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RESUMO 

Entre as diversas formas de violencia contra crianca e adolescente, as violencias 
vividas por estes no meio intrafamiliar sao as de forma mais preocupante, devido a 
essa pratica produzir urn desconforto em virtude da nao protecao do direito 
fundamental da crianga e do adolescente a convivencia familiar, entrando estes num 
estado de angustia devido a sua vulnerabilidade. Assim atraves do metodo historico, 
do exegetico jurfdico e da pesquisa bibliografica pode se averiguar que este tipo de 
violencia qual seja o abuso sexual intrafamiliar e o mais frequente e envolve uma 
atividade sexual entre uma crianga ou adolescente e urn membra imediato da familia 
ou proximo. Esta forma de abuso e uma manifestagao de disfungao familiar e 
costuma ser cronica, reicindente e sem violencia ffsica, ja que o agressor por se 
utilizar da sua postura de autoridade e utilizando meios de chantagem acaba 
obtendo o consentimento da vitima e posteriormente o seu silencio. Na formulagao 
desse trabalho buscou-se entender como ate hoje em dia, diante de uma sociedade, 
de urn mundo globalizado, com maior acesso possivel a informagao ainda nao se 
consegue proteger suas criangas e adolescentes. Sao cidadaos que conseguiram, 
mesmo sem voz, sair de uma situagao que eram vistos como "menores", 
"delinqtientes", conseguiram romper com a Doutrina da Situagao Irregular e passar a 
serem sujeitos de direitos e nao mais objetos de direitos, garantidos pela Doutrina da 
Protegao Integral explfcito tanto na Constituigao Federal de 1998 como no Estatuto 
da Crianga e do Adolescente, e tambem nos demais documentos internacionais que 
visam a protegao da infancia e juventude. Infelizmente diante do estudo feito sobre o 
tema em tela constata-se que e uma violencia que ja vem se alastrando desde 
tempos remotos e que continua no dia a dia , do lado da casa de cada urn, onde ha 
uma crianga ou adolescente sendo abusada sexualmente pelas pessoas que as 
deviam proteger, mas em vez disso estao violando todo o desenvolvimento de urn 
individuo, modificando de uma forma brutal toda a sua vida, pois e fato que as 
consequencias deixadas por este tipo de violencia sao de uma gravidade extrema. 
Dispositivos legais existem, previsoes de programas de prevengao e combate 
existem, mas o ordenamento juridico patrio e seus orgaos ainda sao falhos, assim 
necessitando do apoio da sociedade para que esta violencia sexual cometida no 
interior das familias nao fique impune. 

Palavras - chaves: abuso sexual, intrafamiliar, crianca e adolescente. 



ABSTRACT 

Among the various forms of violence against children and adolescents, the violence 
experienced by those in the intrafamily environment are the more worrying because 
of this practice produce a discomfort as a result of not protecting the fundamental 
right of children and adolescents living with family, making them suffer anguish 
because of their vulnerability. Through historic and legal-exegetic methods and 
literature search it was concluded that this type of violence which is the sexual abuse 
as intrafamily is frequent and involves a sexual activity between a child or adolescent 
and a immediate member of the family or a close one. This form of abuse is a 
manifestation of family dysfunction and tends to be chronic, recidivistic and without 
violence, as the aggressor uses its position of authority and blackmails the victim to 
obtain its consent and posterior silence. In formulating this essay was tried to 
understand how even today, in front of a society in a globalized world, with widest 
possible access to information, even cannot protect their children and adolescents. 
They are citizens who have, even without voice, leaving a situation where they were 
seen as "minor", "delinquent", managed to break with the doctrine of irregular 
situation and move to be subjects of rights rather than objects of rights, guaranteed 
by Doctrine of Integral Protection explicit in both the Federal Constitution of 1998 as 
the Statute of the Child and Adolescent, and also in other international documents 
aimed at the protection of children and youth. Unfortunately this kind of violence 
comes spreading since ancient times and is still in daily use, at the side of the house 
of each one, where there is a sexually abused child or adolescent by the people who 
should protect, but rather are violating an entire development of an individual, 
changing from a brutal way all his life, because the consequences left by this type of 
violence are extremely serious. Legal provisions exist, prevention programs and 
combat exist, but the legal order and public organs fail, thus requiring the support of 
society for this sexual violence committed within the family will not go unpunished. 

Keywords: sexual abuse, intrafamily, child and adolescent 
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INTRODUCAO 

O abuso sexual praticado contra crianca e adolescente tern sido um 

fenomeno predominante na sociedade, fenomeno que atinge mulheres, criangas e 

adolescentes, nas mais diversas condicoes de vida e deixando seqiielas as quais 

podem se tornar permanentes. A origem e os fatores que determinam o abuso 

sexual tern implieacoes diversas. Envolvendo fatos culturais (incesto), afetividade 

(dependencia afetiva) e questoes de sexualidade, seja da crianga, do adolescente 

ou dos pais e da complexa dinamica familiar. 

E na convivencia familiar que acontecem os fatos mais importantes da vida 

das pessoas, como a descoberta do afeto, da subjetividade, a experiencia da vida, a 

formagao da identidade social. A ideia de familia refere-se a alguma coisa que todos 

de alguma forma ja experimentaram, cheia de significados afetivos, de 

representagoes, opinioes, esperangas e frustragoes. A familia e o espago intimo, 

onde seus membros buscam refugio, sempre que se sentem ameagados. 

Contudo, e no meio familiar tambem que acontecem fatos transformadores da 

vida de uma pessoa para sempre, marcando de uma forma irreparavel a vida dessa 

pessoa, e um desses fatos e a violencia intrafamiliar praticada contra a crianga e o 

adolescente que deixam consequencias negativas sobre suas vidas. 

O aumento de casos desse tipo apresentados pela midia tern chamado a 

atengao para o problema que se expande a nossa frente. Dai a importancia de se 

conhecer as caracteristicas, os sujeitos envolvido na relagao, o porque da omissao 

daqueles que possuem conhecimento do fato, das politicas publicas, bem como o 

ordenamento juridico com seus aspectos preventivos, repressivos e assistenciais. 
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Logo, aponta-se a seguinte indagagao como problematizacao: quais os 

motivos que levam a expansao cada vez maior do abuso sexual no interior das 

familias, sendo cometido principalmente pelas pessoas que deviam esta 

proporcionando protecao? Por que o silencio diante de um fato tao monstruoso? 

Antecipa-se que a desorganizagao familiar dos dias atuais seja uma das principals 

causas, seguida da omissao tanto da propria familia por medo da desestruturacao 

familiar que possa ser causada se o fato vier a publico, como das politicas publicas 

ineficazes e de uma sociedade que prefere manter-se alheia a tal crime. 

O presente trabalho tern como objetivo geral obter conhecimento sobre a 

violencia sexual intrafamiliar, sua realizagao e expansao buscando o conhecimento 

mais profundo sobre este fenomeno complexo e de dificil enfrentamento que assola 

as familias, atingindo diretamente as criangas e os adolescentes, individuos 

hipossuficientes que estao em pleno desenvolvimento. E como objetivos especificos: 

a identificacao dos principais tipos de violencia intrafamiliar em especial o abuso 

sexual e os motivos que o levam a ser uma pratica constante, quais as 

consequencias deixadas por esta pratica e as medidas de protegao e assistencia 

oferecidas pelas normas. 

Para a elaboragao do trabalho cientifico fez-se util o uso do metodo exegetico 

- juridico e do metodo historico evolutivo em conjunto com o estudo da doutrina 

assinalada, bem como analise de leis constitucionais e infraconstitucionais, 

declaragoes e convengoes internacionais. 

No primeiro capitulo, serao desenvolvidas pesquisas sobra a evolugao dos 

Direitos Humanos, seu conceito, caracteristicas que o norteiam, suas geragoes, 

como tambem seus valores, em destaque: dignidade da pessoa humana, liberdade e 

igualdade, criando uma generalidade de onde extrairemos nossa fonte de 
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interpretagoes acerca da cidadania dessas criangas e adolescentes. Tambem serao 

analisados documentos que regem os direitos desses individuos a nivel mundial, 

como a Convengao Internacional dos Direitos da Crianga, e o papel da Unicef diante 

de situagoes tao lamentosas praticadas contra esses seres indefesos. 

O segundo capitulo apresentara uma visao historica sobre a origem e 

desenvolvimento da violencia domestica contra a crianga e adolescente. Neste 

mesmo capitulo serao analisados alguns conceitos atribuidos a violencia domestica, 

dando destaque ao conceito de abuso sexual cometido contra esses cidadaos. 

Ainda discorrera sobre suas caracteristicas, sobre as formas pelas quais ela se 

exterioriza, os fatores que estao atrelados a tal pratica. Assim, chegando-se aos 

sujeitos que estao envolvidos por essa situagao, qual seja, de um lado o agressor, 

aquele que pratica o crime violando os direitos da crianga e do adolescente, e do 

outro, a vitima, aquela que sofre a violencia, no caso em tela, a crianga e o 

adolescente. 

Por fim, o terceiro capitulo trara um estudo acerca da tutela juridica interna 

para a protegao, no que se referem aos direitos fundamentals dessas criangas e 

adolescentes, vitimas das pessoas menos esperadas para a pratica de algum mal 

contra elas, ja que sao elas as quais deviam esta protegendo esses menores de 

qualquer tipo de violencia. Este capitulo faz referenda ao artigo 227 da Constituigao 

Federal de 1988, o qual elenca varios direitos assegurados a crianga e ao 

adolescente, substituindo a Doutrina da Situagao Irregular pela Doutrina da Protegao 

Integral, surgida com a Declaragao Universal do direitos da crianga da ONU de 

1959. 

Tambem estudara a criagao e desenvolvimento do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, o que ele assegura sobre os seus direitos, o estabelecimento de 
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formas de prevencao e assistencia atraves dos orgaos do Conselho da Crianca e do 

Adolescente e dos Conselhos Tutelares. Ainda fara uma breve analise como tal 

crime e tratado frente ao Codigo Penal brasileiro. 



CAPITULO 1 A CRIANQA E O ADOLESCENTE COMO SUJEITOS DE DIREITOS 

1.1. Historico dos direitos humanos no mundo 

A ideia de direitos humanos possui sua origem no concerto filosofico de 

direitos naturais que seriam imputados por Deus. Para alguns nao haveria nenhuma 

distincao entre os direitos humanos e os direitos naturais e veem na diferente 

nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Ja para outros, discutem a 

necessidade de manter termos separados para suprimir a associacao com 

caracteristicas normalmente relacionadas com os direitos naturais. 

Varios historiadores e filosofos consideram que nao se pode falar de direitos 

humanos ate a modernidade no Ocidente. Ate entao, as normas da comunidade, 

geradas na relacao com a ordem cosmica, nao deixavam intervalos para o ser 

humano como sujeito singular, se compreendendo o direito primariamente como a 

ordem objetivo da sociedade. 

A existencia dos direitos subjetivos, tal e como se pensam na atualidade, foi 

assunto de debate durante os seculos XVI, XVII, XVIII, o que e importante porque 

normalmente se diz que os direitos humanos sao produtos da afirmacao progressiva 

da individualidade e que, de acordo com ele, a ideia de direitos do homem surgiu 

pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do Antigo Regime. 

Outros autores consideram que os direitos humanos sao uma constante na historia e 

tern suas raizes no mundo classico, e seu surgimento se encontra na confirmacao 

do cristianismo da dignidade moral do homem enquanto pessoa. 
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O reconhecimento de direitos do homem pode ser encontrado desde a 

Antiguidade. Um dos documentos mais antigos que vinculou os direitos humanos e o 

Cilindro de Ciro, que possui uma declaragao do rei persa Ciro II, depois da sua 

conquista na Babilonia em 539 a.C. Foi descoberto em 1879 e a ONU o traduziu em 

1971 a todos os seus idiomas oficiais. Pode ser resultado de uma tradicao 

mesopotamica centrada na figura do rei justo, cujo primeiro exemplo conhecido e o 

rei Urukagina, de Lagash que reinou durante o seculo XXIV a .C. O cilindro de Ciro 

apresentava caracteristicas inovadoras, especialmente em relacao a religiao. Nele 

era declarada a liberdade de religiao e abolicao da escravatura. Tern sido valorizado 

de forma positiva pelo seu sentido humanista e inclusive foi descrito como a primeira 

declaracao de direitos humanos. 

Existem outros documentos que tambem sao citados, como: o Codigo de 

Hamurabi, no seculo XVIII antes de Crista, na Babilonia; os pensamentos do 

imperador do Egito, Amenofis IV, no seculo XIV a .C; as ideias de Platao, na Grecia, 

no seculo IV a .C; o Direito Romano, e varias outras civilizacoes e culturas 

ancestrais. Alguns documentos posteriores se tern associado tambem aos direitos 

humanos, como a Carta Magna da Inglaterra de 1215, e a Carta de Manden de 

1222. 

De fato, a preocupacao com a protegao a integridade da pessoa humana 

remonta de muitos seculos e faz parte da propria natureza humana, que busca o 

reconhecimento de suas necessidades em prol de uma sociedade que garanta uma 

distribuigao igualitaria e justa. 

A primeira declaragao dos direitos humanos da epoca moderna e a 

Declaragao dos Direitos da Virginia de 1776, escrita por George Mason e 

proclamada pela Convengao da Virginia. Esta medida teve grande influencia sobre 
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os demais, como Thomas Jefferson na declaragao dos direitos humanos que se 

existe na Declaragao da Independencia dos Estados Unidos da America de 1776, e 

tambem influenciou a Assembleia Nacional francesa em sua declaragao, a 

Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789. 

Os primeiros marcos de internacionalizagao dos Direitos Humanos foram 

caracterizados pelos Direitos Humanitarios que sao aplicados nas hipoteses de 

guerra, tendo como escopo impor limites a atuagao do Estado e assegurar os 

direitos fundamentals da pessoa humana. Outro importante marco foi a Liga das 

Nagoes, criada apos a primeira guerra mundial com o intuito de promover a 

cooperagao, a paz e a seguranga internacional, de forma a condenar as agressoes 

externas contra a integridade territorial e a independencia politica de seus membros. 

Atraves de uma convengao da Liga das Nagoes, os Estados tinham o compromisso 

de assegurar condigoes justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e 

criangas, sendo estabelecidas sangoes economicas e militares contra Estados que 

viessem a violar seus preceitos. 

Uma outra organizagao que teve relevante papel na internacionalizagao dos 

direitos humanos nos deixando contribuigoes significativas foi a OIT (Organizagao 

Internacional do Trabalho), criada apos a Primeira Guerra Mundial, para promover 

parametros basicos de trabalho e bem - estar social. Todos estes, foram institutos 

que forneceram a sua parcela de contribuigao para o processo de 

internacionalizagao, e se assemelham, uma vez que estao todos voltados, 

exclusivamente, para a guarda e protegao dos direitos do ser humano, de forma que 

o Estado deixou de ser o unico sujeito de direitos internacional. 

Por volta do seculo XX, em decorrencia da 2 a Guerra Mundial e com o intuito 

de proteger os seres humanos das atrocidades do Holocausto e das barbaridades 
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cometidas pelos nazistas contra os judeus, na Alemanha, surgiram as mais 

profundas preocupagoes no que se refere a protegao internacional dos Direitos 

Humanos. E foram essas preocupagoes que acabaram por impulsionar o processo 

de internacionalizagao dos Direitos Humanos, culminando com a criagao de normas 

de protegao internacional que possibilitaram a responsabilizagao do Estado no 

dominio internacional, quando as instituigoes nacionais se mostrarem falhas ou 

omissas na tarefa de protegao dos Direitos Humanos. 

Portanto, foi a Carta das Nagoes Unidas de 1945 que internacionalizou os 

Direitos Humanos. No entanto, apesar de confer, normas que determinavam a 

importancia de se defender, promover e respeitar os direitos humanos e as 

liberdades fundamentals, ela nao definiu o conteudo dessas expressoes, que so 

vieram a ser definidas, com precisao com o advento da Declaragao Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948. Posteriormente foram aprovados numerosos tratados 

internacionais sobre a materia. 

1.2. Conceito de Direitos Humanos 

A expressao direitos humanos e bem clara, nos traz a ideia de Direitos do 

Homem. Sao direitos que visam resguardar os valores mais preciosos da pessoa 

humana, ou seja, direitos que buscam guardar a solidariedade, a igualdade, a 

fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. O conceito de Direitos 

Humanos resultou de uma evolugao do pensamento filosofico, juridico e politico da 

Humanidade. 
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Trata-se de um tema amplo, o qual acaba se tornando uma tarefa nao muito 

facil de conceitua-lo. Alguns autores apresentam conceitos sobre Direitos Humanos, 

como: 

Joao Baptista Herkenhoff(1994, p.30): 

Sao modernamente entendidos aqueles direitos fundamentais que o 
homem possui pelo fato de ser homem, por sua propria natureza humana, 
pela dignidade que a ela e inerente. Sao direitos que nao resultam de uma 
concessao da sociedade polftica. Pelo contrario, sao direitos que a 
sociedade polftica tern o dever de consagrar e garantir. 

Fernando Barcellos de Almeida (1996, p. 24): 

Direitos Humanos sao as ressalvas e restricoes ao poder politico ou as 
imposicoes a este, expressas em declaracoes, dispositivos legais e 
mecanismos privados e publicos, destinados a fazer respeitar e concretizar 
as condicoes de vida que possibilitem a todo o ser humano manter e 
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligencia, dignidade e 
consciencia, e permitir a satisfacao de suas necessidades materials e 
espirituais. 

Alexandre Moraes (1998, p.20): 

Os direitos humanos colocam-se como uma das previsoes absolutamente 
necessarias a todas as constitutes, no sentido de consagrar o respeito a 
dignidade humana, garantir a limitacao de poder e visar o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana. 

O conceito de Direitos Humanos se tern universalizado a partir do nascimento 

da Organizagao das Nagoes Unidas em 1945, alcangando uma grande importancia 

na cultura juridica internacional. 
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1.3. As geracoes de direitos humanos 

Existe uma concordancia entre os constitucionalistas de que houve uma 

evolugao historica dos direitos humanos. Nesse sentido, pode se afirmar a existencia 

de geracoes de direitos. 

A partir do final do seculo XVIII, com as primeiras Declaracoes de Direitos, 

tem-se a oposicao de direitos em relacao ao governo absolutista. Assim, liberdade, 

igualdade e solidariedade sao valores essenciais para a comunidade dos povos, 

uma vez que tambem sao considerados como suporte para a oposicao de direitos 

face ao arbitrio do Estado e ao abuso do poder economico. 

O termo "geragao de direitos" foi criado por Karel Vasak em 1979, e e 

empregado por varios constitucionalistas. A atual concepgao de mundo como aldeia 

global denota a importancia de se restabelecer a ligacao dos direitos humanos ao 

seu fundamento etico - juridico e ao historico - social. O estudo das ditas geracoes 

possibilita a compreensao da evolucao historica dos direitos humanos, corrigindo as 

distorcoes ocasionadas pela enfase dada ao estudo da era dos direitos. 

A revolucao francesa foi a grande responsavel pela afirmagao historica dos 

direitos humanos de primeira geracao. Esta geracao caracteriza-se pelas liberdades 

individuals ou liberdades publicas, como exemplo, das liberdades de locomogao, de 

reuniao, de associacao, de expressao. A primeira geragao seria a reafirmacao do 

direito a liberdade, em oposicao ao Estado, que tern obrigacao de se abster de atos 

que possam representar a violagao de tais direitos. 

A segunda geragao de direitos tern seu marco historico a partir das Cartas 

Constitucionais do Mexico em 1917, e da Alemanha em 1919. Inclui direitos 
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economicos, sociais e culturais, nos quais existem uns deveres da sociedade para 

com o individuo; estariam inciufdos ai os direitos em que o Estado participa 

ativamente, assegurando o exercicio por parte dos seus administrados. 

A terceira geragao diz respeito a necessidade de se tutelar o meio ambiente, 

os consumidores, o desenvolvimento de povos e nagoes; trata-se de novos direitos, 

de natureza especifica, posto que protejam direitos difusos e coletivos. Sao direitos 

sociais, de solidariedade ou fraternidade que sao desfrutados de maneira coletiva, 

ou seja, pelo individuo, pelo Estado e por outras entidades de direito publico e 

privado. 

1.4. Os direitos humanos e a crianga e o adolescente 

Os direitos humanos sao os direitos fundamentals da pessoa humana, 

exposto historicamente a partir do progressivo reconhecimento, pelas legislagoes 

nacionais e normas intemacionais, da inerente dignidade de todo individuo, 

independentemente de raga, sexo, idade ou nacionalidade. A consagragao de tais 

direitos forma um trago marcante do processo civilizatorio, e sua efetiva 

implementagao, um indicador seguro do nivel de desenvolvimento humano atingido 

por um povo ou nagao. 

Os direitos humanos sao habitualmente vistos sobre duplo aspecto: de um 

lado possuem restrigoes ao poder do Estado, e de outro lado, uma condigao minima 

de existencia digna garantida a todo individuo. O principal diploma dos direitos 

humanos e a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 
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1948, tern como antecedentes historicos a Declaracao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao Francesa de 1789 e a Constituigao norte - americana com suas dez 

primeiras emendas. Ela reconhece como direitos fundamentals de todas as pessoas: 

o direito a vida, a liberdade, a seguranga, entre outros. 

Os direitos da crianga e do adolescente constituem um capitulo especial a 

tematica dos direitos humanos, quando a Declaragao traz, uma referenda especifica 

as criangas, firmando, em seu artigo 25, §2°, in verbis: A maternidade e a infancia 

tern direito a cuidados e assistencia especiais. Todas as criangas nascidas dentro ou 

fora do matrimonio, gozarao da mesma protegao social. 

Nesse proposito, a expressao "direitos humanos de criangas e adolescentes" 

nao exprime, somente, a indicagao de um grupo etario exclusivo dentre os sujeitos 

titulares desses direitos. Ela indica o reconhecimento de um status especial 

imputados aos direitos fundamentals que possuam por titulares criangas e 

adolescentes, escolhidos como merecedores de distinta protegao, estes mais 

vulneraveis que os adultos. 

As criangas e adolescentes sao verificados, alem de todos os direitos 

fundamentals inerentes a qualquer pessoa humana, outros direitos, igualmente 

fundamentals, e que Ihes sao especificos, como o direito a inimputabilidade penal e 

o direito a convivencia familiar e comunitaria. Todos os direitos fundamentals que 

possuem as criangas e adolescentes sao obtidos pelo principio da prioridade, 

segundo o qual sua preservagao e satisfagao devem ser atingidas antes de 

quaisquer outros. Os direitos relativos a criangas e adolescentes devem esta em 

primeiro lugar, dentre os direitos fundamentals reconhecidos a todos os individuos. 

Essa tutela especifica concedida aos direitos humanos de criangas e 

adolescente pode ser encontrada em varios diplomas internaclonais, como a 
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Declaracao Universal dos Direitos das Criangas, de 1959, e a Convengao das 

Nagoes Unidas sobre os Direitos da Crianga, de 1989. Ja na seara interna, todos os 

direitos concedidos as criangas/adolescentes encontram-se assegurados na 

Constituigao Federal do Brasil de 1988, e tambem no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente (Lei n°. 8.069/90). 

1.4.1. A Convengao Internacional dos Direitos da Crianga 

Com a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, as Nagoes Unidas 

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

convengao de direitos da crianga busca promover e fortaleee-los, respeitando a 

infancia como etapa singular do desenvolvimento humano. No campo das Nagoes 

Unidas, convengao costuma ser colocada para designar atos multilaterais, oriundos 

de conferencias internacionais e que tratem de assuntos de interesses gerais. 

A Convengao de Direitos da Crianga foi adotada pela ONU em 1989 e entrou 

em vigencia em 1990, possui um destaque por ser o documento internacional de 

protegao de direitos humanos com o maior numero de ratificagoes. O Brasil o 

ratificou em 1990. O primeiro artigo da Convengao define a crianga como: "todo ser 

humano com menos de 18 anos de idade, a nao ser que, pela legislagao aplicavel, a 

maioridade seja atingida mais cedo". 

Ela esta fundamentada nos principios que consideram a familia como grupo 

fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem - estar de 

todos os seus componentes. Examina tambem que a crianga deve estar plenamente 
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preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo 

com os ideais proclamados na Carta das Nacoes Unidas, especiaimente com 

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

Os direitos descritos na Convengao incluem: o direito a vida e a protegao 

contra a pena capital; o direito a ter uma nacionalidade; a protegao ante a separagao 

dos pais; o direito de deixar qualquer pais; o direito de entrar e sair de qualquer 

Estado-parte para fins de reunificagao familiar; a protegao para nao ser levada 

ilicitamente para o exterior; a protegao de seus interesses no caso de adogao; a 

liberdade de pensamento, consciencia e religiao; o direito ao acesso a servigos de 

saude, descanso, lazer, divertimento, atividades recreativas, participagao na vida 

cultural e artistica, devendo o Estado reduzir a mortalidade infantil e abolir praticas 

tradicionais prejudiciais a saude; o direito a um nivel adequado de vida e seguranga 

social; o direito a educagao, devendo os Estados oferecerem educagao primaria 

compulsoria e gratuita; a protegao contra a exploragao economica, com a fixagao de 

idade minima para admissao em emprego; a protegao contra o envolvimento na 

produgao, trafico e uso de drogas; a protegao contra a exploragao e o abuso sexual. 

A Prof3. Flavia Piovesan (2002, p.206) afirma que: "ao ratificarem a 

Convengao, os Estados-partes se comprometem a proteger a crianga de todas as 

formas de discriminagao e assegurar-lhe assistencia apropriada". 

Ademais a exploragao economica e sexual de criangas e adolescentes e a 

participagao de criangas em conflitos armados, foram aceitos, em 25 de maio de 

2000, dois protocolos Facultativos a Convengao dos Direitos da Crianga, pela 

Resolugao A/RES/54/263 da Assembleia Geral. Estes dois protocolos visam a 

fortificar o rol de medidas de protegao no tocante as violagoes sobre as quais 

discorrem. 
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Em relacao ao meio de funcionamento de controle e fiscalizagao dos direitos 

expressos na Convengao e estabelecido o Comite sobre Direitos da Crianga, que 

cabe acompanhar a implementagao da Convengao, atraves do exame de relatorios 

periodicos encaminhados pelos Estados - partes. 

1.4.2. OPAPEL DO UNICEF 

No dia 11 de dezembro de 1946 foi criado o Fundo das Nagoes Unidas para a 

infancia, UNICEF, 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. 

Diante da reconstrugao da Europa, alguns paises resolveram que a missao 

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

Unidas nao podiam desconhecer dos 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 atender as criangas de todo o mundo em desenvolvimento. 

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 
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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. 

O UNICEF procura, por meio de seus Programas de Cooperagao com os 

paises, a 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 meninos e meninas e 

um fator indispensavel para o progresso. 

O Fundo das Nagoes Unidas para a Infancia existe e trabalha para auxiliar na 

construgao de um mundo onde 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 ambientes seguros para as 

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

Crianga, entre outras metas. 

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 
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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 infancia e adolescencia. 

A familia e o ambiente basico e ideal para o desenvolvimento saudavel da 

crianga e do adolescente. E a partir do convivio com os pais, irmaos e demais 

parentes que se aprende e se desenvolve as capacidades necessarias para a vida 

adulta. Contudo, nesse mesmo contexto, acontecem 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 levando a crianga 

ate a morte. 

O UNICEF auxilia as familias a resguardar melhor seu filho, originando um 

processo de educagao sem qualquer forma de violencia, e a reverter dinamicas 

violentas em casa. Uma das estrategias e capacitar profissionais de educagao, 

saude e assistencia social para identificar e lidar com a violencia contra crianga e 

adolescente no lar. Eles proporcionam apoio psicologico as vitimas de agressoes e 



procuram reintegrar a familia criancas e adolescentes em situagao de 

superando conflitos e violagoes anteriores. 

O Fundo das Nagoes Unidas para a Infancia ampara a melhor articulagao de 

redes de atendimento local, aperfeigoando seus fluxos de notificagao, atendimento 

especializado a crianga vitima e responsabilizagao dos familiares, para evitar nova 

vitimizagao da crianga/adolescente e garantir a sua inclusao em politicas de 

promogao do seu desenvolvimento pleno saudavel. E ainda trabalha para a 

conscientizagao dos agressores demonstrando que o dialogo e o carinho sao as 

melhores formas de educar a crianga. 



CAPITULO 2 UMA COMPREENSAO TRANSDISCIPLINAR DO ABUSO SEXUAL 
CONTRA CRIANQA E ADOLESCENTE NO MEIO INTRAFAMILIAR. 

2.1.Historico da violencia familiar. 

A violencia domestica ou intrafamiliar contra crianga e adolescente nao e um 

acontecimento dos tempos contemporaneos. Existem relatos sobre esse tipo de 

violencia desde a mitologia ocidental, em passagens biblicas, em rituais de iniciagao 

ou de passagem para a vida adulta, assim fazendo parte da cultura da humanidade. 

Desde o periodo colonial existem registros no Brasil de violencias realizadas 

contra as criangas e os adolescentes, que sao sujeitos de direitos. Isso resulta do 

abuso do poder parental, mas tambem pela desatengao e tolerancia da sociedade 

com a extrema miseria e com as mais diversas formas de violencia a que sao 

submetidas milhoes de criangas e adolescentes, pela imunidade dos vitimizadores e 

diversos outros fatores. 

Sao relatos onde se encontra justificativas para tal pratica, os pais ou 

responsaveis explicam-se atraves de argumentos sobre disciplina e obediencia. 

Durante o lapso de tempo bastante relevante tal pratica nao foi combatida com 

nenhum tipo de sangao, ja que na relagao entre pais e filhos, o pai tinha poder de 

vida e de morte sobre seus filhos. 

Com o despontar da sociedade e do Estado de forma progressiva foi se 

estabelecendo reprovagoes contra tais praticas, mas ainda incompetentes para 

coibi-las, pois antes nao existiam cuidados para com as criangas e adolescentes 

como uma pratica social. Era dever de a familia possuir tais cuidados para com os 
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menores, sendo responsabilidade unica das familias, ficando o Estado proibido de 

interferir na sua privacidade. Existia a concepcao de que a familia era a celula mae 

da sociedade e julga-la seria concordar com contradic5es sociais que nao 

interessavam ao Estado. 

A violencia domestica e um fenomeno, suas causas sao multiplas e de dificil 

definicao, enquanto suas consequencias sao avassaladoras para as criangas e 

adolescentes, vitimas diretas dos seus agressores. Este tipo de violencia pode ser 

encontrada em todos os niveis sociais, diferente do que se imagina, que existam 

somente nas classes menos desenvolvidas. 

Encontra-se a dificuldade de conceitua-la por existir varias definicoes em 

diversas areas. Na area medica, por exemplo, o primeiro estudo realizado foi pelo 

professor Ambriose Tardieu, que tentou trazer a tona o fenomeno da violencia 

domestica, mas nao teve muito respaldo pelo momenta socio politico por qual 

passava. (GONCALVES, 1999, p. 133-160). Esta repercussao se deu somente em 

1962, nos EUA, atraves dos Drs. Kempe e Silvermann, baseadas em evidencias 

radiologicas. Nessa epoca, segundo Gordon,(1988) apud Neumann,(2000): "os 

movimentos feministas, dos estudantes dos direitos civis, antibelicistas fomentaram 

questoes criticas sobre a santidade da privacidade familiar, a posicao privilegiada do 

homem enquanto chefe de familia e a importancia da familia permanecer unida a 

qualquer preco", contribulram para a aceitacao dos estudos. 

Varios teoricos ofereceram definicoes sobre o tema, no entanto nenhuma 

teoria conseguiu refletir a conceituacao global do fenomeno. Porem estes estudos 

possibilitaram uma ampla discussao, havendo uma adesao de outras ciencias, como 

a Psicanalise, a psicologia e a pediatria. 
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2.2. A violencia intrafamiliar a nivel de Brasil 

No Brasil, a violencia pode ser constatada desde a decada de 1970, como 

uma das principals causas da mortalidade infantil. O primeiro trabalho cientifico 

publicado sobre o tema foi a descricao de um caso de espancamento de uma 

crianga em 18 de maio de 1973, chamada Araceli Cabrera Crespo, ela foi estuprada, 

espancada e assassinada por jovens que se drogavam em uma festa particular. 

Diante das circunstancias do caso o dia 18 de maio foi escolhido como o Dia 

Nacional de Combate ao abuso sexual e exploragao sexual de criangas e 

adolescentes. 

Para alguns estudiosos mesmo com a falta de inclusao de dados e possivel 

deduzir que as varias modalidades de violencia ocorridas no meio familiar podem ser 

responsaveis por grande parte dos atos violentos que compoem o indice de 

mortalidade (Minayo, 1994). Apesar de ser um fenomeno que ocorre desde a 

Antiguidade, a violencia domestica, em especial a praticada contra crianga e 

adolescente, passou a ser mais discutida no meio cientifico a partir dos anos 80 

(Santos, 1987; Azevedo & Guerra, 1988; 1989; 1995; Marques, 1986; Minayo, 1993; 

Saffioti, 1997). 

Foi na decada de 80 que comegou a haver uma maior dedicagao para a 

compreensao de tal pratica, atraves das suas caracteristicas, comegaram a ser 

criados os primeiros espagos com o objetivo de denunciar e encaminhar os casos de 

violencia praticada por pais ou responsaveis contra seus filhos. Em meio a expansao 

da violencia contra a crianga e o adolescente, surge o CETRO REGIONAL DE 

ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA - CRAMI, no ano de 1985. 
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Ja na decada de 90, houve um crescimento pelo Brasil de organizacoes 

governamentais e nao governamentais que se decidiram no combate da violencia 

infringida a criangas e adolescentes por aqueles que deviam cuidar e proteger. Sao 

organizagoes com a finalidade de realizar pesquisas, denunciar, criar programas de 

atendimento as vitimas, com o intuito de diminuir tal problema, nao so no auxilio das 

vitimas, mas tambem na orientagao da familia e do abusador. 

A partir desta decada, os estudos decorrentes de pesquisa levaram ao 

conhecimento sobre essa forma de violencia, e vem se estendendo e sua gravidade 

sendo reconhecida, ainda que os resultados obtidos com as pesquisas nao cheguem 

a abarcar sua dimensao. 

No Brasil, o procedimento para identificar e registrar situagoes de violencia 

familiar e fragmentado, o que acaba provocando transtornos para uma rotina eficaz, 

ocasionando deficiencias a serem seguidos pelos profissionais, nas suas atividades 

para a solugao do problema. Ainda, existe carencia de politicas publicas que 

viabilizem a criagao e manutengao de programas preventivos e de tratamento, que 

melhorem as tecnicas para enfrentar esse problema. 

2.3. Violencia domestica contra crianga e adolescente 

E na familia onde tudo tern inicio; sua fungao e importante para o 

desenvolvimento da crianga e do adolescente, pois nao so os torna aptos, como 

tambem pode qualifica-los como inaptos e ate desajustados para viverem em 

sociedade. E no momento em que o nucleo familiar se desestrutura atraves de 
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diversos fatores podendo resultar em atos violentos e agressivos ameacadores do 

convivio familiar, dai passando-se ao que chama-se de violencia domestica contra 

crianga e adolescente, exteriorizada como abuso de poder disciplinar dos pais ou 

responsaveis em relagao ao menor. Tal abuso pode durar, dias, meses, anos, 

enquanto nao forem levados ao conhecimento de autoridades. 

A violencia domestica e encontrada em todas as classes sociais, mas assume 

maior visibilidade nas camadas populares, primeiro por serem mais numerosos e, 

segundo, por serem elas as que procuram, com maior frequencia, os servigos 

publicos. E a violencia domestica gerada contra crianga e adolescente gerando mais 

violencia, onde se pode dizer que e um dos fenomenos violento mais democraticos 

por atingir sem discriminagao todos os niveis sociais. 

Como citado ja acima, tem-se conhecimento a respeito da dificuldade 

encontrada para conceituar tal violencia, devido a multiplicidade de fatores 

determinantes a concretizagao de tal pratica. Quern melhor define o conceito, ou 

seja, o que seja realmente este fenomeno e Guerra (1998, p.32-33), ao dizer que: 

Todo ato ou omissao, praticado por pais, parentes ou responsaveis contra 
criancas e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano ffsico, sexual 
e/ou psicoldgico a vftima, implica numa transgressao do poder/dever de 
protecao do adulto e, por outro lado, numa coisificacao da infancia, isto e, 
numa negacao do direito que criancas e adolescentes tern de ser tratados 
como sujeitos e pessoas em condicao peculiar de desenvolvimento. 

Um outro conceito bastante significativo e o apresentado por Maria Regina de 

Azambuja (2004): 

A violencia sexual intrafamiliar e a que vem revestido de maior 
complexidade para a prevencao, o diagnostico e o tratamento, quer porque 
o abusador e pessoa das relacoes familiares da vftima, quer porque afronta 
importantes regras de convivio sdcio cultural, 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. 
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Para Saffiotti (2002), violencia intrafamiliar e aquela que inclui membros de 

uma mesma familiar extensa ou nuclear, definida por lagos de consanguinidade ou 

afinidade. 

A violencia e algo que se desenvolve e se espalha nas relacoes sociais e 

interpessoais, envolvendo sempre uma relagao de poder que nao faz parte da 

natureza humana, mas e da ordem da cultura e decorre por todas as camadas 

sociais de uma forma profunda que, para o senso comum, passa a ser gerada e 

aceita como natural a existencia de um mais forte dominando um mais fraco, 

processo que Vicente Faleiros (1995) descreve como a "fabricacao da obediencia". 

Este tipo de violencia e reconhecida como um problema que mobiliza a 

atuacao das diversas instituigoes, sendo elas governamentais ou nao 

governamentais. Sao varias as vertentes desse problema: a violencia estrutural, 

determinada pela condicao socio-economica e politica; a violencia cultural, oriunda 

das relacoes de dominacao de diversos tipos: raciais, etnicas dos grupos etarios e 

familiares; a violencia de delinqiiencia, caracterizada pelos casos socialmente 

vinculados a criminalidade. 

Diante da situagao de pobreza da grande maioria da sociedade brasileira, 

historicamente caracterizada pela desigualdade social, a violencia domestica contra 

crianga/adolescente e tida como estrutural. Dessa forma as criangas e os 

adolescentes encontram-se ilhados no conjunto de atos violentos que os cercam, e 

que sao oriundos de manifestos no contesto familiar, no comunitario e no social, ou 

em todos concomitantemente. 

Como salienta GUERRA (1998, p.32); 

A violencia e um processo de objetivacao da crianca e do adolescente, no 
qual ambos sao despidos de qualquer subjetividade e reduzidos a condicao 
de objeto de maus tratos. 
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A violencia praticada no ambiente familiar, que tanto pode ser por negligencia, 

fisica e psicologica, embora guarde uma relagao direta com a violencia estrutural, e 

uma consequencia das relacoes interpessoais dos atores envolvidos: 

crianca/adolescente e familiares (pais, irmaos, tios). 

2.4. Tipos de violencia domestica 

De acordo com Azevedo e Guerra (2001), existem quatro tipos de violencia: 

1. Violencia fisica - corresponde ao emprego de forca fisica no processo 

disciplinador de uma crianga, e toda a acao que causa dor fisica, desde uma simples 

tapa ate o espancamento fatal. 

2. Violencia sexual - e todo o ato ou jogo sexual entre um ou mais adulto e uma 

crianga/ adolescente, ou utiliza-lo para obter satisfagao sexual. Consiste nao so 

numa violagao a liberdade sexual do outro, mas tambem numa violagao dos direitos 

humanos da crianga e do adolescente. 

3. Violencia psicologica - e toda interferencia negativa do adulto sobre as criangas 

formando na mesma um comportamento destrutivo. 

4. Negligencia - pode ser considerada tambem como descuido, ausencia de auxilio 

financeiro, colocando a crianga e o adolescente em situagao precaria: desnutrigao, 

baixo peso, doengas, falta de higiene. 
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2.5. Abuso sexual contra crianga e adolescente 

Defini-se como qualquer conduta sexual com uma crianga/adolescente 

praticada por um adulto ou por uma crianga ou adolescente mais velho. Pode se 

configurar atraves da penetragao vaginal ou anal na crianga, como tambem pelo 

toque nos genitals da vitima ou fazer com que a crianga/adolescente toque os 

genitais do adulto ou de outra crianga mais velha, ou o contato oral - genital ou, 

ainda tocar de leve os genitais do adulto com a crianga/adolescente. 

A Organizagao Mundial de Saude conceitua os maus - tratos sexuais como 

atividades de carater sexual exercida por uma pessoa mais velha, contra a 

crianga/adolescente, com fins de prazer sexual. Sao classificados como abusos 

sensoriais (pornografia, exibicionismo, linguagem sexualizada); estimulagao sexual 

(caricias inapropriadas em partes consideradas intimas, masturbagao) e ato sexual 

propriamente dito (realizagao ou tentativa de violagao ou penetragao oral, anal ou 

genital). (FONSECA; LAU; FARINATTI, 1996, p.41-43). 

2.5.1 Abuso sexual incestuoso 

O abuso sexual nao e um fenomeno recente. Relatos biblicos apontam que o 

uso sexual de meninas, o incesto praticado pelos proprios pais ou parentes, assim 

como a venda de meninas para o acasalamento nas negociagoes comerciais ou nas 

guerras fazia parte da cultura familiar e social das tribos. 
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Chamados por alguns doutrinadores de ASI (Abuso Sexual Incestuoso), dao -

se atraves de uma relacao libidinosa (podendo ser fisico ou psicologico), realizado 

por membros da familia contra outros membros principalmente criancas e 

adolescentes. Esta violencia que ocorre dentro do nucleo familiar, que e explicada 

pelas relagoes de afinidade entre seus componentes, composta pela convivencia e 

afetos mutuos. 

Em qualquer prisao do Brasil, do mundo iremos encontrar criminosos 

condenados por este delito, nao sendo necessario nos dirigir aos fundos do inferno, 

pois tal fato ocorre muito mais do que se imagina, basta acompanhar os noticiarios. 

Normalmente a vitima cala-se, nao recorrendo a justiga, sendo as razoes das 

mais diversas especies. Entretanto, a mais comum, e necessario suportar a situagao 

porque o vitimante e o proprio pai ou irmao e tal fato os levaria para a cadeia, 

colocando em risco a organizagao familiar, se diante de tal situagao pode-se dizer 

que ha uma organizagao familiar. 

O abuso sexual e uma das formas mais crueis de maus-tratos infantis, porque 

nao so afeta o menor fisicamente, mas tambem Ihe afeta no sentimento de pureza e 

dignidade que ela possui. E investigado como especie de maltrato fisico ou 

emocional. Este tipo de violencia pode ser explicada como todo ato ou jogo sexual 

entre um familiar (seja ele responsavel legal ou nao) e uma crianga/ adolescente, 

podendo haver ou nao contato fisico. 
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2.5.2 Caracteristicas do abuso sexual 

O abuso sexual praticado contra crianga/adolescente pode ser compreendido 

no mundo juridico penal, de acordo com a forma de execugao pelo sujeito ativo, 

como crime de estupro, atentado violento ao pudor, etc. O abuso sexual inicia-se por 

meio de comportamentos de exibigao, passando para as caricias de carater sexual e 

chegando ao ponto mais alto com atos abusivos mais evidentes. 

Uma das principais caracteristicas da violencia intrafamiliar, principalmente 

quando se refere ao abuso sexual contra o menor, e exposta pelos doutrinadores, 

como a Sindrome do Segredo, que e definida como a nao revelagao da violencia 

sofrida, devido a inumeras causas, que se dividem entre fatores externos e fatores 

psicologicos. 

Em relagao aos fatores externos, tem-se que existem falta de confianga no 

depoimento das vitimas, as ameagas contra o menor abusado, as consequencias da 

desestruturagao familiar. Ja, os fatores internos, por sua vez, sao os sentimentos de 

culpa da vitima, da dissociagao da figura do pai e do abusador. 

Para caracterizar as diferentes formas de violencia das quais as criangas e os 

adolescentes sao vitimas, Azevedo e Guerra (1989), referem - se a dois processos 

de fabricagao que nao sao excludentes: 

A Vitimagao, consequente das situagoes de desigualdades sociais e economicas; 

A Vitimizagao, consequente das relagoes interpessoais abusivas adultas-criangas. 

Para as autoras o primeiro processo, a vitimagao, atinge a crianga/ 

adolescente que vive os efeitos das desigualdades sociais, enquanto, a vitimizagao 

atinge aquelas vitimas da violencia domestica/intrafamiliar que estao em todas as 
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classes sociais. Com essa caracterizacao querem dizer que isso significa que 

criancas e adolescentes vitimados podem estar sendo tambem vitimizados e vice -

versa. 

2.5.3 Fatores atrelados a pratica do abuso sexual 

As causas de abuso sexual na familia podem estar interligadas a violencia 

domestica e a crises no meio familiar. Os aspectos que demonstram o 

acontecimento deste ato sao: a existencia de um pai alcoolatra ou violencia na 

familia de origem fisica; pai autoritario ou extremamente puritano e de uma mae 

passiva, ausente; e tambem o fato de os pais terem sido abusados ou 

negligenciados em sua infancia. 

Sao bem variaveis os fatores que levam a tal pratica, um fator intrigante, mas 

constatado em estudos e que o molestador justifica seus atos, racionalizando que 

esta proporcionando a crianga/adolescente a oportunidade de desenvolver-se no 

sexo, ser especial e saudavel, inclusive praticando conjungao carnal com permissao 

desta. Assim, podendo envolver-se afetivamente e nao ter qualquer nogao de limites 

entre papeis ou de diferengas de idade. 
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2.5.4. Consequencias para as vitimas 

O abuso sexual na maioria das vezes nao deixa vestigios, ou seja, nao deixa 

marcas de violencia fisica e tambem pelo fato desse ato ser praticado dentro da 

propria casa e por pessoas que tern relagao de parentesco com a vitima, acaba 

tornando-se mais dificil detectar o problema, pois quando a mae ou alguem da 

familia vem tomar conhecimento da situacao, isso ja pode estar acontecendo ha 

muito tempo, entao o "estrago psicologico" dessa crianga na maioria das vezes e 

irremediavel. 

As vitimas nao sao apenas exploradas ou maltratadas psicologicamente, 

Seus agressores, mediante seu poder e a conexao familiar, controlam e manipulam 

a percepcao da realidade de suas vitimas. Assim, criangas e adolescente abusados 

sao referidas, por seus agressores, como ruins e incontroladas. Os efeitos de tal 

violencia podem ser devastadores, uma vez que a familia e o primeiro grupo onde se 

constroem as realidades individuals. Exemplos desses efeitos e a distorgao da 

realidade e o comprometimento. 

Os efeitos sobre a saude fisica e mental das vitimas podem ser continuos. 

Vao desde lesoes leves e graves ate a infecgoes de transmissao sexual como e o 

caso das DSTs, Aids ou outras, abortos espontaneos, gravidez indesejada ate danos 

na saude mental, como sindrome do stress, depressao, ansiedade, desordem 

comportamental, uso de drogas e alcool, dificuldades na vida sexual, frequencia de 

suicidio e a morte. 

Na maior parte dos casos as vitimas do abuso sexual, principalmente durante 

a infancia, geram serios transtornos psicologicos. A crianga e o adolescente sao 
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seres em formagao e que nao estao preparados para uma iniciagao na vida sexual, 

isso ligado ao fato da familia ser um lugar de seguranga e abrigo, e que acaba 

fazendo a violencia intrafamiliar causar danos psiquicos em toda a familia e 

principalmente na vitima direta, ou seja, a crianca e o adolescente. 

2.5.5. Quern e o agressor? 

No mais comum de casos de abuso sexual praticado contra crianga e 

adolescente dentro do lar a crianga e abusada por pessoas que ela conhece e que 

pode controla-la. E sempre alguem de quern a crianga tern afeto e confia. Por causa 

desta relagao e que o agressor consegue convencer a crianga a participar desses 

tipos de atos por meio de induzimento, recompensas ou ameagas. 

Sao os adultos conhecidos e familiares proximos, como os pais, padrasto, 

irmao, tio que sao os abusadores sexuais mais habituais e desafiadores. Embora a 

maioria dos abusadores seja do sexo masculino, as mulheres tambem abusam 

sexualmente de criangas e adolescentes. 

O abusador, tambem e reconhecido como pedofilo, a pedofilia e uma 

psicopatologia; um desvio da sexualidade, de carater compulsivo e obsessivo em 

que adultos tern atragao sexual por criangas e adolescentes. 

Como nos confirma o autor Marcel Hazeu(2004, pg. 34), quando diz: 

Geralmente ha uma proximidade afetiva e de confianca entre vitima e 
agressor, mesmo se este nao faz parte da familia. O vizinho, professor, ou 
(ex) namorado sao pessoas que configuram no topo da lista de agressores 
sexuais. A dominacao pela sexualidade implica na quebra do pacto de 
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confianca e proximidade a favor de um pacta de silencio e medo que 
possibilita o abuso sexual. 

O abusador e uma pessoa com dupla personalidade. Ele consegue preservar 

a clandestinidade pelo perfil adotado de pessoa Integra. O abusador so consegue 

sentir prazer a partir do momento em que ele percebe que esta forcando a barra. Ele 

possui persuasao e sedugao. Sao descritos como dominantes, abusivos e 

autoritarios, ou como passivos ou dependentes, o que propoe a ausencia de um 

padrao unico de estruturacao da personalidade destes sujeitos, indicando tambem 

que alem das caracteristicas individuals do abusador, a estruturacao relacional dos 

parceiros e da familia acabam por favorecer a situagao de vitimizagao domestica. 

Esse tipo de abuso contra esses pequenos comegam de maneira lenta 

atraves de sedugao sutil, passando a pratica de "carinhos" que raramente deixam 

lesoes fisicas. E nesse ponto que nos perguntamos como alguem que tern o dever 

de cuidar e proteger pode ter atitudes tao despreziveis. 

2.5.6. A crianga e o adolescente como vitimas de delitos sexuais 

Na construgao desse processo de reconhecimento, foram e sao importantes 

as contribuigoes da Medicina e das Ciencias Humanas que, atraves dos seus 

saberes, demonstraram ser a infancia a etapa fundamental para o desenvolvimento 

saudavel do individuo, e a adolescencia nao uma simples passagem para a vida 

adulta, mas um momento critico em que, quern a vivencia esta se confrontando com 

valores, normas, aprendizagens, escolhas afetivas, ate entao aceitas sem muitos 

questionamentos. 
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As transformacoes fisicas e intelectuais por que passa levam-no a buscar 

novas formas de lidar com esse antigo repertorio, o que vai repercutir na sua 

identidade, nas suas escolhas e em novas responsabilidades. Esta comprovado que 

para essas etapas se cumprirem de modo a produzirem adultos saudaveis, o 

elemento vital e a qualidade das relagoes afetivas estabelecidas. 

As agressoes sexuais a menores dificilmente chegam a nossos tribunais, e os 

estudos criminologicos sao poucos. Os menores quase sempre nao apresentam o 

fato a seus pais ou a pessoas responsaveis por eles, pois temem o castigo e 

preferem ocultar que tenham sido violentados ou enganados, principalmente quando 

o agressor e alguem da familia ou mesmo proximo, sem vinculo familiar. O menino 

ou a menina ficam isolados pela falta de compreensao, inexistindo um auxilio moral 

ou psicologico. E estes casos quando chegam aos Tribunais, de vitimas de abuso 

sexual, torna-se muito dificil as provas no processo para obter-se a verdade judicial. 

Assim, dessa maneira as criangas que sofreram a agressao pelo delito sexual 

voltam a ser vitimas. 

Os estudos do crime e da vitima estao contaminados de grandes dificuldades 

para a conotagao dos fatos. O ocultamento e o juizo de menor valia para aquele que 

e a vitima faz com que na maioria dos casos, embora se considere delito, morram no 

esquecimento das familias de alta pobreza e marginalizagao social, e nas familias 

de media e alta sociedade o que contribui para esse esquecimento e a questao da 

vergonha e da estabilidade familiar. 



CAPITULO 3 A TUTELA JURIDICA INTERNA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
FRENTE AO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR. 

3.1. Evolucao historica do Direito da Crianca e do Adolescente 

Constata-se que com o passar dos anos a afirmagao dos direitos 

fundamentals do homem causou a elevacao da crianca e do adolescente a condicao 

de sujeitos de direito. 

Apos arduos debates nos meios politicos, juridicos, legislatives e 

assistenciais, em 1927, foi editado o Codigo de Menores, tambem conhecido como 

Codigo Mello Mattos. Este codigo foi a primeira legislacao especifica para tutelar os 

menores, que eram marcados pela violencia. Foi nessa epoca que surgiu a figura do 

"menor" que servia para designar aquelas criangas e adolescente considerados 

perigoso. 

Na decada de 40, a politica de Estado, estava voltada a duas categorias 

separadas, ao menor e a crianga. Destaca-se que o tratamento juridico dado aos 

menores era parecido com aquele a que eram submetidos os portadores de doengas 

psiquicas e baseava-se na privagao de liberdade por tempo indeterminado. 

A Lei n° 4.513 foi aprovada em 1964, criando a Politica Nacional do Bern -

Estar do Menor em substituigao ao Servigo de Assistencia aos Menores - SAM, que 

vigorou em 1941. A Politica Nacional do Bern - Estar do Menor teve como 

organismo de gestao nacional a FUNABEM e as FEBEM's como gestores estaduais. 

O Codigo de Menores editado em 10 de outubro de 1979, atraves da Lei n° 

6.697 incorporou a doutrina da situagao irregular, mantendo o carater tutelar, sem, 
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contudo, transformar a nogao da crianga e do adolescente como "menor 

abandonado" e "delinqiiente". A crianga e o adolescente eram objetos da norma e 

mereciam tratamento quando estavam em situagao irregular, deixando evidente a 

criminalizagao da pobreza. Este Codigo sustentou o estado de sub - cidadania dos 

menores, assim fazendo com que jovens fossem criados longe de suas familias. 

No fim na decada de 80 o Brasil recobra o debate sobre a Doutrina da 

Protegao Integral. O nosso pais, em paralelo aos movimentos internacionais, 

promulgou a Constituigao Federal de 1988, dedicando os direitos humanos de todos 

os cidadaos, dentre eles as criangas e os adolescentes, que receberam tratamento 

especial com a redagao do artigo 227 da CF/88. A partir dai, passou - se a buscar a 

regulamentagao do artigo 227 da Constituigao Federal, bem como a substituigao do 

Codigo de Menores de 1979. 

No ano de 1990 foi editado o Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 

8.069/ 90), que firmou a Doutrina da Protegao Integral em objegao a Doutrina da 

Situagao Irregular. Esta lei regulamentou o artigo 227 da Carta Maior e instituiu que 

a crianga e o adolescente passam a ser sujeitos de direito, deixando de ser objetos 

da norma. O Estatuo da Crianga e do Adolescente trouxe alguns principios que 

passaram a ser seguidos como forma de demonstrar a preocupagao do Estado com 

os direitos das criangas e dos adolescentes, dentre eles: o principio do atendimento 

integral, o principio da garantia prioritaria, da prevalencia dos interesses das 

criangas, respeitabilidade. Foi com a edigao da Lei 8.069/90 que a crianga e o 

adolescente passaram de condigao de "menor" a condigao de cidadao. 
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3.2. A crianga e o adolescente e a Constituigao Federal de 1988 

Com a promulgagao da Constituigao Federal de 1988, origina-se um novo 

constitucionalismo no Brasil. Apos varias reclamagoes do povo brasileiro requerendo 

a redemocratizagao do pais, promulga-se uma Carta amplamente debatida. 

Possuindo como principais caracteristicas: forte destaque nos direitos humanos 

(individuals, coletivos e difusos), na descentralizagao administrativa e politica, na 

forma Federativa de Estado como principio irrevogavel e na participagao e 

organizagao social como elementos necessarios para o controle e a consolidagao da 

democracia brasileira. 

Nesse sentido, a CF/88 acompanhando a evolugao social e aderindo as 

tendencias mundiais de protegao das criangas e adolescentes, estabeleceu no seu 

corpo, um capitulo especial voltado a promogao e a defesa dos direitos dos mesmos, 

intimando a familia, o Estado e a sociedade civil a desenvolver um olhar para esses 

seres de uma maneira especifica, procurando defender a dignidade humana e 

protege-los de qualquer ato violento que venha prejudicar o seu desenvolvimento 

fisico, psfquico e moral. 

A Constituigao Federal diz que qualquer abuso, violencia e exploragao sexual 

da crianga e adolescente deverao ser punidas. Como dispoe no artigo 227 da CF/88: 

Art. 227 E dever da famflia, da sociedade e do Estado assegurar a crianca 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 
alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminacao, 
exploragao, violencia, crueldade e opressao. 
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O artigo 227 da Constituigao Federal elege pela primeira vez um elenco de 

inovagoes em favor da infancia e da juventude do Brasil, um vasto conjunto de 

direitos. Estabelece-se de forma objetiva no elo de ligagao entre a Constituigao 

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

Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 1989. Este artigo e uma carta de direitos 

fundamentals da crianga e do adolescente no Brasil. 

O artigo supra citado divide-se em duas partes: promogao de direitos e defesa 

de direitos. A promogao de direitos determina: direito a sobrevivencia, direito ao 

desenvolvimento pessoal e social; direito a integridade fisica, psicologica e moral. Ja 

a defesa de direitos visa colocar as criangas e os adolescentes a salvo da: 

negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao. 

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

necessidade de especial respeito a seu estado de pessoa em desenvolvimento, o 

valor prospero da infancia e da juventude, como condutor da continuidade do seu 

povo e da especie e o reconhecimento da sua fragilidade, o que torna as criangas e 

os adolescentes merecedores de protegao integral por parte da familia, da 

sociedade e do Estado, o qual devera atuar atraves de politicas especificas para 

promogao e defesa de seus direitos. 

A nova doutrina distingue a protegao integral como um dever social da familia, 

da sociedade e do Estado. E esta protegao deve ter precedencia absoluta em todas 

as suas agoes, pois a crianga e o adolescente nao podem esperar ja que sao 

pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos, devendo sertratados como tais. 

Deste modo, eliminam-se, a politica subjetivista e assistencialista, e a crianga 

e o adolescente devem ser protegidos contra toda forma de violencia, brutalidade 

fisica ou mental, abandono ou negligencia, de maus tratos ou exploragao, inclusive 



sexual. A condicao especial deve conferir direitos e deveres individ 

crianga e ao adolescente, bem como oportunidades e facilidades f 

bom desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, t . . . 

liberdade e dignidade. 

3.3. Os direitos assegurados a crianga e o adolescente no ECA. 

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

julho de 1990 nasce para substituir o nosso 2° Codigo de Menores . Com essa nova 

lei vai se desencadeando algumas alteragoes significativas, a exemplo, a alteragao 

do "nome" do corpo de normas - de Codigo para Estatuto - , a exclusao do uso do 

termo menor, substituido pela categoria crianga e adolescente, a chegada da 

Doutrina da Protegao Integral em substituigao a Doutrina da Situagao Irregular -

consagrando a crianga e o adolescente como sujeitos de direitos. 

O Estatuto, tern sua subsistencia inspirada no acolhimento da Doutrina de 

Protegao Integral, que passa a entender a crianga e o adolescente como sujeitos de 

direitos, credores de uma protegao integral, que e devida pela familia, pela 

comunidade, pela sociedade em geral e pelo Estado, assim, deixando de lado a 

visao de menores em situagao irregular. No entanto, a Doutrina da Protegao Integral 

nao foi uma criagao do ECA, este so fez reafirmar um texto ja consagrado pela 

nossa legislagao patria. 

Em 1986, a Assembleia Nacional Constituinte mostrou-se como uma 

oportunidade impar para se organizar um grande debate nacional e se propor uma 
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nova forma de se entender e se tratar a questao relativa a infancia e a adolescencia 

do pais, devido ao amadurecimento e o nivel de organizagao de diversos 

movimentos e instituigoes sociais, que acusavam, atraves dos proprios meninos, a 

freqiiente e sistematica violagao de seus direitos, sendo eles ainda desconsiderados 

como pessoas humanas e como cidadaos. 

Foi travada uma verdadeira luta por parte de varios movimentos e 

organizagoes, como: a Pastoral no Menor da Conferencia Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), o Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, a Frente Nacional 

de Defesa dos Direitos das Criangas e Adolescentes e da Comissao Nacional 

Crianga e Constituinte, para que fossem garantidos os direitos das criangas e 

adolescente, obtendo-se um compromisso politico dos constituintes. 

O ECA e resultado de um longo processo de amadurecimento politico e 

social, que foi feito por pessoas que comegaram a enxergar com outros olhos os 

problemas relacionados aos menores, observando-os como vitimas de uma familia, 

de uma sociedade e de um Estado irregulares, e nao como pessoas irregulares em 

si. 

A Constituigao Federal de 1988 estabeleceu responsabilidade simultanea e 

solidaria da familia, da sociedade e do Estado para promogao, protegao e 

preservagao, com total prioridade, dos direitos fundamentals de criangas e 

adolescentes. Por sua vez, o Estatuto da Crianga e do Adolescente, traduz tal 

preceito constitucional em seu artigo 3°, quando refere que a crianga e adolescente 

desfruta de todos os direitos fundamentals inerentes a pessoa humana, sem dano 

da protegao integral de que trata esta Lei. 

A lei infraconstitucional faz mengao aos direitos fundamentals especificos 

para a protegao da crianga e do adolescente. Observa-se que o legislador 
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compreendeu que a crianga e o adolescente sao pessoas em desenvolvimento, 

sendo assim incapazes de se defenderem sozinhos, sem a protegao de todo um 

conjunto sistematizado de agoes por parte da familia, da comunidade e do Estado. 

Os direitos fundamentals especificos do Estatuto originam-se com o direito a 

vida e a saude, nos termos do artigo 7°, que diz: 

a crianga e o adolescente tern direito a vida e a saude, mediante a 
efetivacao de politicas sociais publicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condicoes dignas de existencia. 

Menciona o ECA que a crianga e o adolescente deve ter uma vida sadia e 

harmoniosa. Tal direito e garantido desde a eoncepgao, pois a gestante devera ter 

atendimento pre e perinatal atraves do SUS. Outras obrigagoes tambem buscam 

proteger tal direito a vida e a saude, tais como: atendimento medico pelo SUS, 

atendimento especializado para crianga e adolescente portadores de necessidades 

especiais, fornecimento gratuito de remedios, habilitagao e reabilitagao, entre outros 

previstos nos artigos 10 a 14 do ECA. 

Preceitua o Estatuto o direito a liberdade, ao respeito e a dignidade, 

constantes nos artigos 16 e 18. A crianga e o adolescente ainda possuem direito a 

convivencia familiar e comunitaria, o que significa que os mesmos tern direito de 

serem criados e educados no seio de sua familia natural e, somente de forma 

excepcional, serao colocadas em familias substitutas, bem como em contato com a 

comunidade em que esta inserido, para que os mesmos possam progredir como 

cidadaos de forma segura, fortalecida e harmoniosa. 

Sao direitos fundamentals ainda os relacionados a educagao, a cultura, ao 

esporte e ao lazer. A participagao conjunta com sua comunidade e escola em 

atividades educacionais e de divertimento tern uma relevante importancia para o 
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desenvolvimento das criangas e adolescentes, pois proporciona saudaveis 

oportunidades futuras em detrimento do fracasso e livre de qualquer tipo de 

influencia criminosa de adultos. 

Assim, se faz necessario que a crianga/ adolescente viva de forma intensa a 

sua infancia e adolescencia, brincando livre de opressoes ou violencias, e o 

adolescente ultrapasse essa fase cheia de transformagoes e questionamentos com 

seguranga e preservagao de seu direito de ter uma vida tranquila. 

3.3.1. O abuso sexual e o Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

A violencia sexual que sofrem criangas e adolescentes em todo lugar e um 

genero do qual fazem parte a prostituigao infantil e a exploragao sexual, agoes 

tipificadas como crime no art 244 - A do ECA. Esses crimes afastam da crianga a 

sua dignidade, viola a sua liberdade e os privam da capacidade de sonhar numa 

fase da vida onde os sonhos sao necessarios para o desenvolvimento de um ser 

humano consciente e preocupado com os seus semelhantes. 

O autor FONSECA (2001, pg. 143) menciona em sua obra que: 

O abuso e a exploragao sexual ferem um leque de direitos fundamentais da 
crianga e do adolescente, tais como: a dignidade, a imagem, o seu 
desenvolvimento fisico e psiquico (mental, moral e espiritual), bem como o 
seu direito a liberdade. Tais ilicitos violam o direito ao respeito (art.17 do 
ECA), isto e, a integridade fisica, psiquica e moral da crianga e do 
adolescente, viola-se os seus valores, ideias e crengas. 
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Dispoe o Estatuto da crianca e do adolescente em seu artigo 244 - A que: 

submeter crianga ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2° desta lei, 

a prostituigao ou a exploragao sexual: Pena - reclusao de 4 a 10 anos e multa. 

Somente com o advento da Lei n° 9.975/00 foi que este artigo foi introduzido 

no Estatuto da crianga e do adolescente, pois ate entao esse tipo de violencia sexual 

era tratado pela lei penal. Foi um importante passo a insergao no seu texto de tal 

pratica contra os direitos desses cidadaos, onde se percebe que a violencia sexual e 

genero da qual fazem parte as condutas de exploragao sexual e prostituigao infantil. 

O artigo 244 faz distingao entre as condutas, enquanto a prostituigao infantil e 

o comercio de fim sexual em troca na maioria das vezes de dinheiro, ja a exploragao 

sexual e toda forma de proveito sexual sobre alguma pessoa, podendo ser comercial 

ou nao, havendo contato fisico ou nao. 

O abuso sexual sem contato fisico acontece quando a crianga e estimulada 

atraves de fotos, historias, imagens, tanto pelo meio de comunicagao quanta ao vivo, 

ou tambem quando ela e obrigada a despir-se para o estimulo de prazeres de um 

adulto. Ja o abuso sexual com contato fisico, e aquele onde ha o contato direto com 

a crianga, a mesma tern o seu corpo invadido por outra pessoa na busca de 

satisfagao de prazer ou por pura perversidade. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente realiza o seu papel quando prever 

essas condutas como crimes, mas nao basta somente a previsao, nao surte os 

efeitos necessarios. Faz-se necessaria uma interdisciplinaridade de politicas 

publicas para que haja nao somente as prisoes daqueles que violam sexualmente as 

criangas e adolescentes, mas tambem para que acontega um processo de 

acompanhamento social dessas pessoas a fim de devolver a dignidade perdida. E 
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estas politicas publicas nao devem ficar sos na area da repressao, devendo ir ate a 

prevengao do dano, resgatando a dignidade de toda a familia. 

3.4 Disposicoes contidas no Codigo Penal referentes ao abuso sexual contra crianga 

e adolescente. 

O abuso sexual realizado contra crianga/adolescente pode ser entendido no 

mundo juridico penal, de acordo com a forma de execugao pelo sujeito ativo, como 

crime de estupro, atentado violento ao pudor, etc. O abuso sexual inicia-se por meio 

de comportamentos de exibigao, passando as caricias de carater sexual e chegando 

ao ponto mais alto com atos abusivos mais evidentes. 

Atraves do Direito Penal o Estado protege os interesses individuals e 

coletivos e tipifica algumas agoes consideradas contra os bons costumes e a 

liberdade dos individuos. O Codigo Penal dispoe em seu Titulo VI os crimes contra 

os costumes e apresenta no capitulo I, os crimes contra a liberdade sexual, dentre 

eles encontram-se o estupro e o atentado violento ao pudor. 

Em relagao ao atentado violento ao pudor caracteriza-se como forgar o menor 

a praticar tais atos ou forga4os a permitir a pratica de tais atos como masturbagao, 

sexo anal, oral, toque nas partes intimas, como disposto no artigo 214 do Codigo 

Penal: "constranger alguem mediante violencia ou grave ameaga, a praticar ou 

permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjungao carnal". Este 

tipo de crime pode ser praticado com qualquer pessoa de qualquer sexo, havendo 

ou nao penetragao, mas quando a penetragao e praticada contra menores de 14 
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anos, caracteriza-se o estupro e este sera presumido como disposto no artigo 224 

do Codigo Penal. 

Ja o crime de estupro esta descrito no art. 213 do Codigo Penal: "constranger 

mulher a conjungao carnal mediante violencia ou grave ameaga". E a pratica sexual 

em que ocorre penetragao vaginal com o uso de violencia ou grave ameaga, se a 

vitima for menor de 14 anos o estupro sera presumido de acordo com art. 224 do 

Codigo Penal, a mesma regra vale para o atentado violento ao pudor. 

O codigo expoe o conceito de violencia presumida, quando se refere a 

presuncao de violencia da vitima menor de 14 anos, o codigo tenciona estabelecer a 

falta de discernimento do menor para consentir acerca das praticas libidinosas. Pois 

se entende que nos crimes contra a liberdade sexual a crianga nao esta pronta para 

perceber sobre a gravidade do ato, e tambem, nao possui maturidade para o 

consentimento, sendo assim, a violencia do autor presumida. 

Nas disposigoes gerais encontram-se as causas de aumento de pena, onde 

uma delas e referente a relagao de parentesco, autoridade ou aproximagao do 

agente com a vitima, tipificado no inciso II do artigo 226 do CP, introduzido pela Lei 

11.106/05. Essa causa de aumento de pena veio para favorecer uma maior 

punibilidade aos crimes de violencia sexual cometidos por pessoas responsaveis 

pela guarda e bem estar da vitima. 

Assim, examinando os artigos acima citados pode se constatar que no 

ordenamento juridico brasileiro nao existe uma figura tipica exclusiva para a 

violencia sexual intrafamiliar contra a crianga e o adolescente, deixando essas 

vitimas a merce de um ordenamento falho. E de suma importancia destacar mais 

uma vez que este e um crime muito mais abrangente, do que qualquer figura 

tipificada no ordenamento juridico patrio. 
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3.5. Politicas de prevengao e assistencia as criancas e adolescentes vitimas de 

abuso sexual 

A Constituigao Federal de 1988 preve procedimentos para a realizagao de 

politicas publicas para promogao, preservagao e protegao dos direitos das criangas 

e adolescentes, como mencionado no paragrafo primeiro do artigo 227 da CF/88 que 

diz: "o Estado promovera programas de assistencia integral a saude da crianga e do 

adolescente, admitida a participagao de entidades nao governamentais e 

obedecendo aos seguintes preceitos: I - aplicagao de percentual dos recursos 

publicos destinados a saude na assistencia materno-infantil; II - criagao de 

programas de prevengao e atendimento especializado para os portadores de 

deficiencia fisica e sensorial ou mental, 

Por sua vez, enquanto lei infraconstitucional especifica o Estatuto da Crianga 

e do Adolescente que regulamentou o artigo 227 da CF/88 estabelece que criangas 

e adolescentes possuam garantia prioritaria, bem como traga diretrizes para agoes 

de politicas de atendimento que sao: politicas sociais basicas, politicas e programas 

de assistencia social, servigos especiais de prevengao e atendimento medico e 

psicossocial as vitimas de negligencia, maus tratos; exploragao; abuso; crueldade e 

opressao; protegao juridica - social por entidades de defesa dos direitos de criangas 

e do adolescente. 

O ECA dispoe que serao chamados a contribuir com o Poder Publico, a 

familia e a sociedade. Por isso estabelece em seu artigo 86, que a politica de 

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente sera realizada por meio de um 
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conjunto articulado de agoes governamentais e nao - governamentais, da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

A Constituigao Federal juntamente com o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente disciplina dois orgaos de participagao direta da sociedade, quais sejam, 

o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos da Crianga e do Adolescente. Assim, 

dotou-se de mecanismos para que a sociedade possa participar da organizagao de 

politicas publicas dirigidas para a crianga e o adolescente e da fiscalizagao dos 

direitos e garantias assegurados pelos dispositivos legais. 

Os Conselhos Tutelares sao orgaos que devem ser criados por leis 

municipals e sao incumbidos pela sociedade de lutar pela efetivagao dos Direitos da 

Crianga e do Adolescente. Sao compostos por cinco membros diretamente eleitos 

pela comunidade para um mandato de tres anos; gozam de autonomia; sao 

permanentes, nao-jurisdicionais e independentes. A autonomia baseia-se no fato de 

o Conselho nao precisar de ordem judicial para empregar e decidir as medidas 

protetivas, mas ja sua independencia e relativa, pois e sujeito a fiscalizagao do 

Conselho Municipal de Direitos, do Ministerio Publico, da autoridade judiciaria, e das 

entidades civis. 

As responsabilidades dos Conselhos Tutelares sao voltadas para a solugao 

dos problemas que atingem a crianga e o adolescente de uma determinada cidade 

ou regiao. Para tanto, o Estatuto preve uma serie de medidas a serem adotadas 

pelos Conselhos, tais como: atender criangas e adolescentes que tiveram os direitos 

violados ou ameagados; aplicar medidas de protegao; atender ou aconselhar pais ou 

responsaveis; encaminhar a autoridade judiciaria os casos de sua competencia; 

requisitar servigo publico nas areas de saude, educagao, previdencia, trabalho e 

seguranga, entre outros. 
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O Conselho de Direitos da Crianga e do Adolescente e outro orgao composto 

por membros da sociedade civil e que tern como objetivo a deliberagao e o controle 

das agoes governamentais em todas as questoes relativas ao atendimento dos 

direitos da crianga e do adolescente. Esta presente em esferas municipal, estadual e 

federal. Cabe a ele nao somente tragar diretrizes, mas tambem, detalhar e fiscalizar 

a execugao, por parte do Poder Executive das politicas por ele deliberadas. 

Ademais a questao dos Conselhos Tutelares e de Direitos serem formados 

por componentes eleitos pela comunidade significa a participagao direta da 

sociedade na fiscalizagao e solugao dos seus proprios problemas. E importante ja 

que nao ha ninguem mais apropriado do que os proprios componentes da 

comunidade ou organizagoes da sociedade para elencarem quais os principals 

problemas relacionados a infancia e a juventude, propor metas para sua solugao e 

aplicar as medidas protetivas adequadas. 

Por fim, nao existindo Conselho Tutelar ou Conselho de Direitos da Crianga e 

do Adolescente e de atribuigao do juizado da infancia e da juventude exercer estas 

fungoes. Quando os Conselhos Tutelares nao existem, nao funcionam ou falham na 

realizagao de suas responsabilidades e importante identificar quais os fatores que 

concorrem para estas situagoes. Portanto, cabe ao poder publico angariar recursos 

financeiros e tecnicos para o funcionamento dessas instancias. E ainda por outro 

lado falta clareza por parte da populagao sobre o papel e atribuigoes dos Conselhos, 

necessidade de capacitagao dos conselheiros e uma eficacia de integragao com os 

demais orgaos que participam da protegao dos direitos das criangas e adolescentes. 





CONSIDERAQOES FINAIS 

Diante de todo o exposto, constata-se que o abuso sexual contra a crianga e o 

adolescente no meio intrafamiliar e um serio problema em nosso pais, em todas as sociedades, 

e necessitam de atengao especial do Poder Publico para seu combate, atraves de protegao a 

vitima, responsabilizagao do agressor e sua reeuperagao. 

Atraves da pesquisa e analise do tema pode - se verificar as causas e conseqiiencias 

ligadas a este tipo de violencia e os motivos que levam vitimas e familiares a silenciarem 

diante de um ato tao repugnante. E de dificil constatagao a conclusao sobre a questao de ser os 

familiares os principals agressores, revelando que sao pessoas na maioria das vezes de boa 

indole e nao despertam quaisquer suspeitas, mas que possam ser pessoas que um dia ja foram 

vitimas e hoje passaram a ser os agressores. E um desafio por ser um assunto polemico, 

cercado de tabus, que atinge e modifica toda a estrutura familiar, por isso na maioria das 

vezes os atos violentos ficam limitados ao que chamamos de "lar". 

Para haver um combate efetivo ao abuso sexual intrafamiliar e preciso antes de tudo a 

compreensao de ser ele um fenomeno constante, podendo ocorrer em todas as familias, e 

necessario que a crianga e o adolescente aprenda a conhecer seu proprio corpo, e nao venha 

um invasor se apoderando e violando toda a sua integridade fisica, psiquica. E ainda vale 

ressaltar que e de suma importancia que as pessoas possam escutar estas vitimas por mais 

absurdo sejam os seus relatos. 

O abuso sexual deixa seqiielas na vida desses menores que na maioria das vezes sao 

irreversiveis, transformando suas vidas de maneira brutal. As principals agressoes deixadas 

sao de ordem psiquica por isso se faz necessario um maior comprometimento no cumprimento 
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das normas legais de carater preventivo e assistencial as vitimas e familias do abuso sexual 

intrafamiliar. 

Em pleno seculo XXI, epoca de grande importancia aos direitos fundamentals, sob o 

amparo de uma Constituigao garantista e inadmissivel que o Estado e sociedade nao consigam 

proteger de forma minima a crianga e o adolescente as maiores vitimas de violencia 

constatadas nos dias de hoje, sendo a maior delas a violencia sexual intrafamiliar. 

Cessar com os pactos de silencio que acobertam as situagoes de abuso sexual e uma 

das questoes mais dificeis do enfrentamento da violencia sexual contra criangas e 

adolescentes. Denunciar e o primeiro e decisivo passo, mas na maioria das vezes nao 

acontece, em primeiro lugar por parte da familia existe um medo tanto de interferir na 

organizagao familiar como da exposigao, e em segundo lugar por parte da sociedade que fica 

alheia a estas situagoes por acharem nao ter o dever de interferir dentro do micleo familiar 

com o pensamento egoista de:"nao e problema meu". 

A denuncia e a notificagao permite o esclarecimento de um crime e a 

responsabilizagao de seu autor, bem como a protegao e defesa das pessoas envolvidas na 

situagao, principalmente a crianga e o adolescente, vitimas diretas do crime. Isso compromete 

pessoas dispostas a correr riscos e a contribuir para a erradicagao desse pacto de silencio que 

contribuem para a impunidade e criam um circulo vicioso que expoe a vitima a continuar 

sendo abusada por tempo indefinido. 

O presente trabalho buscou apresentar a evolugao ideologica da protegao da infancia e 

juventude. Expoe tambem a evolugao de mecanismos legais para efetivar esta protegao, 

passando assim a crianga e o adolescente de objetos de direitos para sujeito de direitos. Com o 

objetivo de colimar seu fim social de protegao a crianga e ao adolescente, ser peculiar em 

desenvolvimento, o Estatuto da Crianga e do Adolescente apresenta um leque de politicas de 
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atendimento, prevengao e programas assistenciais direcionados aos segmentos da populacao 

infanto - juvenil que se encontra em situagao de risco pessoal e social. 

O grande beneficio de se exporem direitos e que esses passam a ser exigiveis. Surge a 

possibilidade de acionar o aparato estatal diante da ameaga de qualquer direito assegurado 

pela Constituigao e/ou pelo ECA. Como ja mencionado acima o Estatuto estabelece 

instrumentos para a realizagao desses direitos, como: a criagao de varas especializadas da 

infancia e juventude, a intervengao do Ministerio Publico, politicas publicas voltadas para a 

crianga e o adolescente, os Conselhos Tutelares e os Conselhos e os Conselhos de Direitos das 

Criangas e Adolescentes. 

Faz-se de extrema necessidade a maxima atengao dada a protegao cautelar da vitima 

de violencia, mesmo com os poucos mecanismo existentes. Nao havera no nosso pais 

igualdade real enquanto o problema da violencia intrafamiliar, no nivel em que ja se encontra 

nao for resolvido, ou pelo menos tentado ser resolvido. 

A familia como celula mater da sociedade merece protegao especial e cuidadosa do 

Estado, pois muitos dos desvios psiquicos e comportamentos criminosos sao conseqiiencias 

de experiencias passadas vividas dentro de uma infancia e juventude marcada pela brutalidade 

da violencia. Entao somente a agao decidida e integrada do Poder Publico com a sociedade 

que podera dar inicio ao tratamento e a prevengao de um problema cuja solugao milhoes de 

crianga e adolescente indefesos estao a reclamar. 

Por fim, a realidade mostra que a violencia fisica, sexual, psicologica ainda esta muito 

presente na sociedade, atingindo todas as classes sociais, etnias e localizagao geografica. Os 

mecanismos de protegao sao uma grande conquista, mas precisam ser efetivamente 

implantados e supervisionados por cada um que se considera como cidadao. 
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