
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 
CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 
 
 
 
 

 
JACIRA ISABEL FREITAS GOMES 

 
 
 
 
 
 
 
 

A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOUSA - PB 

2008 



JACIRA ISABEL FREITAS GOMES 
 
 
 
 

 
 
 
A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Esp. Maria Elza de Andrade. 

 

 

 

 

 
 

SOUSA - PB 
2008 



Jacira Isabel Freitas Gomes 

A VIOLENCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANQA E AO 
ADOLESCENTE 

Aprovada em: 25 de Novembro 2008 

COMISSAO EXAMINADORA 

Maria Elza de Andrade - UFCG 
Professora Orientadora 

Petrucia Marques - UFCG 
Professora 

Monnizia Pereira - UFCG 
Professora 



Dedico este trabalho a todas as criangas 
e adolescentes vftimas de violencia 
sexual em nome da minha sobrinha 
Kellen. 



AGRADECIMENTOS 

Agradego, antes de tudo, ao DEUS soberano que, me fez chegar ate aqui, e que me 
proporcionou grandes vitorias. Obrigado meu AMIGO, continuemos juntos. 

A minha querida mae Isabel, pelo grande esforco e dedicagao, sempre me deu urn 
grande apoio para eu seguir os meus estudos e que embora distante, sempre me 
enviava uma palavra de carinho. Amo-te muito! Obrigada pela vida que me deste! 

A toda a minha familia, pelo amor e respeito, principalmente ao meu pai Orlando e 
aos meus irmaos Hernani e Orlando que sempre me deram forca para eu alcangar 
meus objetivos na vida. 

Aos meus amigos e companheiros de luta, Lamanda, Paulo Jackson e Sil que 
sempre estiveram presente tanto nas horas boas como nas horas dificeis que 
passamos juntos nessa longa caminhada durante o tempo do curso. Obrigada pelos 
bons momentos que voces me proporcionaram. Levarei voces no meu coragao! 

A professora Elza Maria, pela orientagao precisa, seguranga transmitida, paciencia e 
dedicagao. 

Aos meus colegas e amigos de faculdade, em especial a todos os meus colegas de 
sala que apesar das diferengas, tern um lugar especial no meu coragao. 

Aos funcionarios da UFCG e aos professores do curso de Direito que contribuiram 
decisivamente com seus conhecimentos para a minha formagao profissional. 

Aos meus amigos conterraneos que estudam em todos os estados do Brasil, 
principalmente a minha amiga Viviane, Sambu, Irina, Silvana, Nelson e Many, pela 
dificil trajetoria na decisao de sair do seu pais de origem para obter uma formagao 
que servira para o resto de nossas vidas. 

Aos meus amigos Dulce, Armindo e Belinda que mesmo longe sempre me 
transmitiram mensagens de forga e carinho. 

Agradego a todos aqueles que acreditaram em mim, pela amizade e carinho, pelos 
bons momentos que me proporcionaram, pois eu nunca pensei que eu ia conhecer 
tantas pessoas maravilhosas num espago de cinco anos de curso. Obrigada a todos! 
Eu nunca esquecerei! 



"A violencia sexual intrafamiliar pode 
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RESUMO 

Desde o periodo colonial o Brasil registra historias de violencias perpetradas contra 
criangas, que nao eram consideradas sujeitos de direitos, mas submetidos ao julgo 
decorrentes do poder paternal. Hodiernadamente, em termos legislatives e possivel 
afirmar, no que tange a populagao com idade inferior a dezoito anos, que o Brasil 
dispoe de instrumentos modernos, capazes de fazer frente aos desafios impostos 
pelas diversas formas de violencia que assolam a vida de criangas e adolescentes 
sobre tudo a violencia sexual intrafamiliar. Haja vista, diante da problematica em 
questao, esses instrumentos nao sao eficazes. O aumento nas denuncias desse tipo 
de violencia que tern chamado a atengao da sociedade e dos Poderes Publicos. 'O 
que ressalta a importancia de se conhecer as caracteristicas e sujeitos envolvidos 
no abuso sexual intrafamiliar, bem como estudar sua insergao no ordenamento 
juridico e seus aspectos repressivos, preventivos e assistenciais. Diante do exposto: 
qual a real situagao da violencia sexual intrafamiliar no Brasil? Estariam de fato, as 
leis brasileiras garantindo a Protegao Integral da crianga e adolescente em face da 
violencia sexual intrafamiliar? O objetivo do presente trabalho e identificar a violencia 
sexual intrafamiliar, a sua tipologia contra a crianga e o adolescente, tentar 
compreender o que se encontra por tras desse tipo de violencia, seus conceitos, 
caracteristicas e principalmente qual o tratamento dado pelo ordenamento juridico a 
esse tipo de violencia que tanto preocupa e envergonha. Na elaboragao deste 
trabalho serao adotados como metodos de estudo o bibliografico, por meio da qual 
serao realizadas consultas a doutrinas e sites juridicos com o proposito de 
enriquecer e dirimir a discussao sobre o tema em questao; o metodo historico-
evolutivo, tendo por escopo demonstrar como a situagao da crianga vem se 
propagando ao longo dos tempos ate os dias atuais; e o exegetico-juridico com o 
intuito de interpretar as normas juridicas, principalmente o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente. O seculo XXI revela que muito do que se conquistou na letra da lei, 
esta ainda por se concretizar na pratica, o seculo suplica por mudangas imediatas, 
que rompam com questoes de impunidade, tolerancia social, aceitagao e 
banalizagao em escala mundial e gritante da questao da violencia sexual 
intrafamiliar. 

Palavras-chave: Violencia sexual. Intrafamiliar. Protegao Integral. 



ABSTRACT 

Since the colonial period, Brazil recorded stories of violence perpetrated against 
children, who were not considered subjects of rights, but subject to believe resulting 
from parental custody. Hodiernal, in legislative terms you can say, with regard to the 
population under the age of eighteen years, that Brazil has modern instruments, 
capable of facing the challenges imposed by various forms of violence in the lives of 
children and adolescents on all the interfamily violence. Have it in front of the 
problem in question, these tools are not effective. The increase in complaints of this 
kind of violence that has drawn the attention of society and public authorities. What 
emphasizes the importance of knowing the characteristics and individuals involved in 
interfamily sexual abuse as well as studying their inclusion in the legal system and its 
repressive aspects, and preventive care. In face of the above: what the real situation 
of interfamily violence in Brazil? Would in fact, the Brazilian law guaranteeing the 
protection of children and adolescents in the face of interfamily violence? The 
purpose of this study is to identify the interfamily violence, their typology against 
children and adolescents, trying to understand what is behind this kind of violence, its 
concepts, which mainly features and the treatment given by law to this type of 
violence that both worries us and shame. In preparing this work will be adopted as 
methods of the study exegetic-legal, by which will be held to legal doctrines and sites 
with the aim of enriching and hear the discussion on the topic in question, and 
historical and evolutionary method, with the scope demonstrate how the child has 
been spread over time until the present day. The twenty-first century shows that 
much of what is captured in the letter of the law, is yet to be realized in practice, the 
century by supplicates changes immediately, which break with issues of impunity, 
social tolerance, acceptance and trivialization on a global scale and striking the 
question of interfamily violence. 

Keywords: Integral Protection. Intrafamily violence 
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INTRODUQAO 

Desde o periodo colonial o Brasil registra historias de violencias perpetradas 

contra criangas, que nao eram consideradas sujeitos de direitos, mas submetidos ao 

julgo decorrentes do poder paternal. 

Hodiernadamente, em termos legislatives, e possivel afirmar no que tange a 

populagao com idade inferior a dezoito anos, que o Brasil dispoe de instrumentos 

modernos, capazes de fazer frente aos desafios impostos pelas diversas formas de 

violencia que assolam a vida de criangas e adolescentes, sobre tudo a violencia 

sexual intrafamiliar. Haja vista, diante da problematica em questao, esses 

instrumentos nao sao eficazes. Historicamente, o direito de criangas e adolescentes 

foi sendo cobrado e passaram a ganhar notoriedade a partir dos movimentos sociais 

que trouxeram a tona tais direitos, no ambito internacional. O que resultou na 

Constituigao Federal de 1988, e em seguida, dois anos mais tarde, no Estatuto da 

Crianga e do Adolescente em 1990, trazendo a Doutrina da Protegao Integral, que 

se baseia no principio do melhor interesse da crianga. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente e urn grande marco na evolugao 

juridica do pais. Essa evolugao transforma-se em revolugao quando a referida Lei 

aborda a questao social em que vivem as criangas e os adolescentes do pais. Como 

transformagao juridica, o Estatuto ratifica a protegao dos direitos individuals da 

populagao infanto-juvenil prevista no capitulo dos Direitos e Garantias Fundamentals 

da Constituigao Federal. Como transformagao social essa Lei exige a mudanga de 

comportamento da sociedade, elevando-se a co-participante na formagao e controle 
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das politicas sociais publicas destinadas as criangas, aos adolescentes e as 

familias. 

Mesmo dispondo de normas de protegao, inumeras sao as situagoes de 

violencia praticadas dentro e fora das familias brasileiras, que dentre elas se 

destacam: a violencia fisica, violencia psicologica, violencia sexual e negligencia. 

No entanto, a violencia sexual intrafamiliar e a que vem revestida de maior 

complexidade para a prevengao, o diagnostico e o tratamento, quer porque o 

abusador e pessoa das relagoes familiares da vitima, quer porque escassas sao as 

politicas publicas voltadas a familia, quer porque poucos sao os casos notificados, 

se comparados com o numero real de ocorrencias. 

O aumento nas denuncias desse tipo de violencia tern chamado a atengao 

da sociedade e dos Poderes Publicos. O que ressalta a importancia de se conhecer 

as caracteristicas e sujeitos envolvidos no abuso sexual intrafamiliar, bem como 

estudar sua insergao no ordenamento juridico e seus aspectos repressivos, 

preventivos e assistenciais. 

Como problematizagao do tema tem-se a seguinte indagagao: qual a real 

situagao da violencia sexual intrafamiliar no Brasil? Estariam de fato, as leis 

brasileiras garantindo a protegao da crianga e do adolescente em face da violencia 

sexual intrafamiliar? 

A violencia sexual intrafamiliar no Brasil vem revestida de maior 

complexidade para a prevengao, para o diagnostico e para o tratamento legal. Em 

termos legislatives, pode-se afirmar que o Brasil dispoe de instrumentos modernos, 

capazes de garantir a protegao das criangas e dos adolescentes em face da 

violencia sexual intrafamiliar, mas diante da problematica em questao, esses 

instrumentos nao sao eficazes. 
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O objetivo do presente trabalho e identificar a violencia sexual intrafamiliar, a 

sua tipologia contra a crianga e o adolescente, tentar compreender o que se 

encontra por tras desse tipo de violencia, seus conceitos, caracteristicas e 

principalmente qual o tratamento dado pelo ordenamento juridico a esse tipo de 

violencia que tanto nos preocupa e envergonha. 

Na elaboracao deste trabalho serao adotados como metodos de estudo o 

bibliografico, por meio da qual serao realizadas consultas a doutrinas e sites 

juridicos com o proposito de enriquecer e dirimir a discussao sobre o tema em 

questao; o metodo historico-evolutivo, tendo por escopo demonstrar como a situagao 

da crianga vem se propagando ao longo dos tempos ate os dias atuais; e o 

exegetico-juridico, com o intuito de interpretar as normas juridicas, principalmente o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

Este trabalho que busca analisar o tema proposto divide-se em tres 

capitulos. Com vistas a resgatar o conceito da infancia, o primeiro capitulo destaca 

os direitos e garantias fundamentals assegurados a crianga e ao adolescente, 

abordando sua evolugao historica desde a Antiguidade ate os tempos atuais, 

demonstrando o dificil caminho percorrido, ao longo do tempo, acompanhando a sua 

passagem de res a condigao de sujeito de direitos, e a aplicagao da Doutrina da 

Protegao Integral. 

No segundo capitulo ganha primazia a violagao dos Direitos da Crianga e do 

Adolescente, e aborda os aspectos gerais da violencia domestica ou intrafamiliar; os 

tipos de violencia praticados contra a crianga e o adolescente; a abordagem da 

violencia sexual intrafamiliar, bem como o perfil dos agressores, o tratamento legal 

dispensado ao combate desse tipo de violencia no ECA e as consequencias que 

podem trazer na vida das vitimas. 
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O terceiro e ultimo capitulo enfoca a abordagem da problematica da 

violencia sexual intrafamiliar no Brasil, buscando as alternativas e medidas de 

controle e protegao das criangas e adolescentes vitimas de violencia, e a 

aplicabilidade da legislagao da Doutrina da Protegao Integral. 

Como se percebe, durante toda a evolugao do tema, varios pontos serao 

expostos e servira para elucidar a real situagao em que se encontram as criangas e 

adolescentes vitimas da violencia sexual intrafamiliar, e, assim motivar a sociedade 

em geral, bem como as autoridades a encontrar solugoes que visem aniquilar, ou 

pelo menos diminuir esse crime em suas verdadeiras raizes. 



CAPITULO 1 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA CRIANQA E DO 
ADOLESCENTE 

A Constituigao Federal de 1988 preve dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentals, previsto no Capitulo II, do Titulo II, artigo 6°, os direitos da crianga e 

do adolescente. Trata-se de urn direito social que enseja uma obrigagao positiva do 

Estado, ou seja, a adogao de todos os meios necessarios para o seu resguardo. 

Com o intuito de protegao, a Carta Magna aceitou expressos os direitos 

assegurados a crianga e ao adolescente, como se depreende da leitura do artigo 

227. Mas o dever protegao cabe nao so ao Estado, mas tambem a familia e a 

sociedade civil, atribuindo-lhes a obrigagao de resguardar o direito a vida, a saude, a 

alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, a cultura, assim como 

outros fundamentals a dignidade, ao respeito, a liberdade de qualquer pessoa 

humana e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda 

forma de negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao, 

bem como tambem a busca da politica publica que venham a concretizar os direitos 

dispostos no texto constitucional. Exige-se, portanto, a cooperagao de todos os 

setores da sociedade. 

As criangas e os adolescentes passaram a ter absoluta prioridade, uma vez 

que se encontram em estagio especial de desenvolvimento e necessitam de 

protegao diferenciada. 

Ja o Estatuto da Crianga e do Adolescente por ser uma lei especifica, trata 

dos direitos das criangas e dos adolescentes em varios preceitos ao longo do seu 

texto, como nos artigos 3°, 4°, 5°, 7°, 15°, 16° entre outros; mais todos de acordo 
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com os preceitos constitucionais e novamente reitera como sendo dever de todos a 

protegao desses hipossuficientes. 

O artigo 18 do ECA dispoe que: "e dever de todos velar pela dignidade da 

crianga e do adolescente pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatorio ou constrangedor". 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente e a normatizagao aplicavel a todos 

aqueles que tern ate 18 anos de idade, e em casos excepcionais ate os 21 anos, a 

fim de garantir-lhes todo o indispensavel para o seu completo desenvolvimento. 

Alem dos inumeros dispositivos que tratam dos direitos resguardados aos 

menores, esta consubstanciado no artigo 1° do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente urn principio que rege todos os assuntos que envolvem a crianga e o 

adolescente que e chamado Principio da Protegao Integral. 

Esse principio tern como o ponto de partida o reconhecimento de todos os 

direitos das criangas e dos adolescentes, com sua consequente implementagao pelo 

Estado, pela familia e pela sociedade. Ele vem assegurado na Convengao das 

Nagoes Unidas sobre os direitos da crianga, adotado pela Assembleia Geral das 

Nagoes Unidas, em 20 de novembro de 1989 a qual o Brasil e pais signatario. 

Mas, apesar de todos os direitos e garantias resguardados a essas criangas 

e adolescentes, o que se ve na realidade e uma vasta gama de agressoes aos 

direitos assegurados na Constituigao Federal e no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente. 
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1.1 Evolugao historica da protegao as criangas e adolescentes 

A humanidade tern dispensado a crianga um tratamento legislativo que se 

coaduna com a compreensao do significado da infancia presente em cada momento 

historico. Em face de sua fragilidade fisica e psiquica frente ao adulto, 

especialmente nos primeiros anos de vida, a crianga vem sendo reservada a cruel 

posigao de vitima. 

Em seus primordios, os homens praticavam varias formas de violencia 

contra a crianga, "desde os egipcios e mesopotamicos, passando pelos romanos e 

gregos, ate os povos medievais e europeus, nao se considerava a infancia como 

merecedora de protegao especial" (ANDRADE, 2000, p. 2), muitas vezes contando 

com o beneplacito da propria legislagao e da cultura dominante. 

No Oriente Antigo, o Codigo de Hamurabi (1728/1686 a.C), refletia o valor 

moral da epoca, transmitido atraves do conteudo de sentengas e decisoes do rei, 

enquanto Juiz, este, autorizava como punigao a amputagao das maos ao filho que 

batesse no pai, uma vez que a mao era considerada o objeto do mal. Este mesmo 

codigo autorizava tambem o castigo de cortar a lingua dos filhos adotivos que 

ousassem dizer aos pais adotivos que eles nao eram seus pais, todavia se ousasse 

voltar a casa paterna, afastando-se dos pais adotivos, extraiam-lhes os olhos. 

Em Roma (449 a C), a Lei das XII Tabuas permitia ao pai matar o filho que 

nascesse disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos (Tabua Quarta, n°1), 

sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de casamento legitimo o direito de 

vida e de morte e o poder de vende-los (Tabua Quarta, n°2). Na Grecia antiga, as 

criangas que nascessem com deficiencia eram eliminadas nos Rochedos de Taigeto. 
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Em Roma e na Grecia a mulher e os filhos nao possuiam qualquer direito. O Pater 

Familias do Direito Romano originou o patrio poder, onde o chefe de familia, o 

patriarca, exercia sobre o filho urn verdadeiro direito de propriedade. Pois, o pai 

como chefe de familia podia castiga-los, condena-los a prisao e ate exclui-los da 

familia. 

A partir do seculo XIII, ocorreram na Europa importantes alteragoes na 

concepcao sobre a infancia. Essas transformagoes tiveram influencia de houve 

necessidade de mao-de-obra e a crianga se transformou em urn investimento 

lucrativo para os seus pais e para o Estado como urn todo. Essa mudanga de 

paradigmas levou o menor a ser foco de atengao, o que se transformou em afeigao e 

culminou no surgimento de urn novo modo de ver a infancia. 

Os seculos XIV e XV foram marcados pelo crescimento da populagao, pelas 

guerras, pela Peste Negra e pelo aumento do abandono de bebes recem-nascidos. 

No seculo XVI, o abandono de criangas era forma usada como estrategia 

para controle do direito a heranga, deixando excluidos os filhos nascidos fora do 

casamento. 

O infanticidio foi uma pratica tolerada ate fins do seculo XVII. Neste seculo a 

morte de criangas por asfixia, embora o infanticidio fosse considerado crime, 

acontecia em numeros significativos pela pratica de se colocar criangas dormindo na 

mesma cama dos adultos. Na medida em que o infanticidio e o aborto foram sendo 

criminalizados pela crescente cristianizagao dos costumes, o abandono tornou-se a 

pratica socialmente aceita para "solucionar" os casos de adulterio e de gravidez 

indesejada, em algumas sociedades. 

No final do seculo XVIII e inicio do seculo XIX, a infancia comega a ser vista 

como uma fase distinta da vida adulta, em que os castigos, a punigao fisica, os 
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espancamentos atraves de chicotes, paus e ferros passam a ser utilizados como 

instrumentos necessarios a educagao. Nesta fase as escolas eram frequentadas por 

criangas, adolescentes e adultos. 

No seculo XX, comegam a surgir estudos e instrumentos ideologicos e legais 

a favor da crianga e do adolescente, tais como, a Declaragao de Genebra de 1924, 

assegurando protegao especial aos infantes. Na Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos das Nagoes Unidas, foram assegurados, cuidados e assistencia especial. 

O Pacto de Sao Jose da Costa Rica previu o direito da infancia a protegao, como urn 

dever da familia, da sociedade e do Estado, gerando uma mudanga historica, no 

trato de questoes relativas a infancia. (AZAMBUJA, 2004). 

No Brasil, a situagao da crianga nao foi diferente. Contam os historiadores 

que as primeiras embarcagoes que Portugal langou ao mar, mesmo antes do 

descobrimento, foram povoadas com as criangas orfas do rei. Nas embarcagoes 

vinham apenas homens e as criangas recebiam a incumbencia de prestar servigos 

na viagem, que era longa e trabalhosa, alem de se submeter aos abusos sexuais 

praticados pelos marujos rudes e violentos. Em caso de tempestade, as criangas 

eram as primeiras cargas a serem langadas ao mar. (AZAMBUJA, 2004). 

Ate o advento da Constituigao Federal de 1988, a crianga nao era 

considerada sujeito de direitos, pessoa em peculiar fase de desenvolvimento e nem 

tampouco prioridade absoluta. 
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1.2 A condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento 

A infancia e a adolescencia, por serem periodos da vida humana em que ha 

maior vulnerabilidade, tern ficado a margem da protegao sem a possibilidade de 

participarem das decisoes que Ihes dizem respeito, sem insergao nas politicas 

publicas e sem o atendimento de suas necessidades basicas, hoje guindadas a 

condigao de direitos. A crianga nao era considerada sujeito de direitos, pessoa em 

peculiar fase de desenvolvimento e tampouco prioridade absoluta. Foi a partir de 

1988, passa-se a contar com uma legislagao moderna, em consonancia com a 

Convengao das Nagoes Unidas sobre os Direitos da Crianga, inaugurando uma nova 

epoca na defesa dos direitos daqueles que ainda nao atingiram os dezoito anos de 

idade. 

A Convengao das Nagoes Unidas sobre os Direitos da Crianga foi o primeiro 

instrumento a apresentar as obrigagoes dos Estados para com a infancia, 

constituindo-se em urn tratado de direito internacional publico. 

Essa convengao foi o tratado que mereceu o maior numero de adesoes de 

toda a historia da humanidade, tendo sido ratificada por cento e noventa e urn 

paises. 

Para a Convengao de 1989, a crianga e toda a pessoa ate dezoito anos 

incompletes, nao fazendo distingao especial para a adolescencia, como veio a 

ocorrer, no Brasil, com o artigo 227 da Constituigao Federal de 1988, seguido, em 

1990, pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

Cabe registrar que, mesmo antes de firmar a Convengao das Nagoes Unidas 

sobre os Direitos da Crianga, o Brasil ja havia inserido na Constituigao de 1988, 
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promulgada em 5 (cinco) de outubro do mesmo ano, atraves do artigo 227, os 

principios da Doutrina da Protegao Integral, assegurando, mais uma vez, a nagao 

brasileira posigao de destaque no cenario mundial. Foi atribuida a familia, a 

sociedade e ao poder publico a responsabilidade de assegurar, com absoluta 

prioridade, a todas as criangas e aos adolescentes, a efetivagao dos direitos 

relacionados no artigo 227 da Constituigao Federal. 

Assim, muda o enfoque juridico; a situagao irregular, antes atribuida a 

crianga, passa a se voltar na diregao da familia, da sociedade e do poder publico, 

sempre que forem desatendidos os direitos fundamentals aos menores de dezoito 

anos, valendo mencionar que "a Constituigao nao tern somente a tarefa de apontar 

para o futuro; tern, igualmente, a relevante fungao de proteger os direitos ja 

conquistados" (Jorge Andrade Pinto, 2006). 

A Convengao dos Direitos da Crianga foi aprovada pela ONU em 20 de 

novembro de 1989, assinada pelo Brasil em 26 de Janeiro de 1990, aprovada pelo 

Congresso Nacional por intermedio do Decreto Legislativo n°28, de 14 de setembro 

de 1990, e promulgada pelo Presidente da Republica pelo Decreto n°99.710, de 21 

de novembro de 1990, as Regras de Beijing (Regras Minimas das Nagoes Unidas 

para a Administragao da Justiga da Infancia e da Juventude), as Diretrizes de Riad 

(Diretrizes das Nagoes Unidas para Prevengao da Delinquencia Juvenil) e as Regras 

Minimas das Nagoes Unidas para a Protegao dos Jovens Privados de Liberdade 

foram textos em que tambem se baseou o legislador para elaboragao do ECA. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA - Lei n°8.069, de 13-7-1990) 

segue a doutrina da protegao integral, que se baseia no principio do melhor 

interesse da crianga. 



20 

A instauracao dessa nova lei provocou mudangas radicals na politica de 

atendimento a crianga e ao adolescente, com a criagao de instrumentos que 

viabilizam o atendimento e a garantia dos seus direitos assegurados, proclamando 

que o Estado brasileiro tern o dever de garantir as necessidades da pessoa em 

desenvolvimento (de ate 18 anos de idade), velando pelo seu direito a vida, saude, 

educacao, convivencia, lazer, liberdade, profissionalizacao e outros (art. 4° do ECA), 

com o objetivo de garantir o "desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e 

social, em condicoes de liberdade e dignidade" (art. 3° do ECA). 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente criou os Conselhos de Direitos, em 

nivel nacional, estadual e municipal, que passaram a ser "o canal de participagao e 

envolvimento conjunto do Estado e da Sociedade na defesa dos direitos da crianga e 

do adolescente". Os conselhos de Direitos sao "a execugao pratica do disposto no 

artigo 204 da Constituigao Federal, garantindo a participagao da populagao na 

formulagao e controle das politicas de atendimento". 

Dentro da nova proposta de politica de atendimento aos direitos da 

populagao infanto-juvenil, sao igualmente criados os Conselhos Tutelares, 

permitindo a participagao popular na vida das criangas e adolescentes que se 

encontra em situagao de risco. Segundo Maria Regina Fay Azambuja (2004) o 

Conselho Tutelar e: 

A equipe ou comissao de pessoas instituida pelo municipio para zelar, a 
nivel microssocial, casuisticamente, pela garantia dos direitos individuals 
das criangas e adolescentes, sem olvidar da cobranca justa dos deveres 
correspondentes a essa mesma clientela-alvo. 
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A criagao dos Conselhos Tutelares, em ultima analise, e uma forma de 

comprometer as comunidades com a solucao de seus problemas, rompendo com a 

politica de exportagao, que consistia em enviar a FEBEM os jovens considerados 

problematicos, e com a impunidade nas violacoes de direitos, devido a dificuldade 

de acesso ou falhas na atuacao de autoridades publicas. 

Destarte, ao longo da historia, a crianga passou de res a sujeito de direitos. 

Na atualidade, virada de seculo, vem simbolizada pelas sementes plantadas pelo 

ordenamento juridico. Seus direitos migraram da esfera estritamente privada para a 

esfera publica. 

A partir da adogao da Doutrina da Protegao Integral a infancia observa-se 

um brusco rompimento com os velhos paradigmas. A Constituigao Federal de 1988, 

representative da vontade do povo brasileiro, na atualidade, e o suporte teorico a 

embasar as agoes voltadas para a crianga. 

A gama de direitos fundamentals, arrolada no artigo 227 da Constituigao 

Federal de 1988, passa a exigir, inclusive do sistema de Justiga, redobrados 

esforgos, a fim de que possa assegurar as criangas, antes e apos serem vitimas de 

violencia sexual intrafamiliar a aplicagao da Doutrina da Protegao Integral, dentro de 

uma perspectiva mais abrangente, nao limitada ao tempo em que o processo esta 

em tramitagao. 
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1.3 A doutrina da protegao integral 

A Doutrina da Protegao Integral causou uma verdadeira revolugao nas 

politicas de protegao da crianga e do adolescente. A referida doutrina, a qual surgiu 

no IX Congresso Panamericano Del Nino, realizado em Caracas, em 1948, e no X 

Congresso Panamericano Del Nino, realizado no Panama, em 1955; ocorrendo a 

sua consolidagao no Congresso Panamericano, de 1963, em Mar Del Plata, 

Argentina, e na Convengao Interamericana de Direitos Humanos - Pacto de San 

Jose da Costa Rica, em 1969, em cujo art. 19, estabeleceu: "Toda crianga tern o 

direito de protegao que sua condigao de menor requerer, por parte da familia, da 

sociedade e do Estado". 

Esta doutrina foi proclamada na Constituigao Federal de 1988, em seu 

art.227: 

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

Com a criagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) tal 

principio foi novamente consagrado em seu art. 4°: 

E dever da familia, da comunidade, da sociedade, em geral e do Poder 
Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivacao dos direitos 
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referentes a vida, a saiide, a alimentagao, a educag§o, ao esporte, a 
liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. 

A Constituigao em seu art.227, citado anteriormente, traz em seu paragrafo 

4°, a disposigao de que a lei puna severamente a violencia contra a crianga, e em 

conformagao com essa norma o Codigo Civil em seu art. 1638, inciso I, impoe a 

perda do poder familiar ao pai que eduque imoderadamente o filho. 

O ECA atendendo aos preceitos constitucionais adotou a doutrina da 

protegao integral, com uma nova forma de ver a crianga e o adolescente; baseada 

em movimentos internacionais de protegao a infancia, tais como tratados e 

convengoes, essa doutrina tern como referenda a protegao de todos os direitos 

infanto-juvenis, colocando criangas e adolescentes como sujeitos de direitos, e 

direitos especiais, decorrentes da sua condigao peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. Dispoe em seu art.98, caput, sobre a aplicagao das medidas de 

protegao das criangas e dos adolescentes, senao vejamos: 

Art.98: As medidas de protegao a crianga e ao adolescente sao aplicaveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameagados ou 
violados: 
I - por agao ou omissao da sociedade ou do estado 
II - por falta, omissao ou abuso dos pais ou responsavel. 

Na doutrina da protegao integral, a crianga e o adolescente sao sujeitos de 

direitos, independente de sua posigao social e essa protegao passou a ser 

responsabilidade nao so do Estado, mas da Familia e de toda a Sociedade, em uma 

tarefa integrada e com a participagao de todos. 
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Em consonancia com a Protegao Integral, a Constituigao Federal de 1988 e 

o Estatuto da Crianga e do Adolescente, colocaram com prioridade absoluta os 

direitos infanto-juvenis. A regra e a prevalencia ao atendimento, apoio e protegao a 

crianga e ao adolescente, por serem pessoas em formagao, e, portanto, em idade de 

risco. A prioridade absoluta determina, erga omnes, a primazia dos direitos infanto-

juvenis, sobre quaisquer outros. 

Aos menores sao garantidas prioridades em receber protegao e socorro em 

situagoes de risco, precedencia de atendimento em servigos de relevancia publica, 

preferencia na formulagao e execugao de politicas publica-sociais, que terao 

privilegio de recursos. Deverao ser disponibilizadas politicas sociais basicas e, 

tambem, servigos de protegao especial, quando a crianga ou adolescente estiver 

vivendo alguma situagao de risco social, como no caso da vitimizagao sexual. 

A crianga e ao adolescente tern prioridade absoluta nos direitos a vida, a 

saude, a alimentagao, a educagao, ao esporte, ao lazer, a profissionalizagao, a 

cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. 

E para que esses direitos fundamentals sejam garantidos e preciso evitar 

que a crianga ou adolescente seja vitima da negligencia, exploragao, abusos, 

discriminagao e outras formas de violencia. 

No Brasil, a violencia e apontada desde a decada de 70, como uma das 

principals causas de morte entre criangas. E isto se observa atualmente, onde a 

punigao e ainda urn instrumento bastante frequente na disciplina, que em 

determinadas circunstancias pode provocar a banalizagao e a cronicidade da 

violencia intrafamiliar contra criangas, fatos estes que ilustram todos os dias as 

paginas de jornal e os noticiarios da tv. 
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Porem apesar dos avangos dos direitos da crianga e do adolescente, vem 

crescendo muito a violencia contra o menor. Por se tratar de urn ser em 

desenvolvimento, fragil e inseguro diante do mundo, a crianga e o adolescente tern 

se tornado, grande vitima da violencia. 



CAPITULO 2 DA VIOLAQAO AOS DIREITOS DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE 

Segundo a legislacao vigente no Brasil, nao ha duvida que criangas e 

adolescentes sao prioridades absolutas no que se refere a salvaguarda de seus 

direitos fundamentals (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, estando a salvos de toda forma de negligencia, discriminagao, 

exploragao, violencia, crueldade e opressao), cabendo ao Estado garantir com 

absoluta prioridade a defesa destes direitos, mas nao somente ao Estado, pois 

tambem e dever da familia e de toda a sociedade (CF, art. 227) assegurar a crianga 

e ao adolescente o respeito aos seus direitos garantidos por lei (em materia de 

legislagoes de direitos de criangas e adolescentes vigentes em nosso pais cita-se: 

Constituigao Federal; Estatuto da Crianga e do Adolescente - Lei 8.069/90; 

Declaragao Universal dos Direito Humanos; e a Convengao sobre os Direitos da 

Crianga - Dec. n°99. 710/90). 

Todavia, que pesem os esforgos legislatives que garantem ao Brasil uma 

das legislagoes mais avangadas do mundo no que se refere aos direitos de criangas 

e adolescentes, mas infelizmente, a realidade encontrada em cada Estado do 

Territorio Nacional, e imensamente distante daquela encontrada no piano normativo 

(dever ser). 

Apesar de todos os direitos resguardados as criangas e aos adolescentes 

brasileiros, o que se verifica na realidade e uma gama de agressoes a esses direitos 

assegurados tanto na Constituigao Federal quanto na lei especifica. 
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Os problemas enfrentados pela infancia e pela juventude no Brasil sao 

muitos e nao se limitam apenas a uma determinada classe social, raca, religiao, ou 

qualquer outro fator pre-concebido. As dificuldades e ameagas podem ser 

provenientes de qualquer lugar: dos meios de comunicacao; de urn processo 

irracional de globalizacao; de uma precaria condigao socio-economica; da 

negligencia do Poder Publico; e ate mesmo do proprio seio familiar. Como se pode 

perceber, o tema e amplo e complexo, pois estaria na chamada "situagao de risco" 

nao so a crianga que esta fora da escola para trabalhar nas ruas, mas tambem 

aquela sentada em frente ao televisor como urn alvo facil das imposigoes 

consumistas, da banalizagao do erotismo e da violencia gratuita. 

Diante disso cabe apenas limitar o assunto no que tange ao desrespeito dos 

direitos fundamentals da crianga e do adolescente que atualmente sao mais 

frequentes e discutidos pelas autoridades juridicas e politicas do pais. 

2.1 Aspectos gerais da violencia domestica ou intrafamiliar 

A violencia domestica ou intrafamiliar nao e uma questao nova uma vez que 

atravessa os tempos e se constitui em uma relagao historicamente construida a 

partir das relagoes de poder, genero, etnia e classe social. Em outras palavras, a 

violencia intrafamiliar e uma expressao extrema de distribuigao desigual de poder 

entre homens e mulheres, de distribuigao desigual de renda, de discriminagao, de 

raga e de religiao. Neste caso e importante usar o conceito de classe social para 

identificar as diferengas e particularidades que existem no trato da questao da 
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violencia intrafamiliar por ser um fenomeno que perpassa todas as classes sociais. 

Segundo Brandao (1997): "nas familias de classes trabalhadoras urbanas, a 

violencia domestica e predominantemente masculina e o enfrentamento dessa 

questao e realizada na grande maioria pelas mulheres", isto e, a resolucao do 

conflito no ambito familiar se da via notificacao no juizado, a partir do pedido de 

ajuda a policia; mas infelizmente, somente uma minoria manifesta concordancia com 

a possibilidade de prisao do acusado ja que para as mulheres a denuncia do 

parceiro a policia parece significar para as vitimas certo rompimento de sua parte 

com a reciprocidade familiar. Quando essas vitimas procuram ajuda da policia, elas 

nao buscam uma protegao especifica para aquele delito denunciado, mas sim a 

restauragao de toda uma ordem que confere sentido, nao so aquela relagao, mas a 

sua existencia social. 

Em decorrencia do conflito familiar provocado pela violencia masculina e 

pela violencia construida no ambito das relagoes socioinstitucionais, emerge na 

familia um conjunto de praticas violentas com novos atores, isto e, pai ou padrasto, 

que desencadeou o processo, agora nao e o unico a cometer atos de violencia, mas 

outros elementos da familia, como por exemplo: mae, filhos e outros, criando-se um 

clima de violencia, estimulando tambem as criangas e adolescentes a passar a viver 

nas ruas. 

A repercussao dos conflitos conjugais "ganha relevo nas narrativas 

femininas: a reprodugao domestica ameagada, filhos traumatizados, revoltados ou 

com dificuldades no desempenho escolar, dificuldades no exercicio das atividades 

profissionais ou na obtengao de empregos" (Brandao, 1997). Baseando-se nessa 

analise, a violencia intrafamiliar constitui-se historicamente em fator desencadeador 

de outros tipos de violencia, ja falados anteriormente, tais como: fisica, psicologica, 
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sexual, etc., a qual tern sido questionada por estudos apresentados na literatura 

medica, pela pediatria e psicanalise, quando identificavam o abuso sexual e maus-

tratos de criangas e adolescentes na familia. 

2.2 Tipos de violencia praticados contra a crianga e o adolescente 

As criangas e adolescentes tern sido submetidos pela sociedade a varios 

tipos de violencia, sendo a de cunho domestico uma das mais comuns. Trata-se de 

uma violencia intra-classes sociais e que abrange todas as classes sociais. 

Azevedo (1990) salienta que a violencia intrafamiliar contra criangas e 

adolescentes e: 

Uma violencia interpessoal e intersubjetiva; e um abuso do poder disciplinar 
e coercitivo dos pais ou responsavel; e um processo que pode se prolongar 
por meses e ate anos; e um processo de completa objetalizagao da vitima, 
reduzindo-a a condigao de objeto de maus-tratos; e uma forma de violacao 
dos direitos essenciais da crianga e do adolescente enquanto pessoas e, 
portanto, uma negagao de valores humanos fundamentals como a vida, a 
liberdade, a seguranga. Como esta pertence a esfera do privado, a violencia 
intrafamiliar acaba se revestindo da tradicional caracteristica do sigilo. 

Azevedo e Guerra (2002), afirmam que a violencia intrafamiliar configura-se 

como: negligencia, violencia psicologica, violencia fisica e violencia sexual. 

A negligencia compreende-se na omissao da familia em prover as 

necessidades fisicas e emocionais de uma crianga ou adolescente, quando isso e 

essencial ao seu desenvolvimento sadio. Pode significar omissao em termos de 

cuidados basicos como: privagao de medicamentos, alimentos, educagao; ausencia 
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de protegao contra a inclemencia do meio frio ou calor, quando os pais ou 

responsaveis nao vestem adequadamente seus filhos; quando ha falha no cuidado 

para evitar acidentes. O abandono e tambem uma das formas de negligencia que se 

caracteriza como a ausencia do responsavel pela crianga ou adolescente expondo-a 

a situagoes de risco, podendo ser o abandono parcial ou temporario. Segundo 

Azevedo e Guerra (2002), tais falhas so podem ser consideradas como abusivas 

quando nao sao devidas a carencia de recursos socio-economicos. A negligencia 

pode se apresentar como moderada ou severa. 

A violencia psicologica, tambem designada como "tortura psicologica", sao 

atitudes, palavras e agoes dirigidas a crianga que ocasionam medo, vergonha, 

frustragao, experiencia de temor quanto a propria integridade fisica e psicologica, 

ameagas verbais com conteudo violento, ou emocional. 

Esse tipo de violencia apresenta-se sob seis formas, sendo as mais 

estudadas (Claves, 1992; Garbarino e Cols, 1988; Ruiz, 1990) que sao: a rejeigao, o 

nao reconhecimento da crianga em sua condigao de sujeito quando o adulto nao 

aceita a crianga, nao reconhece o seu valor, nem a legitimidade de suas 

necessidades; o isolamento, quando o adulto afasta a crianga ou o adolescente de 

experiencias sociais habituais a idade, impedindo de ter amigos e fazendo crer que 

ela ou ele esta so no mundo; aterrorizar, quando o agressor instaura clima de medo, 

faz agressoes verbais a crianga, a atemoriza e a faz crer que o mundo e hostil; 

ignorar, quando o adulto nao estimula o crescimento emocional e intelectual da 

crianga ou do adolescente; char expectativas irreais ou extremadas sobre a crianga 

e o adolescente; corromper, quando do adulto induzir a crianga ou o adolescente a 

prostituigao, ao crime, ao uso de drogas. 
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Embora a violencia psicologica seja um dos modos mais comuns de 

dominacao dos pais sobre os filhos, e o tipo de violencia que menos se fala por ser 

raramente registrado nas instituicoes que atendem a populagao infanto-juvenil. 

A violencia ffsica corresponde ao uso de forga fisica, ou seja, e qualquer 

agao, unica ou repetida, nao acidental ou intencional, no relacionamento com a 

crianga ou o adolescente por parte de seus pais ou por quern exerce de autoridade 

no ambito familiar, provocando-lhes consequencias leves ou extremas como a 

morte. Essa forga fisica baseia-se no poder disciplinador do adulto e na 

desigualdade adulta-crianga. Na literatura ha varias controversias em relagao a 

quais sao os atos que podem ser considerados violentos, como por exemplo: a 

simples palmada no "bumbum", agressoes com armas ou instrumentos e ate a 

imposigao de queimaduras, socos, pontapes, entre outros. 

Uma das manifestagoes mais comuns dessa violencia e a Sindrome da 

Crianga Espancada ou a Sindrome do Bebe Sacudido (Sharken Baby Syndrome) 

que se apresenta como lesoes de gravidade variaveis, que acontecem quando a 

crianga, geralmente lactente, e violentamente sacudida, na maioria das vezes pelos 

proprios pais, causando hemorragias intracranianas e intra-oculares que podem 

levar a morte ou deixar sequelas no aprendizado ou comportamento (CREMERJ, 

1988). 

Outro tipo especifico dessa violencia que tern sido recentemente relatado e a 

Sindrome de Munchausen considerada como uma doenga psiquiatrica em que o 

paciente, de forma compulsiva, deliberada e continua, causa, provoca ou Simula 

sintomas de doengas, sem que haja uma vantagem obvia para tal atitude que nao 

seja a de obter cuidados medicos e de enfermagem. Segundo Santoro e Guerra 

(1991): 
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Em 1977, o Dr. Roy Meadow atribuiu o nome de Sindrome de Munchausen 
by Proxy (por procuracao) aos casos em que havia a fabricacao de uma 
historia clinica ou de sintomas para uma crianga, feita pelos pais, com o 
objetivo de conseguirem avaliagoes medicas desnecessarias, bem como 
procedimentos clinicos e hospitalizacoes. Varias maneiras sao utilizadas 
pelos pais para produzirem tal Sindrome, as quais variam desde historias 
falsas e casos em que estes produziram ativamente sintomas nos filhos. 

Azevedo e Guerra (1988) afirmam que a violencia sexual configura-se como: 

Todo ato ou jogo sexual, relacao hetero ou homossexual, entre um ou mais 
adultos e uma crianga ou adolescente, tendo por finalidade estimular 
sexualmente esta crianga ou adolescente ou utiliza-los para obter uma 
estimulagao sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa. 

Nessas ocorrencias em que ha sempre o prazer direto ou indireto do adulto, 

conseguido pela coergao ou seducao, a crianga e sempre vitima e nao podera ser 

transformada em re. 

Para Kristensen e Col (2001:110), o abuso sexual e um tipo de agressao 

definido como o envolvimento de criangas e adolescentes dependentes e 

evolutivamente imaturos em atividades sexuais que eles nao compreendem para os 

quais nao sao capazes de dar consentimento informado, e que violam os tabus 

sexuais dos papeis familiares. Fundamentalmente, estabelece-se uma relagao de 

poder ou controle entre o agressor e a vitima que, nao necessariamente, e uma 

pessoa adulta. Esse abuso sexual se da sob diversas formas, entre as quais temos: 

o incesto, o estupro, a sedugao, o atentado violento ao pudor, o assedio sexual e a 

exploragao sexual. 
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2.3 Violencia sexual intrafamiliar contra criangas e adolescentes 

Familia e a unidade basica da sociedade, ou seja, e o primeiro agente 

socializador do homem e de suma importancia para a formagao afetiva e moral da 

crianga. Os pais possuem a atribuigao de oferecer a formagao e protegao aos filhos, 

devendo buscar garantir-lhes os direitos fundamentals a vida, saude, educagao, 

dignidade entre outros, sendo responsaveis pelo crescimento e desenvolvimento do 

menor. 

As familias sao imprescindiveis a estrutura social e possuem papel 

fundamental para a constituigao e formagao do menor, bem como sua insergao na 

sociedade. No seu papel de educador, os pais devem buscar um equilibrio, 

permitindo ou nao permitindo as agoes que acharem necessarias a formagao e 

crescimento saudavel da crianga e do adolescente, utilizando o seu poder de 

autoridade em prol dos seus filhos, sem cometer abusos. 

Atualmente, os pesquisadores e profissionais que trabalham com o 

desenvolvimento, escuta das criangas e os adolescentes, e recebem informagoes 

mais oportunas para conhecer como sao construidas as bases da relagao adulto 

criangas. 

Estudar a violencia contra a crianga e o adolescente significa trazer a tona 

relagoes de opressao embutidas na organizagao da sociedade como "normais e 

naturais", visando mudangas estruturais. 

Muitas vezes, a violencia sobre a crianga e perpetrada por adultos que sao 

membros diretos de suas familias, em manifestagoes que podem ser de ordem 

fisica, sexual, negligencia, exploragao sexual, prostituigao e trabalho forgado. 
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Araujo (2002) designa a violencia intrafamiliar como uma agao que ocorre na 

familia, envolvendo parentes que vivem ou nao sob o mesmo teto. 

A violencia sexual intrafamiliar e uma das formas de abuso contra a crianga 

e o adolescente de maior incidencia na sociedade atual, que ocorre no recinto do 

afeto, ou seja, na familia, escola, igreja, abrigos, circulos de amizades ou ambientes 

vistos como de protegao ao menor. Pode ocorrer dentro do circulo familiar por um 

pai, padrasto, irmao ou qualquer outro membro da familia, na casa de um vizinho, de 

uma pessoa que cuida do menor, na escola ou em qualquer outro ambiente que a 

crianga se sinta segura e que o adulto se utilize sua fragilidade e falta de defesa. 

Geralmente o abusador e alguem muito proximo a crianga, uma pessoa que ela 

conhece e confia e que se encontra inserido em seu circulo familiar. 

O abuso se caracteriza quando a crianga ou adolescente e usado no prazer 

de uma pessoa mais velha. E qualquer agao de interesse sexual, consumada ou 

nao, com ou sem contato fisico, com ou sem o uso de coagao. 

Segundo Ceila Sales de Almeida (2001), sao formas de abuso sexual sem 

contato fisico a violencias sexual verbal que se realiza atraves de palavras e 

conversas sobre atividades sexuais onde o abusador tenta despertar e chocar o 

menor. O vuoyerismo caracterizado por pessoa que gosta de observar outra sem 

roupa ou com trajes minimos, mexendo em partes intima ou realizando relagoes 

sexuais. O exibicionismo que acontece quando uma pessoa mostra partes do seu 

corpo a outra com a intengao de chocar. 

Uma das formas de abuso sexual com contato fisico e o atentado violento ao 

pudor, que ocorre quando se constrange o menor, mediante violencia ou grave 

ameaga, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 

conjungao carnal. Um outro exemplo e o estupro (constranger o menor a conjungao 
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carnal, mediante violencia ou grave ameaga) e o assedio sexual (constranger o 

menor com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 

agente de sua condigao de superior). 

Essa forma de violencia tern sido analizada no Brasil, por haver a cada dia, 

um aumento de casos que chegam ao conhecimento das autoridades; percebe-se 

que parte das agressoes nao sao notificadas por parte do grupo familiar. 

Na maioria dos casos de abusos cometidos por pais ou padrastos, a mae 

denuncia apenas quando se encontra separada do agressor; mas quando ainda 

existe vinculo conjugal, essas denuncias ocorrem em menor numero. Ha casos 

tambem em que a mae e de fato cumplice do agressor, e se utiliza desse abuso para 

a regularizagao de conflitos familiares, preferindo esse sacrificio a perder o homem 

que e provedor da famflia. (AZAMBUJA, 2004) 

O desequilibrio e os transtornos psiquicos dos abusadores que sao 

estimulados pelo desemprego e pelo vicio em drogas ou alcool, tambem sao 

apontados como fatores determinantes. 

A recorrencia e uma outra caracteristica predominante na maioria dos casos 

de abuso sexual, causadas pela manutengao do segredo por medo das 

consequencias da revelagao e a vulnerabilidade da crianga frente a uma relagao de 

submissao a autoridade do adulto e a adaptagao a situagao, como unica opgao 

possivel de convivencia familiar. Segundo Azambuja (2004), os relacionamentos 

entre a vitima e o abusador costuma durar mais de um ano o que evidencia 

claramente o conflito psicologico envolvido na relagao familiar. 

Essas caracteristicas sao as que poderao auxiliar na identificagao dessas 

vitimas, uma vez que na maioria das vezes, a violencia sexual nao deixa marcas 

visiveis. 
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E muito dificil para a crianga e o adolescente vitima da violencia sexual 

intrafamiliar, relatar os fatos ocorridos, seja por esta abalado psicologicamente pela 

agressao, e ate mesmo pelo fato do agressor ser alguem do circulo familiar. E muito 

comum que as criangas neguem as agressoes sofridas ou se recusem a falar sobre 

o assunto, e como na maioria das vezes esse tipo de violencia nao deixa vestigios, 

sendo o relato da vitima uma prova importante, fica dificil a elucidagao dos abusos 

sofridos. 

A crianga e o adolescente apresentam comumente sentimento de baixa 

estima, hiperatividade e ansiedade exagerada, comportamento rebelde, falta 

frequente a escola, fuga de casa, mentiras, roubos, disturbios alimentares, falta de 

confianga em adultos, baixo rendimento escolar, mudangas repentinas de humor, 

conduta agressiva, dificuldade de concentragao e choro facil. 

A crianga e um ser em formagao que nao esta preparado para iniciar uma 

vida sexual, isso aliado ao fato de o lar ou residencia do menor ser um lugar de 

abrigo e seguranga, na maioria dos casos de violencia sexual intrafamiliar, todos que 

nele residem, principalmente a vitima, desenvolve serios transtornos psiquicos. 

Esses transtornos psiquicos sao as principals sequelas do abuso sexual, por 

isso e necessario um maior comprometimento no cumprimento das normas legais de 

carater preventivo e de assistencia psicossocial as vitimas e familias que sofrem 

dessa violencia. 
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2.3.1 Perfil dos agressores 

Quanto ao perfil dos agressores, constata-se que pessoas que tern vinculos 

com as criangas, pessoas do seu convivio e com quern mantem uma relagao de 

confianga, afeto e respeito, sao os maiores agressores e em quase sua totalidade do 

genero masculino, sejam familiares ou conhecidos como o pai, padrasto, tio, primo, 

avo, parentes, vizinhos e tambem professores. 

O pai pode ter uma personalidade passiva ou introvertida em que inicia a 

relagao com sua filha num periodo de "stress", solidao e de dependencia e essa 

atividade incestuosa pode nao ser motivada pelo sexo, mas para suprir uma 

necessidade de afeto quando geralmente a vida sexual do pai e da mae e pobre. 

Ha casos em que esses agressores tern certo desejo ou mania de se 

interessar por criangas ou por adolescentes e dai eles usam da forga, da ameaga ou 

do medo para conseguirem satisfazer as suas vontades atraves de atos libidinosos 

com menores de idade. 

Tambem sao apontados como aspectos gerais desses agressores, o 

desequilibrio e os transtornos psiquicos que sao estimulados pelo desemprego e 

pelo vicio em drogas ou alcool. 

Atraves de pesquisas feitas, segundo Marilia Maciel (2006): 

Pode-se mencionar que quase todos os agressores foram vitimas de 
violencia quando na infancia ou na adolescencia e dado a isso desenvolvem 
serios transtornos psicologicos que os levam na maioria das vezes a se 
tornarem maniacos desse tipo de violencia. 
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2.3.2 Tratamento legal dispensado ao combate da violencia sexual intrafamiliar no 
ECA 

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

como diploma legal especificamente destinado a defender os interesses destes, 

dispoe no artigo 5° que: 

Nenhuma crianga ou adolescente sera objeto de qualquer forma de 
negligencia, discriminagao, exploracao, violencia, crueldade e opressao, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por agao ou omiss3o, aos seus 
direitos fundamentals. 

Com o intuito de colimar o fim social de protegao a crianga e o adolescente, 

ser peculiar em desenvolvimento, o Estatuto da Crianga e do Adolescente apresenta 

um conjunto de politicas de atendimento, prevengao e programas assistenciais 

dirigidos aos segmentos da populagao infanto-juvenil que se encontra em situagao 

de risco pessoal e social. 

O Poder Publico, a Familia e a Sociedade tern o dever de colaborar com o 

Poder Politico, uma vez que o Estatuto dispoe em seu artigo 86, que a politica de 

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente far-se-a por meio de um 

conjunto articulado de agoes governamentais e nao-governamentais, da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Os servigos existentes para o atendimento da violencia sexual nao podem 

excluir o acompanhamento 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. 
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Os casos de violencia sexual intrafamiliar praticados contra a crianga e o 

adolescente chegam ao Sistema de Justica atraves do Conselho Tutelar, da 

Delegacia de Politica ou nas disputas familiares envolvendo guarda, visitas ou 

processos de suspensao e destituicao do poder familiar. 

2.3.3 Consequencias da violencia sexual na vida das vitimas 

Devido ao fato da crianga nao ser preparada psicologicamente para o 

estimulo sexual, e mesmo que nao possa saber da conotagao etica e moral da 

atividade sexual, quase invariavelmente acaba desenvolvendo problemas 

emocionais depois da violencia sexual. 

Segundo Jefferson Drezett (2000), as consequencias do abuso sexual sao 

delicadas, e ainda mais delicadas, quando o abuso e praticado por um membro da 

familia, por quern deveria proteger a crianga ou o adolescente. 

Ha consequencias do ponto de vista: psicologico (traumas), fisico (doengas 

sexualmente transmissiveis), etc. 

Quanto ao aspecto psicologico, sabe-se que a situagao e muito delicada, 

principalmente nos casos em que o abusador e pai ou padrasto. Alem disso, os 

casos de violencia sexual sao dificeis de serem descobertos, pelo fato de ser o 

abusador comumente uma pessoa querida, o que torna mais confuso, na cabega da 

crianga ou do adolescente, perceber que "aquilo" que esta acontecendo e uma 

violencia, que aquele comportamento foge a normalidade, e uma violencia contra a 

crianga e o adolescente. 
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Ha registros de casos de abuso, que o pai alegava com as caricias, que 

estava "ensinando" a crianga o que era o sexo e que isso era normal. Como tambem 

ha alguns pais que chegam a dizer que eles puseram a filha no mundo, entao 

podem ser eles a desvirgina-las. (Maria Lucia Pinto Leal, 1992). 

Como maus-tratos a violencia sexual ainda e tabus, a crianga ou 

adolescente as vezes nao tern com quern desabafar em quern confiar, e o abuso 

continua acontecendo. Isto, se nao houver ameagas no caso de a crianga ou o 

adolescente falar para alguem o que Ihes acontece. Assim, a crianga abusada 

sexualmente tern tido poucas saidas. 

Segundo Maria Lucia Pinto Leal (1992), as ameagas mais comuns sao de 

que se a vitima contar para alguem, o abusador a mata, bem como sua mae e 

irmaos. Ha varios casos com este historico registrado na Delegacia de Repressao 

aos Crimes contra Criangas e Adolescentes da DPCA-Policia Civil em todo o pais. 

Algumas vezes, a genitora da crianga vitimizada sabe ou desconfia de que 

seu filho ou filha vem sofrendo abuso sexual por parte de seu companheiro, mas nao 

tern coragem de enfrentar a situagao, de defender seu filho ou sua filha; e assim, 

continua a fazer de conta que nao sabe de nada. A crianga ou adolescente chega a 

adoecer por conta dos abusos, tanto fisicos como sexuais. 

A crianga abusada muitas vezes e tambem vitima de maus-tratos fisicos, e 

termina fugindo de casa, passando a ser vitima de outras formas de violencia nas 

ruas, na casa de parentes, ou passando a se prostituir. Ha casos em que a crianga 

fica totalmente viciada na pratica sexual precoce. 

Em muitos casos quando o abuso e descoberto, ha uma outra problematica 

familiar a ser tratada, quando quern abusa da vitima e quern mantem a familia. 
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Muitas vezes a crianga e que termina sendo acusada de ter causado a 

desagregagao familiar. Em vez de ser o adulto apontado como culpado, muitas 

vezes, a crianga e que termina com este sentimento de "culpa". Algumas vezes, a 

propria crianga ou adolescente termina desmentindo o abuso sexual, na tentativa de 

reverter a problematica surgida no quadro familiar, na tentativa de nao mais ter "a 

culpa" dos acontecimentos (como se fosse dela), assumindo ate uma suposta 

mentira, o que geralmente e feito por indugao de um adulto; e o abuso continua a 

ocorrer. 

Varias sao as consequencias psicologicas do abuso sexual, que 

influenciarao na vida sexual da vitima quando adulta, caso nao se submetam a uma 

terapia. As vitimas criangas ou adolescentes devem ser levadas a um psicologo 

assim que seus responsaveis tomam conhecimento dos fatos ocorridos. 

As consequencias do abuso sexual do ponto de vista fisico, da saude sao 

muito serias, principalmente levando-se em conta as doengas sexualmente 

transmissiveis, principalmente a AIDS, isto sem falar nos casos em que a vitima 

sofre lesoes graves causadas pelo abusador. 

Ha casos de gravidez decorrente de abuso sexual praticado pelo proprio pai 

ou padrasto. Nestes casos acarreta consequencias fisicas, psicologicas, sociais etc. 

Inclusive ha registro de padrastos que engravidaram enteadas, antes que os abusos 

fossem descobertos, e pai que uma de suas filhas teve dois filhos seus, e a esposa, 

mae da crianga sabia de tudo e se calava; caso este inclusive divulgado na imprensa 

do Sul do Pais. (Maria Lucia Pinto Leal, 1992). 

Um abusador sexual e uma pessoa que nao tern uma vida saudavel, nao se 

preocupando com o bem-estar da vitima, e logicamente nao se preocupando com a 

possibilidade de transmitir as doengas que porventura tenha; e e muito facil te-las, 
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uma vez que tern uma vida sexual geralmente a margem da normalidade (Jefferson 

Drezett, 2000). 

Portanto, pode-se dizer sem receio, que o abuso sexual tambem coloca a 

vida da vitima em risco. A crianga, mesmo conhecendo e apreciando a pessoa que o 

abusa, se sente profundamente conflitante entre a lealdade para com essa pessoa e 

a percepgao de que essas atividades sexuais estao sendo terrivelmente mas. Ela 

tambem pode experimentar profunda sensagao de solidao e abandono. Mudangas 

bruscas no comportamento, apetite ou sono pode ser um indicio de que alguma 

coisa esta acontecendo, principalmente quando estiver so ou quando o abusador 

estiver perto. 

A vitima deste ato prolongado, usualmente desenvolve uma perda violenta 

da auto-estima, tern a sensagao de que nao tern valor e adquire uma representagao 

anormal da sexualidade. Ela pode tornar-se muito retraida, perdendo a confianga 

nos adultos e pode ate chegar a pensar em suicidio, principalmente quando existe a 

possibilidade do abusador a ameagar de violencia se a crianga negar aos seus 

desejos. Algumas dessas criangas podem ter dificuldades para estabelecer relagoes 

harmonicas com outras pessoas, podem se transformar em adultos pedofilos, ou ate 

podem se inclinar para a prostituigao. 

Quando os abusos sexuais ocorrem na familia, a crianga pode ter muito 

medo da ira do abusador, medo das possibilidades de vinganga ou de vergonha dos 

membros familiares ou, ainda, temer que a familia se desintegre ao descobrir o ato 

de violencia podendo desencadear como consequencias doengas fisicas ou serios 

danos psicologicos. 

Criangas pequenas que sofrem estupros ou as quais sao mantidas relagoes 

anais podem sofrer rompimentos no perineo, laceramentos e sangramentos na 
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regiao dos genitais e corrimentos incomuns para a idade da vitima. Na adolescencia, 

meninas abusadas sexualmente correm ainda riscos de engravidar do agressor. 

Com a denuncia a justiga as vitimas podem sofrer um segundo trauma 

psicologico, causado pela exposicao dos fatos, a mudanga no ambito familiar e a 

forma como essa vitima e retratada no procedimento judicial, que pode ser igual ou 

ate maior que o abuso sofrido. 

O problema desencadeado pela violencia sexual pode ir muito alem dos 

danos fisicos e repercutir por toda a vida e saude da pessoa violentada, e como a 

violencia e o abuso sexual podem transmutar-se em inumeras outras formas de 

patologia social tendo por base a violencia em suas multiplas manifestagoes, isso se 

configura um grave problema de saude mental que afeta todo o conjunto da 

sociedade. 

O abuso sexual fere um leque de direitos fundamentals da crianga e do 

adolescente, tais como, a dignidade, a imagem, o seu desenvolvimento fisico e 

psiquico. 



CAPITULO 3 A VIOLENCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR NO BRASIL E MEDIDAS DE 
CONTROLE E PROTEQAO DE CRIANQAS E ADOLESCENTES VJTIMAS DE 
VIOLENCIA 

A violencia sexual praticado contra a crianga e adolescente se faz presente 

em todas as regioes do pais, onde muitas vezes os seus agressores estao dentro 

das suas proprias casas, pois na grande maioria dos casos eles sao pessoas de 

confianga das criangas e dos adolescentes, o que torna muito dificultoso tanto o 

trabalho de descoberta do crime quanto a avaliagao de sequelas e traumas sofridos 

por essas pessoas. 

No Brasil, o primeiro caso de violencia contra uma crianga, denunciado a 

policia, so ocorreu em 1895. 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 (Prado, 2004). 

Esse tipo de violencia acontece em todas as classes sociais do Brasil, desde 

a mais baixa ate a mais alta classe social, no entanto noticiam que as criangas mais 

atingidas sao justamente as igualmente expostas as mazelas sociais, ja que aqueles 

que detem capacidade economica na grande maioria das vezes sofrem a violencia 

sexual no silencio para evitar escandalos, enquanto que os menos abastados 

financeiramente sofrem a violencia e ficam em silencio nao por opgao, mas por 

medo da represalia do proprio agressor. 

O ECA cumpre o seu papel quando preve essa conduta violenta como crime, 

mas a mera previsao no Brasil nao surte muito efeito, ja que e necessaria uma 

interdisciplinaridade de politicas publicas para que haja nao so as prisoes daqueles 

que violam sexualmente as criangas e adolescentes, mais tambem para que ocorra 
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um processo de acompanhamento social dessas pessoas a fim de devolver a 

dignidade perdida. 

Em pleno seculo XXI epoca de relevancia aos direitos fundamentals, sob a 

egide de uma Constituigao garantista, e inadmissivel que o Estado e Sociedade nao 

consigam proteger de forma minima a crianga e o adolescente que sao uma das 

maiores vitimas de violencia, segundo as estaticas, sendo a maior delas, a violencia 

sexual intrafamiliar. 

3.1 Abordagem da problematica no Brasil 

A violencia sexual intrafamiliar contra a crianga e o adolescente pode ocorrer 

em qualquer faixa etaria, inclusive com bebes. A familia onde geralmente ocorre o 

abuso sexual intrafamiliar e disfuncional e perturbada na sua constituigao, "estrutura 

de poder, papeis, posicionamento social e respeito especifico a individualidade de 

cada membro", sendo do interesse da sociedade e do Estado o desenvolvimento 

biopsicologico da populagao infanto-juvenil em condigoes de normalidade. 

A demanda do Conselho Tutelar, no que se refere a violencia sexual 

intrafamiliar, abarca situagoes dificeis de serem abordadas, podendo ser apontado, 

entre outros fatores, o fato de o agressor e a vitima pertencerem ao mesmo grupo 

familiar, sendo que as criangas vitimas inocentes e silenciosas do sistema e da 

pratica de velhos habitos e costumes arraigados na cultura do nosso povo sao as 

maiores prejudicadas neste contexto calamitoso. 
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Os casos de violencia sexual intrafamiliar, assim como a imensa gama de 

situacoes de suspeita ou de confirmacao de maus-tratos praticados contra a crianga 

ou o adolescente, devem ser comunicados ao Conselho Tutelar, face ao disposto no 

artigo 136, inciso I, do Estatuto da Crianga e do Adolescente: 

Sao atribuicoes do Conselho Tutelar atender criancas e adolescentes nas 
hip6teses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no 
art. 101, I a VII (encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo 
de responsabilidade; e abrigo em entidade). 

Segundo Luisa Fernanda Habigzang (2006), no Brasil, algumas pesquisas 

vem sendo conduzidas para estimar a epidemiologia de abuso sexual contra 

criangas e adolescentes, pois essa forma de violencia tern aumentado 

consideravelmente o numero de casos que chegam ao conhecimento das 

autoridades, sendo que no Estado da Paraiba esse caso de violencia e aonde 

repercute mais na vida das criangas. De acordo com os dados do Ministerio da 

Justiga, o Brasil registra, por ano, cerca de 50 mil casos de violencia sexual contra 

criangas e adolescente. A estimativa e de que os numeros oficiais representem 

apenas 10% do total de casos e isso porque a grande parte das agressoes nao e 

notificada. 

As pesquisas e dados sobre o assunto apontam como fatores presentes nos 

casos de abusos, a existencia de familias com forte desigualdade de poder entre pai 

e mae, forte dependencia financeira ao chefe da familia. Na maioria das familias 

brasileiras ainda e a figura masculina, pai ou padrasto, quern mantem o sustento da 

familia, levando assim a existencia de um vinculo de dependencia dos demais 

membros do grupo. A imaturidade biologica da crianga e a sua dependencia 
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emocional e material em relagao ao adulto legitimam o poder dos pais sobre os 

filhos, criando uma relagao assimetrica. 

Os dados epidemiologicos apontam que maioria dos abusos sexuais contra 

criangas e adolescentes ocorrem dentro da casa da vitima e configuram-se como 

abusos sexuais incestuosos, sendo o pai biologico e o padrasto os principals 

perpetradores. As meninas sao as principals vitimas dos abusos sexuais, 

principalmente dos intrafam ilia res e a idade de inicio dos abusos e bastante precoce, 

concentrando-se entre os cinco e os 10 anos de idade. A mae e a pessoa mais 

procurada na solicitagao de ajuda e a maioria dos casos e revelada pelo menos um 

ano depois do inicio do abuso sexual. Estes dados sao importantes, porque 

contribuem para a analise do impacto desta experiencia para o desenvolvimento de 

criangas e adolescentes. Alem disso, tais resultados podem potencializar a eficacia 

de pianos preventivos e terapeuticos de intervengao. 

Segundo Luisa Fernanda Habigzang (2006) "aproximadamente 80% dos 

abusos sexuais sao praticados por membros da familia ou por pessoa conhecida 

confiavel". E os casos registrados entre pai e filha sao de 75%. 

A Lei n° 9.086/90 traz a possibilidade de afastamento do agressor da 

moradia comum, ha muito esperada pelos profissionais envolvidos com a protegao 

da crianga, sempre que for verificada a hipotese de opressao ou abuso sexual 

impostos pelos pais ou responsavel (artigo 130 do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente), sendo que "a provisional autorizada pelo artigo deve ser concedida 

liminarmente, sem audiencia do agressor, exatamente para nao frustrar a protegao 

apesar de terapeutica". 

A pratica tern mostrado que a aplicagao do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente nem sempre e eficaz, porquanto a ordem judicial nao tern o condao de 
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manter o agressor longe da moradia comum, especialmente nos casos em que 

conta o abusador com a convivencia da mulher ou companheira, "na medida em 

que", nao implicando restrigao ou privagao de liberdade do agressor, nao impede 

que venha a retornar em momento posterior ao do afastamento coercitivo por ato 

judicial, ficando a moradia da vitima e o restante do grupo familiar desguarnecidos 

de qualquer protegao. 

Como ja se afirmou uma das decisoes mais dificeis de ser tomada, no 

ambito do sistema de Justiga Infanto-Juvenil, refere-se a determinagao de afastar ou 

nao a crianga abusada sexualmente de sua familia. As vezes ocorre situagoes em 

que a mae nao consegue reconhecer o abuso a que foi submetida a filha, o que se 

torna um fator impeditivo ao desempenho da necessaria protegao que a crianga 

necessita. 

Nao havendo possibilidade de a crianga permanecer no lar, em carater 

temporario ou definitivo, por absoluta falta de condigoes de os pais assumirem os 

deveres para com o filho, a lei oferece a medida de protegao, prevista no artigo 101, 

inciso VIII, do Estatuto da Crianga e do Adolescente, consistente na colocagao em 

familia substituta atraves da guarda, tutela ou adogao. A iniciativa visa a oportunizar 

a crianga a convivencia em familia, em atengao ao artigo 227 da Constituigao 

Federal e ao artigo 4° do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

A oitiva das criangas, nos casos em que ha o abuso sexual intrafamiliar, 

exige da autoridade judiciaria uma capacitagao especial, em razao das dificuldades 

que a vitima encontra para falar sobre os fatos e manifestar sua opiniao quanto ao 

desejo de permanecer na guarda dos pais, quando, em algumas vezes, se trata do 

proprio abusador. Cabera a autoridade judiciaria, nestes casos, solicitar auxilio a 

equipe tecnica do Juizado ou aos profissionais da rede publica ou particular que 
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prestam atendimento a crianga na avaliagao do seu real desejo, muitas vezes 

mascarado em decorrencia do medo ou da pressao que o abusador exerce sobra a 

vitima. 

Na pratica, assegurar o direito a convivencia familiar a crianga vitima de 

violencia sexual intrafamiliar, nao se mostra uma tarefa simples, especialmente pela 

presenga de inumeros fatores que passam a se constituir em empecilhos ou 

complicadores para que se opere o direito fundamental em comento. 

A violencia sexual da crianga e do adolescente, manifestada atraves da 

pedofilia (preferencia de um adulto por relagoes sexuais com criangas, atraves da 

adigao), de atos violentos de abuso sexual ou atraves do incesto, por pertencer a 

esfera privada, acaba se revestindo da tradicional caracteristica de sigilo. 

O medo de ser castigada, nao acreditada e protegida pode levar a crianga a 

nao revelar o abuso sexual, que "permanece um segredo de familia, ate mesmo 

depois de uma clara revelagao, e inclusive quando as ameagas legais e estatutarias 

ha muito ja foram removidas". (AZAMBUJA, 2006). 

3.2 Aplicabilidade da legislagao da protegao integral no Brasil 

A Doutrina da Protegao Integral e o principio seguido pelo Estatuto da 

Crianga e do Adolescente no Brasil baseado na protegao e melhor interesse das 

criangas, questao como prioridade absoluta e dever da familia, da sociedade e do 

Estado. 
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O principio da Protegao Integral foi proclamado pela Constituigao Federativa 

Brasileira de 1988 em seu artigo 227, e em seguida foi novamente consagrada pelo 

ECA em seu artigo 4° 

Art.227. E clever da familia da sociedade e do Estado assegurar a crianga e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 
alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagSo, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, 
exploragao, violencia, crueldade e opressao. 

Art.4°. E dever da familia, da comunidade, da sociedade, em geral e do 
Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivagao dos direitos 
referentes a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao esporte, ao lazer, 
a profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comunitaria. 

Segundo esta doutrina, o Estado brasileiro tern o dever de garantir as 

necessidades da pessoa em desenvolvimento (de ate 18 anos de idade), velando 

pelos seus direitos elencado no art.4° do ECA, independentemente de sua posigao 

social, com o principal objetivo em garantir o seu "desenvolvimento fisico, mental, 

moral, espiritual e social, em condigoes de liberdade e dignidade" (art.3° do ECA). 

As legislagoes brasileiras anteriores, nao previam normas incriminadoras de 

protegao a crianga e ao adolescente. Ja a Constituigao Federal de 1988, em seu 

artigo 227, paragrafo 4°, conseguiu tratar sobre a materia determinando que a lei 

puna severamente o abuso, a violencia e a exploragao da crianga e do adolescente. 

A crianga tern prioridade absoluta, devendo-lhe ser assegurada pelo 

ordenamento juridico a protegao integral, mas tal concepgao nem sempre foi 

reconhecida nas sociedades, quando o assunto e violencia sexual intrafamiliar. Por 

se tratar de um ser em desenvolvimento, fragil e inseguro diante do mundo, a 

crianga e o adolescente tern se tornado grande vitima da violencia. 
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Os noticiarios sempre nos revelam casos de violencia sexual intrafamiliar 

contra criangas e adolescentes e isso porque ha muitos casos que nunca vem a tona 

dado ao sigilo, a negagao e ao segredo por parte nao so das vitimas como dos que 

presenciam e tambem dos abusadores. Pois, as noticias sao uma pequena parcela 

do que verdadeiramente acontece no Brasil. Por mais que existam leis e estas 

recebam indicagoes como sendo as melhores e mais completas elas tornam-se sem 

efeito algum, desacreditadas e desvalorizadas frente a essa imensidao de crimes 

sexuais praticados contra as nossas criangas e adolescentes que continuam a 

persistir em pleno seculo XXI. 

Segundo Maria Regina Fay de Azambuja (2004), o desconhecimento por 

parte dos profissionais integrantes do sistema de Justiga, do funcionamento das 

familias em que esta presente o abuso sexual da crianga, assim como a ausencia da 

utilizagao dos instrumentos juridicos por um angulo clinico (especialmente o 

conteudo das pericias psiquiatricas dos pais e das vitimas; a falta de exploragao do 

trabalho terapeutico voltado para os pais que se encontram no sistema carcerario) 

tern contribuido para a nao protegao da crianga. 

Essa triade Familia, Sociedade e Estado deve estar engajadas para fazer 

valer os direitos dessa populagao menor, pois estes sao de acordo com a lei como 

os seus principals cuidadores. 

Segundo Maria Regina Fay de Azambuja (2004), o acompanhamento 

familiar e hoje uma das medidas de protegao que busca trabalhar com a demanda 

da violencia sexual intrafamiliar e pretende apoiar, auxiliar e orientar a familia a 

superar esse momento de crise, atraves da articulagao de um sistema de garantias e 

de seus atores sociais inferidos no estatuto, responsaveis por elaborar, controlar e 

avaliar politicas publicas. 
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3.3 Alternativas de protegao e combate 

A decada de 90 representou para o Brasil um periodo de eventos 

significativos em relagao a politica para a infancia e adolescencia. Apos a 

promulgagao da Constituigao em 1988, desencadeou-se intensa mobilizagao do 

governo e da sociedade civil para tornar possivel a aprovagao, em 1990, do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente (ECA), que incorpora os principios da doutrina de 

protegao integral da Convengao sobre os Direitos da Crianga. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente torna obrigatoria a comunicagao de 

qualquer caso de abuso ou maus-tratos confirmados ou nao ao Estado, por meio do 

Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar como instituigao criada pelo ECA nos artigos 

131 a 140, possui a finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos a esses 

individuos em formagao. 

O Conselho Tutelar da localidade e criado por Lei Municipal e os 

conselheiros tutelares devem, no minimo, ter reconhecida idoneidade moral, idade 

superior a 21 anos e residir no municipio. A atuagao do Conselho se da a partir de 

uma denuncia ou notificagao, de forma confidencial, e e assegurado a familia o 

sigilo. 

O profissional ao abordar situagoes de violencia sexual intrafamiliar, deve 

estar capacitado a desenvolver atitude compreensiva e nao julgadora. As vitimas 

deverao ter garantido ambulatorio especifico e multiprofissional para o atendimento 

de suas demandas sociais, psicologicas e ginecologicas, de modo a proporcionar 

sua reestruturagao emocional e psicologica e sua reintegragao social. A familia nao 

deve ser culpada e sim acolhida. 
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O reconhecimento da ocorrencia de violencia contra criangas e adolescentes 

trouxe como consequencia direta a necessidade de protege-las e tal protegao tern 

inicio oficialmente com a notificagao da violencia. 

A notificagao viabiliza um sistema de registro com informagoes mais 

fidedignas, permite construir formas de promogao e prevengao; possibilita certificar 

se o atendimento a vitima de violencia esta incorporado as rotinas institucionais; e 

um instrumento de controle epidemiologic© e determina a necessidade de 

investimento em nucleo de vigilancia e assistencia. Deve ser considerado como 

instrumento da politica publica de prevengao aos maus tratos e promogao de 

protegao. 

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

pouca orientagao aos profissionais, e a notificagao de uma suspeita fica na pratica a 

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

subnotificagao quanto para a notificagao em segredo. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saude de Sao Paulo (2004), para se 

char um sistema de notificagao e preciso veneer varios desafios: o primeiro e 

incorporar esse procedimento a rotina das atividades de atendimento, o segundo, e 

sensibilizar e capacitar os profissionais e o terceiro, formar aliangas e parcerias 

necessarias. Essas aliangas e parcerias precisam ser feitas dentro da propria rede 

de saude e com outras instituigoes destinadas ao bem estar das criangas e 

adolescentes. 

Na tentativa da construgao de uma melhor abordagem entre a equipe 

interdisciplinar e a vitima em questao, e necessaria que ocorra a notificagao dos 

casos atendidos e a orientagao as vitimas sobre a necessidade da denuncia a 



54 

autoridade competente, favorecendo a ruptura do pacto do silencio e do processo de 

dominagao do agressor. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O seculo XXI revela que muito do que se conquistou na letra da lei, esta 

ainda por se concretizar na pratica, o seculo suplica por mudancas imediatas, que 

rompam com questoes de impunidade, tolerancia social, aceitacao e banalizacao em 

escala mundial e gritante da questao da violencia sexual intrafamiliar. 

No trabalho ora apresentado verificou-se que a violencia sexual intrafamiliar 

se constitui em fenomeno de dificil compreensao e abordagem, exigindo capacitacao 

permanente por parte dos profissionais do servico social, da saude, da educagao e 

dos integrantes do sistema de Justica, a fim de que possam exercer suas funcoes na 

busca permanente e incansavel do melhor interesse da crianga. 

O trabalho teve inicio mostrando a evolugao historica da crianga e do 

adolescente ate se tornar um sujeito de direitos. 

E preciso reconhecer varias agoes desenvolvidas no pais, de 1988 ate os 

dias atras, em decorrencia das modificagoes operadas na legislagao. 

Em seguida revelou-se a problematica bem como seus aspectos gerais e as 

suas consequencias na vida das criangas, o tratamento legal dispensado no 

combate, como e aplicado a legislagao e as alternativas de protegao. 

Entre outras dificuldades, a violencia sexual praticada contra a crianga, 

apresenta a resistencia por parte de alguns profissionais em reconhecer o abuso, 

sendo comum observar-se uma tendencia em negar ou ate mesmo em desejar 

passar o caso adiante, evitando o envolvimento pessoal, em face dos fortes 

sentimentos que afloram no profissional diante do contato com a vitima e o 

abusador. A oitiva das testemunhas, assim como as dificuldades decorrentes da 
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negacao e do segredo, por parte do grupo familiar e dos proprios profissionais, sao, 

igualmente fatores que se imbricam na dificil teia que compoe a violencia sexual 

intrafamiliar praticada contra a crianga e ao adolescente. 

As multiplas facetas que envolvem a violencia sexual intrafamiliar impoem a 

necessidade de formagao de equipes interdisciplinares para a avaliagao, o 

diagnostico e o tratamento, bem como a constituigao de uma rede de apoio capaz de 

atender a demanda municipal. Tambem e necessario ampliar as politicas publicas 

voltadas para a familia, a crianga e o adolescente, no ambito da prevengao primaria, 

secundaria e terciaria, a fim de dar conta da crescente demanda que desemboca 

diariamente junto ao sistema da Justiga Infanto-Juvenil brasileiro. 

Pois o abusador e os demais membros do grupo familiar envolvidos com a 

violencia sexual intrafamiliar praticada contra a crianga e ao adolescente nao podem 

ser esquecidos, necessitando ser contemplados, igualmente, nas politicas e nos 

programas de atendimento. Mesmo nas hipoteses de se encontrar o abusador 

afastado da familia, por ordem judicial ou em decorrencia de cumprimento de pena 

privativa de liberdade, ha que se buscar, cada vez mais, a sua inclusao em 

programas de atendimento, como preve a lei especifica, como forma de prevenir 

novas praticas abusivas, comprovadamente tao danosas para as criangas. 

A verdade e que a agressao de natureza sexual tern consequencias tao 

serias no desenvolvimento da crianga e do adolescente, bem como o atinge tao 

completamente (fisica, psiquica e emocionalmente). Por isso, deve-se ter total 

cuidado com elas, e ficar atento com os adultos que as rodeiam, e principalmente 

nos pais, padrastos, vizinhos e os irmaos mais velhos sao os agressores sexuais 

mais freqiientes e desafiadores. 
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No Brasil criam-se leis para o mundo das ideias e guardam-se outras regras 

mais desumanas para a realidade, pois apesar do esforco legislativo a realidade 

brasileira esta bem distante da Utopia de papel que se transformou o ECA, bem 

como da letra morta que se tornou o art.227 da Carta Magna. 

Nos feitos juridicos, seja na esfera civel como criminal, e preciso assegurar, 

a crianga, a protegao integral, evitando buscar a prova da materialidade nos crimes 

que envolvem violencia intrafamiliar atraves do seu depoimento. Deve-se pensar em 

mecanismos de avaliar o dano psiquico causado a crianga, atraves de pericia 

psiquiatrica, a ser realizada por especialistas na area da infancia, em substituigao a 

oitiva da crianga como meio de obter a prova da materialidade. Raramente e 

possfvel obter a apuragao dos danos fisicos, sem que com isto o crime nao tenha 

acontecido. Segundo apontam os especialistas, as marcas mais importantes se 

encontram na esfera psiquica das pequenas vitimas cujas sequelas podem se 

estender por toda a vida, ao passo que, os danos fisicos, tendem a ser superados. 

Portanto, o que deve ser feito e escutar a vitima passividade, fazer a 

denuncia policial, buscar ajuda medica e levar a crianga para um exame com 

psiquiatra. O tratamento adequado pode reduzir o risco de o adolescente 

desenvolver serios problemas no futuro, mas a prevengao ainda continua sendo a 

melhor atitude. 

Pode-se melhorar a situagao obrigando o Estado a cumprir o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, obedecendo-o, para que a menoridade tenha mais 

liberdade de viver sem medo e temores. 

Para a protegao e combate a violencia intrafamiliar contra a crianga e o 

adolescente, e necessario investir em novos recursos para que as Instituigoes 

possam se adequar as normas constitucionais que elegeram a crianga como 
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prioridade absoluta. A violencia sexual intrafamiliar contra a crianga e o adolescente 

e a forma de violencia que apresenta maior dificuldade de manejo. Portanto ha que 

se investir em novos recursos como a constituigao de equipes interdisciplinares nas 

Instituigoes de Saude, Protegao e Justiga e a capacitagao dos profissionais, bem 

como dos estudantes de Direito, Enfermagem, Servigo Social, Educagao, Psicologia 

e Medicina. 

Estudos apontam que deve-se buscar uma intervengao integrada e 

coordenagao em relagao ao problema da violencia intrafamiliar, possibilitando 

servigos as vitimas (assistencia psicologica, juridica, grupos de auto-ajuda, 

encaminhamento a abrigos, se necessario) treinamento profissional no manejo de 

questoes envolvendo a violencia em estudo (como identificar a vitima de abuso, 

como abordar o problema, como fazer o encaminhamento e acompanhamento do 

caso), paralelamente ao trabalho realizado com os homens agressores. 

A responsabilidade e de todos, mas, em especial, daqueles que ja 

perceberam as dificuldades que acompanham a vida de uma crianga vitima de 

violencia sexual intrafamiliar. As alternativas propostas envolvem todas as esferas, 

publicas e privadas, governamentais e nao-governamentais, sociais e politicas, alem 

de maiores investimentos em modelos de trabalho interdisciplinar, na esfera 

municipal, estadual e nacional, sem o que corremos o risco de sermos vencidos pela 

nossa propria incompetencia em dar eficacia a proposta constitucional de 1988. 

Portanto, a missao de participar da construgao de uma sociedade mais justa 

e igualitaria para criangas, adolescentes e seus familiares, que se encontram em 

situagao de vulnerabilidade social. 

Por fim, chega-se a conclusao de que a real situagao da violencia sexual 

intrafamiliar no Brasil ainda e precaria dado que muitos casos nao sao notificados 
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devido as falhas da autoridade policial ou do Conselho Tutelar no tratamento as 

vitimas dessa violencia e apesar de o Brasil dispor de instrumentos modernos 

capazes de garantir a protegao das criangas e dos adolescentes, estes instrumentos 

nao sao eficazes, deixando ainda a desejar ja que a violencia sexual intrafamiliar 

vem aumentando consideravelmente a cada dia que passa. 
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