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APRESENTAÇÃO

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas 
leituras não era a beleza das frases, mas a doença 
delas.

Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, 
esse gosto esquisito.

Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.

- Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, 
o Padre me disse.

Ele fez um limpamento em meus receios.

O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença, 
pode muito que você carregue para o resto da vida 
um certo gosto por nadas…

E se riu.

Você não é de bugre? – ele continuou.

Que sim, eu respondi.

Veja que bugre só pega por desvios, não anda em 
estradas –

Pois é nos desvios que encontra as melhores 
surpresas e os ariticuns maduros.

Há que apenas saber errar bem o seu idioma.

Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de 
agramática. 

(Barros, 2010, p. 319-20)1.  

Escolhi Manoel de Barros para iniciar a apresentação deste ebook. Tal escolha 
se dá, pelo convite de Manoel a que conheçamos os desvios, o gosto por nadas e 
o prazer pela doença das frases/palavras. Ele nos incita a encontrar os ariticuns 
maduros, a escrever, pensar, e gostar da agramática. Esta é a psicologia que 
acredito, aquela que se produz nas rupturas, nas frestas, nas descontinuidades, 
nas transgressões, mas, sempre nos encontros. Não uma psicologia enclausurada 
em regras ou em protocolos, mas uma psicologia que se faz ciência no contato com 
os sujeitos. Que constrói desvios para encontrar a beleza e a potência de vida nos 
sujeitos e em seus momentos difíceis.

 Este ebook é resultado de uma série de pesquisas bibliográficas de cunho 
qualitativo e/ou quantitativo, pesquisas empíricas e relatos de experiência. Nele os 
autores descobrem e contam sobre seus caminhos, sobre sofrimento, dor, angústia, 
mas também sobre possibilidades, desvios e ariticuns maduros.

O livro está organizado em duas partes. A primeira parte intitulada “Reflexões 

1.  Barros, M. (2010). Poesia Completa. São Paulo: Leya. (6ª reimpressão).



em psicologia” consta trinta e um capítulos que apresentam diferentes temáticas, 
como: a prática grupal como estratégia de cuidado a jovens analisadas em duas 
perspectivas diferentes – abordagem centrada na pessoa e psicologia histórico-
cultural; a gestação e o desenvolvimento humano ou os cuidados paliativos de 
neonatos e sofrimento da perda; a pessoa idosa no dia a dia e a prestação de 
serviço oferecida aos cuidadores; promoção de saúde e intervenções psicossociais; 
proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar; dependência 
química e relações familiares; doença crônica; suicídio; constituição da subjetividade; 
desinteresse escolar e arte no contraturno; motivação, satisfação e produtividade no 
ambiente de trabalho; inclusão de pessoas com deficiência na escola e no trabalho. 

A segunda parte intitulada “Resumos expandidos” é composta de sete capítulos. 
Nesta parte, os autores apresentam em textos curtos, mas muito interessantes, 
diferentes temas, como: suicídio, qualidade de vida no trabalho, mediação extrajudicial, 
sexualidade infantil, psicologia educacional, e manifestações comportamentais. 

Desejamos boa leitura a todos e que os conhecimentos aqui apresentados 
possam provocar um interesse pela agramática, como nos diz Manoel. 

Eliane Regina Pereira
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MANIFESTAÇÕES COMPORTAMENTAIS DO 
TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

EM VITIMAS DE ABUSO SEXUAL

CAPÍTULO 36

Patricia Laysa Silva Soares Campelo de 
Carvalho

Centro Universitário Santo Agostinho – Teresina – 
Piauí 

Nelson Jorge Carvalho Batista
Centro Universitário Santo Agostinho – Teresina – 

Piauí 

RESUMO: O presente artigo caracteriza as 
manifestações comportamentais de estresse 
pós-traumático que vítimas de abuso sexual 
apresentam após tal evento. Tem como 
objetivo geral identificar as manifestações 
comportamentais do transtorno de estresse pós-
traumático em vítimas de abuso sexual. Foi feita 
uma revisão bibliográfica, utilizando abordagem 
qualitativa e levantamento bibliográfico de julho 
a novembro de 2015, apresentando resultados 
que demonstram relação significativa sobre o 
desenvolvimento do Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático em indivíduos que sofreram 
abuso sexual. O levantamento da pesquisa foi 
realizado na Plataforma da Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS) nas seguintes bases de 
dados: Scielo e PubMed. Os resultados obtidos 
diante das pesquisas realizadas, detectaram 
com maior relevância prejuízos cognitivos 
e comportamentais e suas relações com a 
Terapia Cognitivo – Comportamental (TCC). 
Concluiu-se, portanto, que o TEPT tem relação 

direta com a forma que a vítima é abordada, 
dependendo da violência que ela sofre.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Estresse pós-
traumático. Abuso sexual.

BEHAVIORAL MANIFESTATIONS OF 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN 

SEXUAL ABUSE VITIMS

ABSTRACT: The present article characterizes 
the behavioral manifestations of post-traumatic 
stress that victims of sexual abuse present after 
such event. It aims to identify the behavioral 
manifestations of posttraumatic stress disorder 
in victims of sexual abuse. A bibliographic review 
was carried out using a qualitative approach and 
a bibliographic survey from July to November 
2015, presenting results that demonstrate a 
significant relation on the development of Post 
Traumatic Stress Disorder in individuals who 
have suffered sexual abuse. The survey was 
conducted in the Virtual Health Library Platform 
(VHL) in the following databases: Scielo and 
PubMed. The results obtained from the research 
carried out, detected with greater relevance 
cognitive and behavioral impairments and their 
relations with Cognitive - Behavioral Therapy 
(CBT). It was concluded, therefore, that PTSD 
is directly related to the way the victim is treated, 
depending on the violence that she suffers.
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1 |  INTRODUÇÃO

A abordagem do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) tem aspectos 
diferentes de outros transtornos mentais, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais – DSM, ocorrendo sempre após um evento traumático 
significativo. O TEPT aparece com frequência associado a fobias ou quadros de 
depressão, o que pode gerar medo de sair de casa, falta de interesse pela vida, 
sentimentos de culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos, ideias que 
depreciam o sujeito, choro exagerado, podendo levar também ao uso de drogas, 
dentre outros. 

Dentre as mais frequentes consequências ocasionadas por um abuso sexual 
evidencia-se depressão, ansiedade generalizada, dissociação, transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH), transtornos alimentares, comportamento 
delinquente, abuso de substâncias, transtorno do estresse pós-traumático e transtorno 
de conduta, apontando simultaneamente que a experiência do abuso sexual pode 
afetar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de crianças e adolescentes de 
diferentes formas e intensidade (CICCHETTI; TOTH, 2005). A importância para se 
tratar acerca deste tema, é que não somente é um tema relevante para a sociedade 
em que vivemos, mas também por ser um assunto atual e que precisa de mais 
atenção e estudos relacionados. O presente artigo tem como objetivo geral identificar 
as manifestações comportamentais do transtorno de estresse pós-traumático em 
vítimas de abuso sexual. 

2 |  METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de uma abordagem qualitativa 
com levantamento bibliográfico de agosto de 2015 a novembro de 2015 com base em 
artigos buscados em plataformas de estudo com artigos fidedignos para obtenção 
do maior número de dados e informações relevantes que visassem enriquecer o 
presente artigo.

Como critério de inclusão utilizou-se as pesquisas que apresentaram conteúdo 
relevante, com informações condizentes com a busca, e que tinham entre seus 
descritores: estresse (stress), estresse pós-traumático (post-traumatic stress), abuso 
sexual (sexual abuse); artigos em português e inglês. Como critério de exclusão, 
descartou-se artigos que não obedeciam ao critério de inclusão assim como os 
descritores obedeciam, artigos que não abordavam os objetivos do presente estudo 
e que não forneciam informações satisfatórias e relevantes.

As plataformas selecionadas para a obtenção do material utilizado para uma 
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discussão relevante foram Scielo e PubMed. Deste banco de dados foram escolhidos 
artigos que fundamentaram esta discussão e auxiliaram no desenvolvimento de um 
projeto bem estruturado.

Foram analisados fatores como eventos que produzissem o estresse e 
transtornos que ocorrem em maior frequência após um trauma. Estas análises 
nos permitiram desenvolver, compreender e, consequentemente, desenvolver um 
estudo que possa ajudar na atuação para a melhoria de vida de pessoas que tem um 
episodio traumático em suas vidas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos levantados para auxílio no presente estudo totalizam 50, destes, 45 
artigos passaram pelos critérios de inclusão sendo relevantes, oferecendo recursos 
para a formação e discussão do trabalho em questão, e nos critérios de exclusão 
5 artigos foram rejeitados, devido à ausência de informações que apresentassem 
correlação com o tema tratado. Diante das pesquisas realizadas foram detectadas com 
maior relevância as seguintes categorias: 1) prejuízos cognitivos e comportamentais 
e 2) relações com a Terapia Cognitivo – Comportamental (TCC). 

1) Prejuízos cognitivos e comportamentais: Muitos autores enfatizam o 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) como uma conseqüência, a curto prazo, 
muito comum do abuso sexual (FLORES; CAMINHA, 1994), (KENDALL-TACKETT; 
WILLIAMS; FINKELHOR, 1993), (GABBARD, 1992), (KAPLAN; SADOCK, 1990), 
(BROWNE; FINKELHOR, 1986). O TEPT está ligado a experiências incomuns da 
existência humana, que causam um impacto emocionalmente severo no indivíduo 
(GABBARD, 1992), sendo que o agente causal é externo e a tentativa da vítima 
de organizar o sentido da experiência traumática gera condutas ou estruturas 
de pensamento patológicas (AMAZARRAY, 1998), (FLORES; CAMINHA, 1994). 
Esses sintomas de reexperimentação do trauma são específicos do TEPT, não 
sendo observados em outros transtornos psiquiátricos. As revivescências podem 
se apresentar sob diversas formas: sonhos vívidos, pesadelos, pensamentos ou 
sentimentos incontroláveis, flashbacks. 

Foi usada pelos pacientes várias estratégias emocionais, cognitivas e 
comportamentais para amenizar o sofrimento causado pelos sintomas de 
hiperestimulação autônoma e revivências traumáticas a elas associadas, resultando 
em comportamentos variados de esquiva e no desenvolvimento de um entorpecimento 
emocional. 

O TEPT também é caracterizado pelo sintoma de hiperestimulação autônomica, 
sendo eles, mais facilmente observados incluindo insônia, hipervigilância, irritabilidade, 
sobressalto excessivo. Enfatizando assim, que uma pessoa com sintomas de TEPT 
vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com eventos que envolveram ameaça de 
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morte ou de grave ferimento físico, ameaça a sua integridade física ou à de outros 
ou se o indivíduo reagiu com intenso medo, impotência ou horror.

2) Relações com a Terapia Cognitivo - Comportamental (TCC): A Terapia 
Cognitivo-Comportamental pressupõe que a maneira como interpretamos as situações 
influencia nossos sentimentos e comportamentos (BECK, 1997). Consequentemente, 
crenças distorcidas decorrentes do contato com o evento traumático colaboram 
para o surgimento de sentimentos contrários à euforia e comportamentos de difícil 
adaptação podem favorecer, portanto, o desenvolvimento de patologias.

O indivíduo com TEPT pode perder a sensação de segurança e passar a se 
ver de forma negativa, além de desenvolver um senso de responsabilidade pelo 
ocorrido (FOA, 1998). Além disso, pode ocorrer relação com o local e de elementos 
que façam parte da situação, eliciando respostas de ansiedade que foram ausentes 
anteriormente. Devido à produção de reações ansiogênicas (produção da ansiedade), 
esses estímulos que as provocam são evitados, lembranças do trauma e quaisquer 
outros eventos que causam desconforto semelhante, promovendo assim, o alívio 
momentâneo da ansiedade ao individuo portador do transtorno. 

Segundo GONÇALVES et al., 2010, a evitação é reforçada negativamente, 
ocorrendo aumento de sua frequência. O tratamento, portanto, consiste em 
fornecer ferramentas que auxiliarão o paciente a identificar, avaliar a realidade de 
suas cognições e a modificá-las caso não sejam realistas, o que é denominado 
reestruturação cognitiva. A TCC apresenta eficácia comprovada no tratamento do 
TEPT (MENDES et al., 2008), Sendo considerada o tratamento de primeira escolha 
(BISSON, 2007), (DEANGELIS, 2008). Um teórico que se destacou com sucesso 
nesta abordagem foi em sua forma de tratamento há a constatação de sua eficácia 
frente à utilização de técnicas como: relaxamento, psicoeducação, reestruturação 
cognitiva, exposição in vivo e exposição imaginária. O objetivo destas técnicas é 
avaliar, modificar e identificar as crenças disfuncionais e expor o indivíduo portador 
do transtorno a lembranças e situações que por considerá-las perigosas, as evita, 
porém não apresentam perigo na sua realidade.

Muitos estudos demonstraram a eficácia da terapia de exposição em reduzir 
a gravidade do TEPT, independentemente do tipo de evento traumático precedente 
(HEMBREE et al., 2003). Após o tratamento, com a intervenção da Terapia Cognitivo-
Comportamental, diversos pacientes não apresentam mais características válidas 
para a caracterização para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

4 |  CONCLUSÃO

Podemos afirmar que o TEPT tem relação direta com a forma que a vítima 
é abordada, dependendo da violência que ela sofre. Em geral as ocorrências de 
maior frequência de sintomas pós-traumáticos em mulheres são decorrentes de uma 
maior suscetibilidade dessa população a desenvolver sintomas de TEPT e maior 
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indefesabilidade de exposição a determinados tipos de eventos como abuso sexual, 
violência física. Sendo essas consideradas as principais experiências do trauma que 
predispõem ao TEPT, abrangendo tanto deslizes no processamento da memória 
traumática, em consequência da generalização dos estímulos que estão no evento 
traumático, quanto uma avaliação persistente de perigo ou ameaça. 

Partido do problema proposto “quais as manifestações comportamentais do 
transtorno de estresse pós-traumático em vítimas de abuso sexual?”, concluiu-se 
que, de acordo com o levantamento feito através dos artigos coletados, esse quadro 
acontece de forma mundial, onde o TEPT associado ao abuso sexual predomina em 
indivíduos de todas as idades e todos os sexos.
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