoas sobre 
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os prejuizos que a violencia e os maus tratos praticados pelos pais causam ao 

desenvolvimento das criangas. 

De acordo com Lacharite (1999), no Canada, para informar politicos a 

respeito dos maus tratos infantis, foi criado um seminario que acontece uma vez ao 

mes, onde os membros do parlamento sao convidados a discutir ideias sobre o 

maltrato infantil. Trabalhos que privilegiam a prevencao primaria indiscutivelmente 

sao os mais eficazes uma vez que evitam por completo o sofrimento da vitima, 

consistindo em campanhas de grandes repercussoes objetivando orientar e 

sensibilizar as familias sobre os danos dessa violencia as criangas e ao agressor, 

ajudando-os a compreenderem e valorizarem o seu papel de tutor frente as 

necessidades das criangas. 

No Reino Unido, segundo Azambuja (2004, p. 158), foi desenvolvido um 

servigo denominado de Home-Sta (Santa CasaJ, consistindo num esquema de 

visitas independentes e organizadas as casas, oferecendo suporte, amizade e 

assistencia pratica as familias jovens que enfrentam dificuldades presentes ou 

iminentes. O servigo nao tern como objetivo especifico o atendimento as familias 

que cometem abusos, impedindo que se estabelegam rotulos. 

O atendimento e realizado por voluntarios auxiliados por servigos estaduais, 

recebendo suporte e supervisao de profissionais. O trabalho visa encorajar pais e 

assegura-los de que as dificuldades em cuidar de criangas nao sao raras e que a 

vida familiar pode ser agradavel. As voluntarias assistem a um curso preparatorio 

com treinamento continuo. 

Varias agoes sao realizadas, entre elas, o ato de conversar e brincar com as 

criangas, dando as maes exemplos que elas nunca tiveram. O trabalho tambem 

qualifica as maes na aquisigao de qualificagoes domesticas basicas. O resultado foi 

que em 85% das familias analisadas foram percebidas mudangas consideraveis. As 

politicas publicas voltadas para agoes de prevengao primaria, diferentemente do que 

se costuma pensar, sao eficazes e os investimentos sao bem inferiores aos 

utilizados em programas e prevengao terciaria (AZAMBUJA , 2004, p. 158). 

No Brasil, mesmo apos mais de duas decadas das vigencias da Constituigao 

Federal de 1988 e do Estatuto da Crianga e do Adolescente, observa-se forte 

resistencia por parte do poder publico em adequar suas praticas ao comando 

constitucional deixando a crianga em segundo e as vezes em ultimo piano, quando 

nao dao a sua problematica, atengao e condigao de prioridade absoluta, como 
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dispoe o ja citado artigo 227 da Constituigao Federal de 1988. 

Veronese (1999), alerta para o fato de que muitas das inovagoes prescritas no 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, para serem de fato efetivas, dependem de um 

trabalho conjunto entre a sociedade e o estado, para que se tenha inicio, a obtengao 

de resultados satisfatorios em favor da crianga e do adolescente, que sempre 

estiveram relegados ao segundo piano, nao so pelo Poder Executivo, mas tambem 

pelo Judiciario, pois o problema do menor nunca foi enfrentado com a prioridade e a 

seriedade que sempre reclamou. 

O Estado, apesar dos mecanismos legais dos quais dispoe, ainda ver a 

problematica da violencia contra a crianga com desanimo e sem prioridades, 

precisando ser cobrado com mais vigor pela sociedade e se possivel ser multado 

nos casos omissos. Este ente precisa atentar para as politicas publicas voltadas 

para agoes de prevengao primaria, diferentemente do que se costuma pensar, sao 

eficazes na solugao da presente problematica, e os investimentos significativamente 

inferiores aos utilizados em programas de prevengao terciaria. 

3.1 AS CONSEQUENCIAS DESSA VIOLENCIA NA VIDA E NA FORMAQAO DA 
CRIANQA VlTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 

Criangas e adolescentes podem ser afetados de diferentes formas e os sinais 

apresentados variam muito, desde a ausencia de sintomas ate a manifestagao de 

serios problemas fisicos, emocionais e sociais. Os resultados dos abusos podem 

surgir a curto e longo prazo com formas diferenciadas de acordo com a idade das 

vitimas. 

A crianga vitima tern atacada drasticamente sua auto-estima e via de regra 

torna-se depressiva e apresenta sequelas, durante toda a vida, tendo atingidos, seus 

direitos a saude (fisica e mental), a alimentagao, a educagao, ao lazer, a 

profissionalizagao e a cultura. Alem disso, as estatisticas mostram que ha enorme 

tendencia de que a crianga vitima torne-se um abusador na idade adulta. Sendo 

necessarias medidas mais severas no sentido de colocar as criangas e adolescentes 

a salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, 

crueldade e opressao (CORDEIRO, 2006). 

A negligencia e a omissao dos responsaveis em garantir cuidados e 



30 

satisfagao das necessidades da crianga ou adolescente, sejam elas primarias 

(alimentagao, vestuario e higiene), secundarias (educagao e lazer) ou terciarias 

(afeto, protegao). A negagao a um desses niveis de necessidade pode acarretar 

serias consequencias ao desenvolvimento da crianga e do adolescente. Mas, 

considerando a estrutura social injusta e dispare em que vive a sociedades atual, 

nao e considerada negligencia a omissao resultante de circunstancias que fujam ao 

controle da familia, uma forma de o Estado se omitir da sua responsabilidade em 

meio a situagoes familiares que por ele deveria ser suprida. 

A literatura medica especialmente nas areas de Pediatria, Radiologia, 

Medicina Legal e Psiquiatria, vem demonstrando interesse cada vez mais crescente 

pela violencia imposta a crianga pelos seus pais ou responsaveis. Ha inclusive 

especificagoes de sindromes (da crianga espancada, do abuso e negligencia) ao 

tratar deste grave fenomeno. 

Os efeitos incidentes na saude fisica e mental das vitimas vao desde lesoes 

leves e graves ate as doengas sexualmente transmissiveis, abortos espontaneos, 

gravidez indesejadas, ate danos a saude mental, como a sindrome do stress, 

depressao, ansiedade, desordem comportamental, uso de drogas e alcool, 

dificuldades na vida sexual, frequencia de suicidios e mortes, estas nem sempre sao 

diagnosticadas nos atestados de obitos. 

Considerando-se a qualidade deficiente dos atestados de obito, bem como a 

carencia informativa e cultural de ordem medico-profissional, legal e da propria 

sociedade em reconhecer, diagnosticar e denunciar casos de criangas vitimas de 

maus-tratos, e, ainda, a propria indefinigao dos termos relativos a violencia, sabe-se 

que, no Brasil, ha um sub-registro de mortalidade infantil acarretada por essa 

problematica. Pesquisa realizada com pediatras (MARMON et alii 1995) relata a 

dificuldade sentida por estes profissionais quanto ao diagnostico dos maus-tratos, a 

limitagao do papel do medico nos casos de abuso infantil e suas dificuldades de 

atuagao devido a contraposigao da etica profissional a etica pessoal, a falta de 

preparo profissional e preocupagao com um posterior envolvimento com o Judiciario. 

3.1.1 Atitudes apresentadas pelas vitimas de violencia sexual 
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A violencia sexual geralmente nao e facilmente detectada, pois na maioria 

das vezes nao deixa marcas visiveis de violencia fisica. Um dos fatores que 

dificultam a detecgao deste tipo de violencia e o fato de a mesma ser praticada 

dentro propria casa da vitima. Quando a mae ou alguem da familia toma 

conhecimento da situagao, as consequencias fisicas e psicologicas, ja tomaram 

dimensoes irreparaveis para a vida da vitima (AZAMBUJA, 2004). 

Segundo Cordeiro (2006) algumas atitudes apresentadas pela vitima de 

violencia sexual sao: dificuldades nos relacionamentos interpessoais, de ligagao 

afetiva e amorosa; dificuldades escolares; disturbios alimentares; disturbios afetivos 

(apatia, depressao, desinteresse pelas brincadeiras, crises de choro, sentimento de 

culpa, vergonha, auto-desvalorizagao e falta de estima); dificuldades de adaptagao; 

dificuldades em relagao ao sono; envolvimento com prostituigao; mudangas de 

comportamento e de vocabulario; rixas de ordem psicossomatica e 

uso de drogas. 

Alem destas manifestagoes a vitima pode apresentar em seu 

desenvolvimento: automutilagao e tentativa de suicidio, isolamento afetivo, 

hipocondria timidez disturbio de conduta (como roubo, fuga de casa e mentiras) e 

transtorno severo da personalidade. 

A notificagao de qualquer situagao de violencia contra crianga e adolescente 

deve ser feita o quanto antes. Pois os efeitos sobre a saude fisica e mental podem 

ser continuos e irremediaveis (ZAVASCHI, 1991 p.139). 

As criangas maltratadas apresentam grande dificuldade para reconhecerem 

seus sentimentos e para falar deles, especialmente de seus desejos, sua solidao, 

sua angustia e suas satisfagoes. Frequentemente demonstram sentimentos de que 

sao mas; antipaticas e que nao sao inteligentes. De um lado, exigem muito de si, 

especialmente no que se refere ao desempenho de suas tarefas (KEMPE & KEMPE, 

1996, p.74). 

Enquanto no passado, os pesquisadores pensavam que os danos 

decorrentes da violencia sexual e dos maus-tratos praticados contra a crianga eram 

basicamente um problema tratavel via terapia para a superagao de traumas, na 

atualidade novas descobertas mostraram que o impacto do extremo estresse pode 

deixar uma marca indelevel em sua estrutura e fungao, uma vez que os abusos 

induzem a uma cascata de efeitos moleculares e neurobiologies que alteram de 

modo irreversivel o desenvolvimento neuronal da crianga, o que torna maior a 
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responsabilidade da familia, da sociedade e do poder publico (TEICHER, 2003 

p.84). 

Apesar de nao existirem estudos prospectivos sobre as consequencias do 

abuso sexual sofrido na infancia, na idade adulta, os relatos; cada vez mais 

frequentes de adultos que sofreram abuso na infancia e, sobretudo, de vitimas de 

incesto, permite-se alegar que as reacoes podem ser tardias e manifestarem-se em 

disturbios da sexualidade e do parentesco (AZAMBUJA, 2004, p. 126). 

A falta de intervengao protetora impede a crianga de interromper os abusos, 

levado-a a acomodagao; ela se adapta as solicitagoes sexuais e sente-se na 

responsabilidade de manter a familia unida, sem conseguir resistir as exigencias 

sexuais do abusador. 

3.1.2 Como diagnosticar a violencia contra a crianga 

A violencia e a forga material ativa que causa prejuizos fisicos e psicologicos 

ao agente passivo. A violencia fisica acontece quando a coagao se processa 

atraves de maus-tratos corporais (espancamentos e queimaduras) ou negligencia 

em termos de cuidados basicos como alimentagao, vestuario, seguranga. 

O abuso fisico e o uso do castigo corporal "sob pretexto" de educar ou 

disciplinar a crianga ou adolescente, sao considerados abusivos e vao desde um 

tapa ou beliscao, ate os espancamentos, queimaduras e choques eletricos. Tambem 

e considerado abuso fisico, o castigo que se mostra incompativel a idade e 

capacidade de compreensao da crianga, como, por exemplo, deixar uma crianga de 

tres anos sentada por horas "para pensar". Camargo (1998) define a violencia como: 

Um exercicio humano de poder, expresso atraves da forga, com a 
finalidade de manter, destruir ou construir uma dada ordem de 
direitos e apropriagoes, colocando limites ou negando a integridade e 
direitos de outros, sendo acentuada pelas desigualdades sociais. 
Portanto, deve tambem ser entendida como um processo, e nao 
simplesmente como males fisicos ou psicologicos, causados pela 
materializagao da forga. 

A violencia sexual acontece quando a coagao se exerce tendo em vista obter 

a participagao em praticas eroticas. O abuso sexual e todo ato ou jogo sexual entre 
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a crianga e ou adolescente e um familiar seja ele seu responsavel legal ou nao, 

podendo haver contato fisico e uso de forga fisica. E considerado abuso sexual a 

apresentagao de material pornografico, voyeurismo, uso de linguagem erotizada, 

caricias nas genitalias e relagoes orais, anais e vaginais. 

Quando o abuso sexual acontece, e e descoberto pela familia, em razao do 

desconforto social que este fato pode acarretar, por desfazer o mito do lar seguro, a 

fim de manter o segredo, as criangas sao privadas dos contatos sociais, e a familia 

tende cada vez mais, a se fechar num involucro hermetico. A unica saida das vitimas 

e o "olhar atento" dos educadores e pessoas que de algum modo, fazem parte de 

sua vida fora de casa. 

Criangas e adolescentes costumam pedir socorro assim que estabelecem um 

vinculo de confianga com outro adulto. Criangas mais velhas e adolescentes tendem 

a fazer revelagoes intencionais. Ja as mais novas, sao incapazes de verbalizar e 

relatam o abuso, atraves de sinais. 

Como relata Cordeiro (2006), alem de hematomas e escoriagoes mais 

evidentes, ha indicadores e tipos de comportamento, muitas vezes nao aceitos pela 

sociedade como sendo normais, que podem certificar a violencia cometida contra a 

crianga tais como: doengas sexualmente transmissiveis; comportamento muito 

erotizado para a idade cronologica; medo de adultos; disturbios afetivos e disturbios 

de conduta; enurese (micgao) noturna; aparencia descuidada e suja; desnutrigao; 

evasao escolar e dificuldades na aprendizagem. 

E muito maior do que se possa imaginar, o numero de criangas e 

adolescentes que sofrem abusos sexuais dentro de suas proprias casas. Pesquisas 

apontam que em 70% dos casos registrados, o agressor e o pai ou padrasto da 

vitima, sendo 40% o pai e 30% o padrasto Braum (2002, apud AZAMBUJA, 2004 

p.121). 

Ha casos em que a violencia sexual vem acompanhada de lesoes genitais, 

com danos fisicos, como tentativa de estrangulamento e ferimentos que exigem 

hospitalizagao e em razao disto a internagao imediata e o diagnostico e evidente. 

Os casos mais dificeis de serem diagnosticados sao aqueles em que as 

lesoes fisicas nao sao perceptiveis, hipotese em que a palavra da vitima corre mais 

risco de ser acreditada (ZAVASCHI, 1991 p.139). 

A violencia sexual ocorre em decorrencia de um conjunto de circunstancias 

que uma vez configuradas, determinam a situagao de abuso, os fatores atrelados a 



34 

esta violencia no meio familiar podem esta relacionados a violencia domestica e a 

crise no meio familiar. Geralmente os fatores que revelam a existencia de tais atos 

sao: a existencia de um pai alcoolatra ou a violencia na familia de origem fisica; pai 

autoritario ou demasiadamente puritano e de uma mae passiva, ausente; incluindo-

se tambem o fato de os pais terem sido abusados ou negligenciados na infancia. 

3.2 FORMAS DE TRATAMENTO PARA O ABUSADOR VISANDO O COMBATE A 
REINCIDENCIA DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRAA CRIANQA 

A medida que os estudos intensificam-se sobre o fenomeno da violencia 

sexual, modificam-se as perspectivas de intervencao com o abusador sexual de uma 

crianga, caminha-se para o consenso de que este nao pode ser esquecido pelos 

sistemas de saude e justiga, especialmente quando esta em cena a violencia sexual 

intrafamiliar. 

Neste tipo de violencia, a vitima, sua familia e o abusador devem passar por 

tratamentos psicologicos adequados. Torna-se cada vez mais urgente a necessidade 

de ambulatorios especiais para desenvolverem um trabalho que priorize casos de 

violencia sexual oferecendo intervengao terapeutica individual, grupal e familiar. 

Alem disso, os ambulatorios devem servir de respaldo tecnico aos Conselhos 

Tutelares, a Policia Especializada, ao Ministerio Publico e ao Poder Judiciario, num 

amplo exemplo de integragao multidisciplinar, fundamental a abordagem de tal 

problematica. 

Se nao houver um tratamento as criangas e adolescentes vitimas desta 

violencia, novos ciclos da mesma acontecerao. Por isso, e necessario que tanto as 

vitimas quanto os abusadores, recebam atendimento especializado. 

Embora sempre tenham existido filhos maltratados pelos pais, a violencia 

contra a crianga nao deve ser considerada como um problema insoluvel, pois de 

acordo com Kempe & Kempe, (1996, p. 31), de cada cinco pais que praticam 

violencia fisica contra seus filhos, quatro podem ser convencidos a abandonar tais 

praticas desde que os profissionais estejam preparados para acompanhar o caso. 

Os agressores sexuais de criangas, segundo alguns autores, desenvolvem 

propensao para uma personalidade sexualmente imatura, com tendencias a praticas 
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sexuais agressivas, instigados por pensamentos compulsivos, envolvendo ou nao 

contato fisico com a vitima, em resposta a uma complexa inter-relacao de fatores, 

relatos estes que concordam com Telles (2002, p.49) salientado que: 

O agressor de criangas percebe-se menos responsavel que as 
citadas vitimas. Estes individuos acreditam que estas estao aptas e 
sao parceiras adequadas a sua satisfagao e relatam que, alem de 
utilizar a crianga como objeto de prazer sexual, tambem a utilizam 
para suas necessidades de aceitagao. Estas condigoes apresentam, 
portanto, nogoes calcadas em alteragoes cognitivas que sao a base 
da logica de seus comportamentos. 

A violencia sexual intrafamiliar se reveste de inumeros fatores que dificultam a 

intervengao adequada, quer por profissionais de saude, quer pelos integrantes do 

sistema de Justiga, e preciso que haja uma revisao da postura ate entao adotada por 

estes segmentos, especialmente no que tange ao abusador. 

Zavaschi (1991 p.140) salienta nao haver evidencias de que a prisao (solugao 

habitual da sociedade ao problema) diminua a propensao a reincidencia por parte do 

abusador, ressaltando que sem tratamento, o ofensor esta livre para circular pela 

comunidade ou, quando de sua volta da prisao, apresentara o mesmo risco de 

reiniciar o ciclo de abusos. 

De outro lado, as familias dos abusadores presos, descobrem-se subitamente 

sem o provedor do lar, passando a necessitar de auxilio para lidar com a nova 

problematica, caso contrario a crianga passa a ser acusada como culpada pelo 

rompimento familiar, como consequencia da revelagao (FURNISS,1993 p. 268). 

Punir o abusador sem tentar compreender o que esta subentendido em 

comportamentos deste tipo, e desconhecer o mal-estar de uma crianga que tenta, 

passando de uma posigao passiva a uma posigao ativa, elaborar o trauma sofrido 

(ROUYER apud AZAMBUJA 2004 p. 161). 

. As alternativas de tratamento ao abusador e um desafio tambem ao terapeuta, ja 

que varios obstaculos se colocam diante dos objetivos apontados para a terapia. 

Zavaschi (1991, p. 140) relatando sobre o tratamento ao abusador afirma que 

este deve buscar os seguintes objetivos: a conduta incestuosa nao pode ser 

condenada ou racionalizada pelo abusador; o abusador dever assumir toda 

responsabilidade pela situagao incestuosa, devendo mostrar disposigao de mudar 

sua posigao de dominio na familia; o abusador deve conscientizar-se de que pode 
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ainda ser incapaz de controlar seus impulsos incestuosos; o comportamento 

compulsivo do abusador origina-se de uma parte autopunitiva, devendo trabalhar 

junto ao terapeuta na tentativa de identifica-la e redireciona-la para um fim punitivo; 

o abusador deve identificar os fatores estressantes que precipitam a conduta 

abusiva; o abusador deve compreender as consequencias para a vitima, sua familia 

e para ele proprio. 

Quanto mais forem compreendidas as inumeras consequencias que a 

violencia sexual intrafamiliar acarreta a vida de uma crianga e do grupo familiar, mais 

a sociedade se convencera da necessidade de os profissionais que compoem o 

sistema de Justiga devem receber capacitagao e supervisao continuadas para 

enfrentar os desafios da presente problematica, sem esquecer que os atuais 

sistemas e processos penais transformam novamente em vitima, a crianga que 

sofreu violencia sexual praticada por um ascendente. 
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4 AS ALTERNATIVAS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL 
INTRAFAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANQA 

A violencia sexual intrafamiliar contra a crianga, em sua maioria, poe em risco o 

direito fundamental da crianga a convivencia familiar exigindo dos profissionais da 

justiga habilidades e conhecimentos especificos a fim de que possam desempenhar 

suas atribuigoes e competencias. 

Em qualquer circunstancia os reflexos da violencia sexual intrafamiliar, que se 

abatem sobre a Crianga e o Adolescentes, aviltam seus direitos mais elementares, 

como a vida e a dignidade, tornando-se necessario que todos os parceiros 

encarregados de interagir com esta populagao tenham condigoes de proceder com 

adequagao e seguranga, evitando-se desta forma a ocorrencia de novos traumas. 

De acordo com Azambuja (2004), sao necessarias atengao e avaliagao por 

parte dos profissionais que integram as diversas instituigoes que compoem o 

sistema de justiga, sob pena de ser a crianga exposta a uma nova forma de 

violencia, praticada em nome do Poder Publico, por orgao ou instituigao que tern o 

dever de zelar pelo cumprimento das disposigoes legais previstas na Constituigao 

Federal de 1988 e na Lei n° 8.069/90. 

Embora as causas que autorizam a suspensao ou a perda do poder familiar 

venham elencadas no novo codigo civil e no Estatuto da Crianga e do Adolescente, 

frente aos principios constitucionais introduzidos com a Carta de 1988, ha que se 

buscar, em qualquer circunstancia, o melhor interesse da crianga, isto envolve por 

parte do judiciario o pedido de suspensao ou destituigao do poder familiar. 

Em alguns casos, mesmo diante de provas mal produzidas, ajuiza-se a agao de 

destituigao do poder familiar, como se esta fosse "a cura para todos os males" da 

criagao e da ma orientagao dos pais (AZAMBUJA, 2004). 

Mais preocupante do que isto, e saber que as instituigoes, tanto nacionais 

como internacionais, chegam a numeros insignificantes de casos de violencia 

intrafamiliar frente as inumeras agressoes a que estao expostas diuturnamente as 

criangas de todo o mundo. 
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No Brasil, a incidencia de maus-tratos na infancia e desconhecida pela falta 

de estatisticas em nivel regional. Segundo Jane & McCurdy; Mong & Broad-Hust; 

Mang & Doro, (1992; 1996; 1998; apud AZAMBUJA, 2004), estados norte-

americanos, envolvendo significativas amostras de carater nacional, apontam que a 

cada nova pesquisa, detectam-se mais casos deste tipo de violencia, que nao para 

de crescer, especialmente nas classes media e alta. Ja decidiu o Egregio Tribunal de 

alcada Criminal de Sao Paulo, in verbis: 

A reprovacao da violencia, como meio de educagao generalizou-se 
pelas nagoes civilizadas, pois quern irrita ou deprime, em vez de 
manter o afeto e a confianga, fomenta a hipocrisia, atrofia a 
dignidade, paralisa a vontade, ocasiona, em suma, verdadeira ruina 
psiquica (e as vezes tambem fisica), da qual bem poucos podem 
refazer-se depois de libertos de tao bestial e furibunda disciplina(RT 
329/536). 

A denuncia tern se mostrado como fator desencadeante da suspensao das 

praticas violentas dos adultos contra criangas e adolescentes, ao mesmo tempo em 

que, abre a possibilidade de uma intervengao terapeutica visando o estabelecimento 

de relagoes familiares mais saudaveis. A democracia so floresce e frutifica numa 

sociedade em que as virtudes sociais sao cultivadas e prevalecem na forma de 

interesse pelo bem comum. A que conceito de bem comum corresponded a 

permanencia de criangas e adolescentes sendo violentados e humilhados dentro de 

seus proprios lares? 

Enquanto Estado, familia e sociedade financiarem os crimes contras estas 

inocentes criaturas, sendo omissos as suas reais necessidades, todos perderao, 

pois estarao deixando para os seus descendentes um mundo repleto de violencia, 

injustiga e covardia, podendo os mesmos viloes, serem vitimas diretas ou indiretas 

das agoes egoistas que sem perceber construiram. 

Se a violencia familiar for compreendida apenas como atos que laceram ou 

matam, a sociedade como um todo, continuara acreditando que os pais e 

responsaveis tenham o dever, ou ate mesmo a obrigagao de agredirem seus filhos 

em nome da disciplina, da educagao, sempre que houver um desvio do 

comportamento imposto pelas normas sociais da epoca ou dos valores culturais aos 

quais a familia siga (DELUQUI, 1994) 

A erradicagao da violencia familiar envolvendo criangas e adolescentes so e 
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possivel mediante a mudanga de alguns paradigmas. O primeiro desses paradigmas 

e o de que os pais sabem sempre o que e melhor para seus filhos. E essencial que 

os pais sejam informados a respeito das etapas de desenvolvimento emocional dos 

mesmos, desde as consultas pre-natais ate as reunioes de pais em creches, escolas 

e locais destinados a praticas desportivas. Outra "verdade incontestavel" e de que o 

lar e um lugar seguro para a crianga ou adolescente. 

E necessario que se estabelega uma rede social que se mostre atenta e 

disponivel a prestar solidariedade as familias que estejam passando por momentos 

de crise que as impegam de prestar a seus filhos os cuidados necessarios. 

Um dos pensamentos a serem modificados pela sociedade, no tocante as 

relagoes familiares e de protegao a Crianga e Adolescente, e aquele de que os filhos 

sao responsabilidade exclusiva de seus pais, cabendo a estes, educa-los e sustenta-

los. O artigo quarto do Estatuto da Crianga e do Adolescente atribui essa 

responsabilidade a familia, sociedade e poder publico, cabendo a este ultimo, a 

criagao de servigos adequados as necessidades da Crianga e do Adolescente e aos 

dois primeiros, a capacidade de cobra-los em caso de omissao do primeiro. 

Ha nos municipios instituigoes especializadas na protegao da crianga e do 

adolescente como e o caso dos Conselhos Tutelares, Curadoria da Infancia e 

Adolescencia e entidades setoriais de apoio. Mas, para que o direito positivo se 

concretize, faltam recursos financeiros, profissionais qualificados e bem pagos, 

estrutura fisica e instrumentos no combate a essa realidade crescente em escala 

mundial. O Estado, portanto, tern cumprido apenas parcialmente o seu dever 

constitucional de proteger a familia da violencia domestica (AZAMBUJA, 2004; 

CORDEIRO, 2006). 

A desinformagao dos direitos relativos a Infancia e a Juventude prejudica 

imensamente o andamento de educagao para a cidadania. Seria interessante que ja 

no ensino fundamental as criangas e os adolescentes pudessem ter nogoes basicas 

de seus direitos, ate como uma alternativa de proteger-se contra abusos e 

agressoes. 

Precisam ser tambem implantados programas de terapia familiar, 

especialmente junto as familias mais carentes, visto que estas nao possuem a rede 

de protegao e apoio dispensados as classes economicamente privilegiadas. 

Tambem em relagao aos profissionais da area de saude, e necessario que se 

viabilizem cursos e palestras com o objetivo de conscientiza-los sobre sua 
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responsabilidade medica e etica em face de casos notorios de violencia domestica, 

estimulando as indicacoes a programas de amparo a familia, bem como, em casos 

especificos, a utilizagao da denuncia. 

Apesar da existencia da letra da Lei (que na maioria das vezes e morta) e que 

pune o agressor apenas apos o delito cometido, sente-se uma celeuma existente na 

sociedade com relacao a aplicacao de medidas eficazes na prevengao ao sofrimento 

das pequenas vitimas. Tal lacuna pode ser preenchida atraves de agoes 

intermediadas por politicas publicas eficientes no combate e prevengao destas 

especies de crimes. Uma sugestao para a diminuigao destes e a implantagao de 

campanhas que visem a sensibilizagao aos valores humanos, ensinando as pessoas 

e as familias a importancia da cidadania e de valores como a dignidade humana 

dentro da sociedade. Induzindo a empatia, mostrando as vantagens e as 

desvantagens das escolhas feitas ao longo da vida. Sendo dever do Estado, liderar 

e financiar uma campanha deste porte, podendo ser auxiliado pela sociedade e por 

instituigoes nao governamentais. 

E preciso que o Brasil se conscientize da necessidade de proteger a Crianga 

e retire os direitos destas pequenas vitimas do papel e aplique no caso concreto 

com eficacia juridica, configurando-se este o melhor caminho para um futuro de 

bem-estar social para estas. 

Mas a legislagao e inutil sem a participagao popular na denuncia responsavel 

e na prevengao dos crimes. E preciso que todos estejam atentos, especialmente 

pais, professores e aqueles que lidam diretamente com criangas. 

A sociedade tern o dever de se mobilizar e cobrar do Poder Publico tais 

agoes, uma vez que 40% de tudo que se percebe, retorna ao Estado em forma de 

impostos pagos. 

Nao estaria na hora senao ja passando, de se efetivar agoes ja 

implementadas que foram de significativa contundencia para se erradicar de vez 

este flagelo do meio infanto-social ? Pois pesquisas indicam que as mudangas mais 

importantes do ponto de vista psicologico devem ocorrer de dentro para fora do 

individuo e nao ao contrario, para que nao sejam apenas medidas paliativas que a 

qualquer momento venham a reincidir. Tais mudangas visando o combate a 

criminalidade sexual contra a crianga e ate mesmo outros tipos de crimes teriam 

mais sucesso se ocorressem atraves da Educagao, pois esta transforma 

profundamente a vida das pessoas, de acordo com Koudela (v. 11 p. 29, 2007): 
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As inumeras concepcoes teoricas acerca das origens do fenomeno 
criminal, resumida em sociologicas, bioantropologicas e as 
psicologicas, apesar de suas diferentes bases, todas essas teorias 
parecem indicar uma mesma solugao para o problema criminal: a 
educagao. 

Se a questao da falta de vontade em solucionar a presente problematica for 

de cunho economico, pode-se dizer que esta desculpa nao e valida, visto que ja esta 

comprovado que investir em politicas publicas de prevengao e combate a violencia, 

sao mais economicas para o Estado, podendo este ente realizar a prevengao para 

sanar a presente problematica. 

4.1 MEDIDAS EFICAZES DE COMBATE E PREVENQAO A VIOLENCIA SEXUAL 
INTRAFAMILIAR 

A violencia sexual praticada contra a Crianga e o Adolescente, esta presente 

em todas as classes sociais e em todas as regioes do Brasil. Na maioria das vezes 

os agressores estao dentro de suas proprias casas, pois na maioria dos casos eles 

sao pessoas de confianga das vitimas, o que dificulta a descoberta dos danos 

sofridos por elas. 

Em pleno seculo XXI, sob a egide de uma constituigao garantista de 

relevancia aos direitos fundamentals, e inadimissivel que o Estado e Sociedade nao 

consigam proteger de forma minima a Crianga e o Adolescente, que de acordo com 

as estatisticas sao as maiores vitimas da violencia sexual intrafamiliar. 

Segundo Prado (2004), entre 1906 e 1912, surgiram os primeiros projetos de 

lei sobre os direitos da crianga com intervengao do Estado, mas somente em 1973 

um caso foi estudado pela primeira vez. 

A legislagao brasileira embora clara quanto a obrigagao de notificar, oferece 

pouca orientagao aos profissionais, e as notificagoes de suspeitas ficam na pratica a 

cargo da consciencia individual; o que pode contribuir tanto para a subnotificagao 

quanto para a notificagao em segredo. 

E a partir das leis, da fiscalizagao, da conscientizagao, sensibilizagao social e 

da prevengao ao dano, que a familia, a sociedade e o Estado devem se empenhar 
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de forma contundente em diminuir o abuso sexual e os maus tratos contra as 

criangas e adolescentes no Brasil. 

Este combate pode ser efetivado por meio de Agao Penal Repressiva, atraves 

de dispositivos legais que visem punir os agentes que cometam atitudes que 

desrespeitem os direitos consagrados aos jovens e criangas; a sensibilizagao e 

conscientizagao da sociedade sobre a problematica supracitada e a prevengao do 

delito, com a ajuda da imprensa falada, acompanhada de politicas publicas eficazes 

no combate a violencia sexual intrafamiliar. 

4.2 A EFICACIA DE MEDIDAS COMO A INSERQAO EM FAMILIAS SUBSTITUTAS 
E EM ABRIGOS PROVISORIOS 

Infelizmente, a violencia sexual contra a crianga e o adolescente e uma 

situagao que tambem ocorre em instituigoes encarregadas de cuidar e proteger 

criangas e adolescente, assim como naquelas que tern por objetivo executar as 

medidas socio-educativas aplicadas aos jovens. Muitas vezes, criangas e 

adolescentes demonstram (nem sempre verbalmente), que estao em situagao de 

perigo. 

A colocagao em abrigo nao seria o ideal, a nao ser provisoriamente, pois este 

ambiente nao propicia o desenvolvimento integral da personalidade, conforme a 

pertinente observagao de Machado (apud ELIAS, 2005). Isto devido a falta de afeto, 

a padronizagao de um comportamento e o isolamento do mundo ao redor, fato este 

que compromete o desenvolvimento fisico e psiquico do menor institucionalizado 

(Codigo do Menor comentado,1993, p.20). 

Conforme aponta a literatura juridica, a melhor solugao para o bem-estar 

emocional da crianga vitima de violencia sexual intrafamiliar, e a colocagao em 

familia substituta, isto e; quando nao ha nenhuma alternativa que condicione a volta 

desta crianga em seguranga ao antigo lar, ou seja, quando os conjugues sao 

coniventes com a situagao da crianga vitima. 

Liberati (apud ELIAS, 2005, p.40) leciona que quando essa familia, por algum 

motivo desintegra-se, colocando em risco a situagao de criangas e adolescentes, 

surge entao, a familia substituta, que supletivamente, tornara possivel sua 

integragao social, evitando-se a institucionalizagao (Comentario do Estatuto da 
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Crianca e do Adolescente, p.25). 

O Estado deve intervir quando os mecanismos familiares falharem na 

recomposigao do status familiae a que a crianga tern direito, e sempre que possivel 

o menor deve ser colocado em sua familia de sangue. Quando isto for impossivel o 

Estado deve providenciar alternativas para a condugao da crianga vitima, a 

recomposigao do status familiae, o que provavelmente sera reconquistado em um lar 

substituto. Pois hodiernamente subentende-se que no ambiente familiar, e que se 

formam as pessoas saudaveis, fisica, moral e espiritualmente. 

Os Estados Membros devem procurar, em consonancia com os respectivos 

interesses gerais, da crianga, do adolescente e de sua familia, esforgar-se para char 

condigoes que garantam a estas, uma vida digna na comunidade, fomentando, 

durante o periodo de idade em que a vitima for mais vulneravel a um 

comportamento desviado, um processo de desenvolvimento pessoal e de educagao 

o mais isento possivel do crime e da delinquencia. Possibilitando assim, a formagao 

de cidadaos que contribuam positivamente com a sociedade onde estejam inseridos, 

repassando agoes cidadas para a mesma. 

De acordo com Veronese (1997, p.23), em 1989 foi aprovado o texto da 

Convengao Internacional dos Direitos da Crianga pela Assembleia das Nagoes 

Unidas, exigindo dos Estados signatarios o comprometimento com algumas 

obrigagoes. Em comparagao com a Declaragao Universal dos Direitos da Crianga, a 

autora esclarece (1997, p. 12): 

Chama a atengao o fato de que a convengao Internacional da 
Declaragao Universal dos Direitos da Crianga, nao se configura numa 
simples carta de intengao, que tern natureza coercitiva e exige do 
Estado Parte que a subscreveu e ratificou um determinado agir, 
consistindo, portanto, num documento que expressa de forma clara, 
sem subterfugios, a responsabilidade de todos com o futuro. 

O comentario da autora corrobora com a ideia de que nao apenas o Estado, 

mas todos os componentes da sociedade sao responsaveis pelas consequencias de 

suas agoes ou omissoes perante o sofrimento perpetrado aos infantes indefesos 

mediante a violencia, em especial a sexual intrafamiliar. 

De acordo com Elias (2005), a colocagao em familias substitutas deve ser a 

primeira alternativa para o menor que nao pode mais, seja qual for o motivo, 

conviver no seio de sua familia biologica. Sendo sugerida a integragao na 



44 

comunidade, indicada para o pleno desenvolvimento da personalidade destas 

criangas, que somente e adquirida de forma adequada, no ambito do grupo familiar. 

Sabe-se que para uma crianga sofreu abuso sexual praticado por um ente da familia 

a exemplo do pai ou padrasto, o ideal seria que ambos recebessem tratamento 

adequado para a cura das sequelas e que o status familia desta crianga fosse 

resgatado, nao sendo possivel a volta do abusador para o lar, a crianga deveria ficar 

ainda no seio familiar com o responsavel mais proximo. Sabe-se que as vezes por 

algum motivo nem sempre isto e possivel, e ai que entra a insergao da crianga 

vitima em uma familia substituta. Os motivos que impedem a recuperagao do status 

familia da crianga abusada podem ser varios, um deles e quando os pais da vitima 

sao cumplices nos casos de abusos e ambos sao recolhidos ao sistema penal, como 

e feito atualmente no Brasil, pois o sistema penitenciario deste pais nao tern politicas 

de recuperagao de detentos culpado por crimes sexuais contra a Crianga e o 

Adolescente, embora o ideal seja a implantagao de politicas publicas preventivas, 

pois alem de promover o bem-estar completo a Crianga, seria mais economico para 

os cofres publicos. 

4.3 VIOLENCIA FAMILIAR: UM EXEMPLO DE FALHA NA AQAO REPRESSIVA DO 
ESTADO 

A base fundamental e estrutural da sociedade e a familia. Esta representa as 

raizes morais e a seguranga das relagoes humanas. Observando-se a realidade da 

vida moderna, observa-se um conjunto de fatores de ordem moral, sentimental, 

economica e juridica que concorrem para o desvirtuamento do conceito tradicional 

de familia. Podemos observar que uma parcela significativa dos pais, esta 

despreparada para orientar seus filhos. Em inumeras familias o modelo de educagao 

mais constante e aquele que utiliza a violencia fisica contra a crianga e adolescente 

como um de seus metodos habituais. 

Estima-se que menos de 10% dos abusos sexuais sao relatados as 

autoridades. Pesquisas recentes indicam que a Pedofilia, principalmente na internet, 

movimenta mais dinheiro que o trafico de drogas. No Brasil ocorrem casos 

gravissimos de violencia fisica e sexual contra a crianga. Na maioria dos casos, este 
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tipo de violencia acontece em locais onde a pobreza e a falta de instrugao imperam, 

e onde e comum a venda de criangas para uso sexual de adultos depravados. 

Sao frequentemente relatados casos de maes que levam as filhas (criangas e 

adolescentes) a prostituigao, agenciamento de criangas a partir dos cinco anos de 

idade para o prazer sexual de pedofilos criminosos, leilao de criangas e virgens em 

bordeis no interior da Amazonia. Criangas sao oferecidas a estrangeiros que vem ao 

Brasil para turismo sexual. 

De acordo com a CPI da pedofilia no Brasil, um dos casos mais horrendos 

dos que ja foram revelados, aconteceu no estado do Espirito Santo quando uma 

menina de dois anos e meio de idade que era constantemente espancada e 

seviciada pelo proprio pai, uma das predilegoes do agressor era morder o corpo da 

filha. A menina foi mandada para um abrigo e o pai processado por tortura, mas 

fugiu da prisao preventiva decretada. Tres meses apos o acolhimento da menina um 

abrigo, esta foi devolvida a casa. O pai criminoso que estava foragido voltou e, 

poucos dias depois, matou a filha. Antes de mata-la, mais uma vez a estuprou, a 

espancou e a torturou de varias formas ate causar ruptura e prolapso anal e 

intestinal, fatores que a levaram a obito. 

Infelizmente, casos como estes repetem-se diariamente no ambito social, 

sendo o Estado impotente em reprimir o agressor de forma a evitar que os abusos 

acontegam e muitas vezes as falhas do sistema favorecem o reencontro indesejavel 

de vitima e agressor, resultando na finalizagao da crianga vitima de forma tragica e 

fatal. Estes eventos sao inadmissiveis e nao cabem mais no meio social. E preciso 

dar um basta definitivo para que se resgate a paz e a qualidade de vida da atual e 

futura sociedade. 

E preciso uma cobranga mais efetiva da sociedade para que o Estado seja 

eficaz no cumprimento da legislagao em vigor, no sentido de coibir, prevenir e 

proteger a crianga vitima de qualquer tipo de violencia, especialmente da violencia 

sexual intrafamiliar. 

4.4 AS RESPONSABILIDADES DO ESTADO FRENTE A SUA OMISSAO 

Diante dos crescentes numeros de violencia contra criangas e adolescentes 

dentro de seus proprios lares, resta a indagagao de estar o Estado cumprindo ou 
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nao sua obrigacao constitucional perante a sociedade. Estariam sendo usados os 

meios corretos para se coibir a violencia no seio familiar? E com efetividade? 

Dos varios estudos publicados na area social ate os dias atuais, ha uma 

grande certeza: individuos que agridem hoje ja foram vitimas um dia. Esta conclusao 

tern sido a base de todos os estudos preventivos que comecam a se organizar no 

campo jurisdicional, da saude e da educagao (AZAMBUJA, 2004). 

No Brasil, devido ao o numero de vitimas que este vem produzindo, a 

violencia familiar, e considerada por muitos autores como um problema de saude 

publica. A vulnerabilidade identificada na infancia e na adolescencia torna-se maior 

quando sao analisadas as condigoes de nutrigao, educagao, habitagao e trabalho a 

que esta submetida enorme parcela das criangas brasileiras. 

A violencia ameaga e nega nao somente a saude, mas o processo vital da 

formagao do homem por inteiro. A Lei, como fruto da vontade do povo, no Estado 

Democratico de Direito - como no Brasil - nao poderia estabelecer de forma 

diferente e por isso mesmo a Constituigao Brasileira - nossa mais importante Lei -

elegeu como a prioridade das prioridades o direito da crianga e do adolescente. 

Somente uma vez o termo "absoluta prioridade" foi utilizado na Carta Magna, e o foi 

no artigo 227 quando estabelece, entre os deveres e objetivos do Estado, 

juntamente com a sociedade e a familia, assegurar a criangas e adolescentes os 

direitos a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a dignidade e ao 

respeito, dentre outros. Garantir a observagao dos direitos da infancia e da 

adolescencia e o unico meio seguro e perene de garantir o progresso, a evolugao e 

melhoria de vida para todas as pessoas (CORDEIRO, 2006). 

E preciso entender a violencia familiar como parte de uma violencia maior que 

a domina, fruto de uma sociedade injusta e marginalizante. A realidade do descaso 

do Estado com as politicas de base falta de investimentos na saude, na educagao e 

a alta taxa de desemprego, fruto de uma economia perdida e dependente de 

"parceiros" internacionais, favorece a desestruturagao e o desespero da grande 

maioria das familias brasileiras. 

No entanto, toda a crianga tern direito de ser educada sem violencia seja esta 

fisica, psicologica ou sexual. A crianga precisa aprender com palavras e atitudes de 

compreensao e nao com empurroes, tapas, humilhagoes. Naturalmente, esta 

postura nao significa uma contradigao a necessidade de disciplina e limites na 

educagao infantil. Acredita-se que a violencia seja uma forma oposta a educagao. 
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A crianga aprende que a forga e o ultimo e legitimo argumento para solucionar 

conflitos, o que nao e verdadeiro. Trata-se de uma pedagogia de eficacia muito 

duvidosa, baseada na intimidagao e no medo, sem constituir-se numa garantia de 

nao-reincidencia da conduta infantil. 

4.5 O QUE DIZ A LEGISLAQAO BRASILEIRA SOBRE A PUNIQAO AOS 
PRATICANTES DE VIOLENCIA CONTRA A CRIANQA 

A Constituigao de 1988, em seu artigo 226, paragrafo oitavo, afirma que: "O 

Estado assegurara a assistencia a familia na pessoa de cada um de seus membros, 

criando mecanismos para coibir a violencia no ambito de suas relagoes". 

O ECA - Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seu artigo 5°, garante que 

nenhuma crianga ou adolescente podera ser objeto de qualquer forma de 

negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao, sendo 

punida na forma da lei qualquer agao ou omissao que atente contra seus direitos 

fundamentals. Existem no ECA, medidas especificas de protegao ao menor como a 

orientagao, apoio e acompanhamento temporarios, requisigao de tratamento medico, 

psicologico ou psiquiatrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

A assistencia prevista no ECA deve abranger tambem a familia, como nos 

casos de inclusao em programas de apoio comunitarios ou oficiais. O Titulo IV, do 

mesmo Estatuto, estabelece medidas pertinentes aos pais ou responsaveis pelo 

menor. Em casos de violencia, as providencias adotadas irao do encaminhamento a 

cursos e tratamentos especializados ate a suspensao ou destituigao do patrio poder 

sobre o menor, em casos mais graves. A partir do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente foram instituidos os Conselhos Tutelares com a fungao de zelarem pelo 

cumprimento dos direitos da crianga e do adolescente definidos neste mesmo corpo 

normative 

No Brasil, o Codigo Penal preve punigao somente para o "castigo imoderado", 

e sao 500.000 casos por ano de violencia domestica contra criangas ou 

adolescentes de qualquer ordem dentro de seus proprios lares Cordeiro (2006). Este 

mesmo Codigo caracteriza como crime de maus-tratos "expor a perigo a vida ou a 

saude de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilancia, para fim de educagao, 
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ensino, tratamento ou custodia, quer privando-a de alimentagao ou cuidados 

indispensaveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer 

abusando dos meios de corregao ou disciplina". A pena varia de dois meses de 

detengao a quatro anos de reclusao, e e aumentada de um tergo se e cometida 

contra pessoa menor de quatorze anos. 

Tambem e previsto na legislagao penal brasileira o crime de lesao corporal 

que se constitua em ofender a integridade corporal ou a saude de outrem, com pena 

de detengao de tres meses a um ano, nos casos mais leves; reclusao de dois a oito 

anos, nos casos graves; e resulta em reclusao de quatro a doze anos, se for seguida 

de morte. 

Pais e maes aparecem em uma pesquisa feita nos Servigos de Advocacia das 

Criangas (atualmente CERCA) como sendo os principals agressores dentro de casa. 

Eles foram os perpetradores de 68% dos casos de violencias contra meninas e de 

66% dos casos contra meninos. As violencias mais comuns sao espancamentos e 

penetragao de instrumentos, como facas, com ou sem imobilizagao da vitima. 

Grande parte dessas violencias (75%),ocorre simultaneamente com as negligencias, 

que representam a segunda maior incidencia de violencias cometidas contra 

criangas e adolescentes dentro de casa (AZAMBUJA, 2004). 

Constituigao Federal, o Codigo Penal e o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente dispoem sobre a protegao da crianga e do adolescente contra qualquer 

forma de violencia e determinam penalidades, nao apenas para os que praticam o 

ato, mas, tambem, para aqueles que se omitem em denunciar. 

4.6 AQAO PENAL REPRESSIVA E SUAAPLICABILIDADE AOS CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANQA 

O Codigo Penal de 1940, que dentre outros crimes, normatiza os contra a 

moralidade trouxe alguns dispositivos que vieram a auxiliar o combate a pratica de 

atos sexuais ou libidinosos de carater abusivo, como esclarece Noronha (1964, 

P 116): 

A vida social necessita de moralidade publica, conjunto de normas 
que ditam o comportamento a ser observado nos dominios da 
sexualidade. Primeiramente, surgem como principios de ordem etica, 
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para depois se tornarem juridicas. Impedem aquelas manifestagoes 
que constituem desvio ou aberragoes da fungao sexual normal, quer 
sob o ponto de vista biologico, quer sob o social. 

Embora em sua epoca tenha representado um avango do ponto de vista 

penal, o citado codigo deixa uma perceptivel lacuna quando trata da violencia sexual 

contra a crianga, provavelmente a crianga ainda nao era vista naquela sociedade 

com a valorizagao dada pela lei nos dias atuais, afirmagao esta que corrobora com 

Veronese (1997, p.40), que ao elucidar algumas normas do Codigo Penal, diz que: 

Ao tratar das questoes relativas a exploragao sexual, este a situa 
genericamente, dentro do mundo dos maiores de idade e com enfase 
a prostituigao feminina, nao dando a devida importancia a exploragao 
infanto-juvenil. E certo que, quanto ao menor de 14 anos, em todas 
as hipoteses descritivas, a violencia ja e presumida na forma do 
artigo 224 do Codigo Penal, com o consequente agravamento da 
pena. Tem-se dessa forma ao contemplar o codigo Penal, um 
sistema punitivo que nao pune e sequer contra motiva a pratica da 
prostituigao infantil. 

O ECA, tratando de medidas de protegao dirigidas as criangas e 

adolescentes, preve em seu texto algumas formas de coibir os abusos a infancia e a 

juventude, punindo quern age de forma a mutilar os direitos destes. Algumas destas 

medidas, sao descritas nos artigos: 240, 241 e 244 A, ja os artigos 130 e 250 do 

ECA relaciona maneiras repressivas, que visam proteger as criangas e os 

adolescentes, adotando medidas de natureza civel e administrativas. O proprio 

Estatuto da Crianga do Adolescente, em seus artigos 4 e 86-88, trata das politicas 

publicas de atendimento as criangas e adolescentes. 

O Estado deve propiciar maneiras que visem o efetivo combate ao abuso 

sexual junto a uma sociedade consciente do seu dever. Campanhas educativas e de 

incentivo as denuncias, por parte de qualquer pessoa que desconfie ou tenha 

certeza da ocorrencia deste tipo de crime. 

No Brasil varias organizagoes de ambito nacional e ate mesmo a sociedade 

civil organizada tern lutado na realizagao de campanhas que venham a sensibilizar 

todas as geragoes acerca dos danos que o abuso sexual e consequente violencia 

aos Direitos das criangas e adolescentes possam causar (AZAMBUJA, 2004). 

Nos ultimos anos a midia vem atuando de forma eficaz e demonstrando sua 
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preocupagao na busca de solucoes para a resolucao da violencia sexual e da 

exploragao comercial sexual infanto-juvenil. Somente uma sociedade sensibilizada e 

consciente de seus deveres pode fazer com que os Direitos de suas criangas e 

adolescentes sejam respeitados. 
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5 CONCLUSAO 

A realidade mostra que a violencia fisica, sexual, psicologica ainda esta muito 

presente na sociedade atingindo todas as classes sociais, etnias e localizacao 

geografica. 

As formas legais de protegao sao uma grande conquista, mas falta uma 

implantagao efetiva e supervisionada por parte de cada membro da sociedade que 

se considere um cidadao de bem. 

Uma das observagoes deste trabalho e que a sociedade atual e possuidora de 

uma legislagao mais lapidada para uma protegao mais contundente em defesa da 

crianga, quando comparada ao passado. Fator que de certa forma contribui 

significativamente para engessar a violencia contra a crianga, quando comparado a 

escassez de normas de decadas passadas. 

A crianga de hoje, apesar dos novos crimes ciberneticos das quais sao vitimas, 

ocupam uma posigao privilegiada em termos de legislagao quando comparadas as 

criangas de seculos remotos. 

Com uma Legislagao mais evoluida, percebe-se que ainda falta muito a ser 

feito na pratica para dar vida a Lei morta e melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar das criangas brasileiras no sentido de que se reduza a violencia fisica e sexual 

contra as mesmas. E para que isto acontega o Estado deve liderar e coordenar 

campanhas dentro da sociedade, especificamente dentro e atraves da familia. 

O abuso sexual deixa sequelas gravissimas e irreversiveis na vida das criangas 

e na maioria das vezes, mutilam suas vidas para sempre. 

As principais agressoes deixadas sao de ordem psiquica por isso se faz 

necessario um maior comprometimento no cumprimento das normas legais de 

carater preventivo e assistencial as vitimas e do abuso sexual intrafamiliar. 

Portanto, deve-se escutar a vitima passivamente, fazer a denuncia policial, 

buscar ajuda medica e levar a crianga para ser acompanhada por servigos de 

psiquiatria. 

O tratamento adequado pode reduzir o risco de o adolescente desenvolver 

serios problemas futuros, mas prevenir ainda e a melhor atitude. 

Para a prevengao e combate a violencia intrafamiliar contra a crianga e preciso 

que as instituigoes possam conhecer e se adequar as normas constitucionais que 
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visam a prioridade absoluta da Crianga e patrocinem campanhas educativas, atraves 

da midia, das escolas e dos PSFs. 

Devido a grande dificuldade de manejo que apresenta, a violencia sexual 

intrafamiliar, deve-se investir em novos recursos como a composigao de equipes 

interdisciplinares nas Instituigoes de Saude, Protegao, Justiga, capacitagao de 

profissionais nas areas de direito, enfermagem, psicologia, educagao, servigo social, 

medicina, alem de investimentos em campanhas educativas de grande repercussao 

na sociedade atraves das escolas, das familias e da midia. 

Pesquisas revelam que devem-se buscar uma intervengao integrada e 

coordenada em relagao ao problema da violencia sexual intrafamiliar, possibilitando 

assistencia (psicologica, juridica, medica, encaminhamento a abrigos se necessario 

ou a familiares afins, possuidores de conduta moral ilibada) eficiente as vitimas, 

alem de treinamento profissional no manejo de questoes relacionadas a violencia em 

estudo. 

E preciso detectar a vitima de abuso sexual, abordar o problema, encaminhar e 

acompanhar o caso paralelo ao tratamento penal ao agressor. As alternativas 

propostas envolvem todas as esferas publicas e privadas, governamentais, nao-

governamentais, sociais e politicas, alem de maiores investimentos em modelos de 

trabalho interdisciplinar, na esfera municipal, estadual e nacional. 

E dever do Estado e de todos os cidadaos construir uma sociedade mais justa 

e igualitaria para as criangas, que se encontram em situagao de violencia. 

Pode-se concluir que a real situagao da violencia sexual intrafamiliar no Brasil 

ainda e precaria, visto que a maioria dos casos nao sao notificados devido a falhas 

no sistema, em relagao a condugao da problematica da prevengao, combate e 

tratamento as vitimas, apesar de o Brasil dispor de instrumentos modernos capazes 

de proteger sua vitimas, mas estes instrumentos nao estao sendo utilizados da 

maneira correta ja que verifica-se o aumento significativo da violencia sexual 

intrafamiliar. 



53 

R E F E R E N C E S 

ABREU, Martha; MARTINEZ, Alessandra Frota. Olhares sobre a crianga no Brasil: 
perspectiva historica. In: RIZZINI; Irene (org. Olhares sobre a crianga no Brasil: 
seculo XIX e XX. Rio de Janeiro: AMAIS, 1997, p. 21-23. 

AZAMBUJA, Maria Regina FAY de. Violencia sexual intrafamiliar: e possivel 
protegera crianga? Porto Alegre: Livraria do advogado Editora 181 p.; 2004. 

BAZZO, Ezio Flavio. A logica dos devassos, no circo da pedofilia e da 
crueldade. Brasilia: LGE, 2007. 

BRASIL. Constituigao (1988). Constituigao da Republica Federativa do Brasil. 

. Lei Federal n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispoe sobre o Estatuto 
da Crianga e do Adolescente e da outras providencias. Brasilia, Senado Federal, 
Subsecretaria de Edigoes Tecnicas, 2003. 

. Decreto-Lei n.° 2.848/1940 de 7 de dezembro de 1940. - Codigo Penal 
Brasileiro. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Emendas 1-23. Brasilia: Senado Federal, 1999. 

BRASIL. Codigo Civil e legislagao civil em vigor / organizagao, selegao e notas 
Theotonio Negrao com a colaboragao de Jose Roberto Ferreira Gouvea. 17 a ed. Sao 
Paulo: Saraiva, 1998. 

BRASIL. Codigo Penal Brasileiro. 13 a ed. Sao Paulo: Saraiva, 1998. 

BRASIL. Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Dispoe sobre o Estatuto da Crianga e 
do Adolescente, e da outras providencias. Sao Paulo: Saraiva, 1990. 

BRAUM, Suzana. A violencia sexual infantil na familia: do silencia a revelagao 
do segredo. Porto Alegre: AGE, 2002, 102 p. 



54 

CAMARGO, Climene Laura de; BURALLI, Keiko Ogura. Violencia familiar contra 
criangas e adolescentes. Salvador: Ultragraph, 1998. 

CORAZZA, Sandra Mara. Historia da infancia sem fim. Ijui: UNIJUI, 2000, 392 p. 

Codigo do Menor comentado, Sao Paulo: Saraiva, 1993, p.20 

CORDEIRO, Flavia de Araujo. Aprendendo a prevenir: orientagdes para o 
combate ao abuso sexual contra criangas e adolescentes - Brasilia: Promotoria 
de Justiga de Defesa da Infancia e da Juventude, 2006. 

CURY, Munir. Da Constituigao Federal ao Estatuto da Crianga e do Adolescente. 
Revista Justiga, Sao Paulo, n° 164, p. 215-222, out./dez. 2002. 

DELUQUI, C.G. Asindrome da crianga espancada. Pediatria (Sao Paulo), 1994. 

ELIAS, Roberto Joa. Direitos Fundamentals da Crianga e do Adolescente. Sao 
Paulo: Saraiva 2005. 

FORTES, Carlos Silva. Disponivel em: http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com:80 

FURNISS, Tilman. Abuso sexual da crianga: uma abordagem multidisciplinar, 
manejo, terapia e intervengao integrados. Porto Alegre: Artes Medicas, 1993. 

GONZALEZ, Rodrigo Stumff. A violencia contra a crianga e o adolescente no 
Brasil. Estudos juridicos, Sao Leopoldo, v. 29, n° 75, jan./abril 1996. 

HISGAIL, Fani. Pedofilia: Um estudo psicanalistico. Sao Paulo: iluminuras, 2007. 

KEMPE, Ruth S.; KEMPE, C. Henry. Ninos maltratados, 4 a ed., Madrid.: Ediciones 
Morat, S. L , 1996, 230 p. 

KOUDELA, Marcelo Souza Costa Neves. Criminologia: a Multidisciplinaridade na 
Investigagao das Origens do Crime e o Consenso Quanto a Sua prevengao. 
Revista juridica - CCJ/FURB I: SSN 1982-4858 , v. 11, n° 22, p. 29-40 jul/dez. 
2007. 

http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com:80


55 

LACHARITE, Carl. A construgao solida de caminhos para prevengao e o 
enfrentamento da violencia na familia e na sociedade: uma experiencia 
canadense. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianopolis: Universidade Federal 
de Santa Catarina, v. 8, n° 2, maio/ago. 1999, p. 135. 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentarios ao estatuto da crianga e do 
adolescente. 5 aed. Sao Paulo: Malheiros, 2005. 

LIMA, Joao Batista de Sousa. As mais antigas normas de direito. 2 a Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1983, p. 47. 

LOPES, Madeline Goes. Abuso sexual contra crianga e adolescente no meio 
intrafamiliar. Trabalho de Conclusao de Curso apresentado ao Curso de Ciencias 
Juridicas e Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, em Nov./2008. 

MACHADO, Antonio Luis Ribeiro. Codigo de menores comentado. Sao Paulo: 
Saraiva, 2005. 

MALET, Albert. Curso de Historia Universal, Buenos Aires: Liberia Hachette, 1939, 
p. 44. 

MARMO, et alii. Violencia domestica contra a crianga (Parte I). Disponivel em: 
http://www.jped.com.br/conteudo/95-71-06-313/port.pdf no dia 24 de fevereiro de 
2010. 

MEIRA, Silvio A. B. A Lei das XII Tabuas: fonte do direito publico e privado. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1972. 

MORAES, Walter. Adogao e verdade. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1974. 

NORONHA, E. Magalhaes. Curso de direito processual penal. 25 a Ed. Sao Paulo: 
Saraiva 1997, 654 p. 

PRADO, M. C. C. A (Coord). O mosaico da violencia: a perversao na vida 
cotidiana. Led . Sao Paulo: Vetor, 2004 

POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infancia. Rio de Janeiro: Graphia, 1999, 
p. 21-22. 

http://www.jped.com.br/conteudo/95-71-06-313/port.pdf


56 

RAMOS, Fabio Pestana. A Historia Tragico-Maritima das Criangas nas 
Embarcagoes Portuguesas do Seculo XVI. In: PRIORE, Mary Del (org). Historia 
das Criangas no Brasil. Sao Paulo: contexto, 1999, p. 19. 

SANTOS, Beatriz Camargo; SILVA, Jose Adair Santos da; MARTINS, Marcia R. 
Silva; ZANCHET, Odet. Maus tratos e abuso sexual contra crianga e 
adolescente: perfil da situagao no Estado do Rio Grande do Sul. Serie 
Cadernos. Centro de Defesa da Crianga e do Adolescente Bertholdo Weber. Sao 
Leopoldo: Con-texto, 1998, 100 p. 

TAVARES, Jose de Farias. Comentarios ao Estatuto da Crianga e do 
Adolescente. 3 a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

TEICHER, Martin H. Feridas que nao cicatrizam: a neurologia do abuso infantil. 
Scientific Americam Brazil, p. 83-89. Disponivel em: http://www.scian.com.br. Acesso 
em: 2 de maio. 2008. 

TELLES, Lisieux Elaine de Borba et al. Doenga mental e outros modificadores da 
impunidade penal. Revista de Psiquiatria, n° 24, p. 45-52, jan./abr. 2002. 

UNICEF, Infancia e Adolescencia no Brasil.Disponivel em: WWW.unicef.org.br. 
Acesso em: 31 de maio de 2010. 

VERONESE, Joseane Rose Petry. Os direitos da crianga e do adolescente. Sao 
Paulo: Editora Sao Paulo, 1997. 

VERONESE, Joseane Rose Petry. Os direitos da crianga e do adolescente. Sao 
Paulo: Editora Sao Paulo, 1999. 

ZAVASCHI, Maria Lucrecia Scherer etal. Abuso sexual na infancia: um desafio 
terapeutico. Revista de Psiquiatria, n° 13, p. 136-145, set./dez. 1991. 

Abuso Sexual em Crianga: uma revisao. Jornal de pediatria, v. 67 
(3/4), p. 130-136, 1991. 

FORTES, Carlos Silva. Disponivel em: http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com:80 

http://www.scian.com.br
http://WWW.unicef.org.br
http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com:80

