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APRESENTAÇÃO

Coletânea de vinte e um capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, 
discute temáticas que circundam a grande área do Direito e dos diálogos possíveis de 
serem realizados com as demais áreas do saber e com as múltiplas ações e reações da 
sociedade que se exercita por transformações.

Assim, nesse primeiro volume, temos dois grandes grupos de reflexões que explicitam 
as mutações sociais diárias e que o Direito estabelece relações para um regular convívio 
entre sujeitos.

Em duas singelas divisões estão debates que circundam os direitos humanos e o 
universo penal.

Nessa perspectiva, os direitos humanos aqui contemplam um arcabouço por demais 
variado e interseccional. Inicia com a problemática dos direitos sociais, discute a eficácia 
dos direitos humanos em território nacional, debate o estado de coisas inconstitucional, 
violações de direitos junto aos povos tradicionais, bem como a cidadania dos negros. 
Temas mais específicos como energia nuclear, direito da personalidade, família, pensão 
para ex-cônjuge à partir de uma perspectiva de direitos humanos, majoração de valor de 
aposentadoria decorrente de invalidez e a teoria das incapacidades encontram ecos e 
discussões de relevância.

Alcançando o universo penal aqui congregamos estudos que perpassam a análise 
da criminalização da pobreza, e também dos movimentos sociais, o populismo penal 
midiático – tema de bastante relevância e que carece de maiores debates e críticas, 
principalmente no cenário vigente –, o voto do preso, o instituto da delação premiada, a 
figura do estupro de vulnerável e o papel da Psicologia na análise da questão. Ademais, 
a violência infantil, medidas socioeducativas e jogos eletrônicos e violência também se 
fazem abordagens necessárias diante da sociedade das mudanças.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!
Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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atividades sexuais, sem consentimento, constituindo em uma prática ilegal. O envolvimento 
com infantes, é um assunto polêmico, devido à maior vulnerabilidade social desse público. 
Além disso, nota-se que a visibilidade da violência sexual masculina é diminuída, visto que o 
sexo feminino é o mais atingindo. Tem como objetivo compreender a violência sexual entre 
crianças, comparando os índices dos casos entre ambos os sexos. Esse trabalho trata-se de 
um estudo epidemiológico sobre os relatos de violência sexual no Brasil, no período de 2010 
a 2016, realizado por meio de consulta ao DATASUS. Os critérios para seleção dos artigos 
foram: trabalhos publicados entre 2012 e 2018 nas plataformas de pesquisa Scielo e PubMed. 
Entende-se que as crianças geralmente não são instruídas quanto ao que é um ato abusivo e 
reprimem o sentimento de invasão, sem expor o ocorrido a ninguém. A violência continua em 
crescimento, passando de 4.684 casos em 2010 para 9.673 em 2016 entre crianças de até 
9 anos de idade. Nota-se que, apesar de as meninas serem o maior alvo dessa brutalidade, 
o número de meninos abusados cresceu em 93% entre os anos de 2010 a 2016. Assim, é 
preciso maior discussão dessa temática em todos os âmbitos, principalmente no ambiente 
familiar e nos postos de saúde, para que crianças não sejam silenciadas e consigam ter 
abertura e estratégias para que se identifique essa violência. Para isso, é importante que a 
família e os profissionais de saúde estejam alerta na identificação de sinais na criança, como 
o isolamento social, tristeza e os ferimentos na pele, e também saibam os passos que devem 
seguir caso notem violência. 
PALAVRAS-CHAVE: Violência sexual, repercussões, impacto social.

COMPARISON OF CHILDREN’S VIOLENCE CASES BETWEEN TARGETS MALE AND 

FEMALE IN BRAZIL

ABSTRACT: Sexual violence act is when a person uses their power, trough physical or 
psychological mechanisms, aiming to force another person to witness or participate in sexual 
activities, without consent, constituting an illegal practice. Infant involvement is a controversial 
subject, due to this group’s social vulnerability. Besides, it is noticed that male sexual violence 
visibility is lower, since females are the most attacked ones. This work aims to comprehend 
sexual violence among children, comparing cases indexes in both genders. This work is 
an epidemiological study about sexual violence cases in Brazil, from 2010 to 2016, done 
through DATASUS query. Criteria to articles selection were: works published between 2012 
and 2018 in Scielo and PubMed research platforms. It is understood that children usually are 
not instructed about what is an abusive act and repress the invasion feeling, telling no one 
about the occurred.  Violence keeps increasing, going from 4.684 cases in 2010 to 9.673 
cases in 2016 among children up to 9 years old. It is noticed that, even though girls are 
this brutality biggest target, the number of boys abused increased in 93% between 2010 
and 2016. Therefore, a bigger discussion on this subject is needed in all fields, mainly in 
family environment and in health centers, so that children are not silenced and it will become 
possible to have openness and strategies to identify this violence. For this, it is important that 
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family and health care professionals are alert in the kid’s signal identification, such as social 
isolation, sadness and skin wounds, and also know which steps they must follow in case the 
violence it’s noted.
KEYWORDS: Sexual violence, repercussions, social impact.

1 |  INTRODUÇÃO

O termo violência é originado da palavra latina violentia, que significa profanar, 
transgredir. É definida como a utilização intencional da força ou do poder, real ou em 
ameaça, contra outro indivíduo, grupo ou comunidade e contra si próprio, que resulte ou 
tenha probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, privação ou deficiência 
de desenvolvimento. (COELHO; DA SILVA; LINDNER, 2014) 

Dessa forma, ao que se refere ao termo violência sexual, essa consiste na imposição 
realizada por uma pessoa por meio de aliciamento, violência física ou psicológica com 
intuito de obrigar a outra pessoa a presenciar ou participar de atividades sexuais. Esse 
tipo de violência pode ser classificado em três formas: o primeiro é descrito por não 
haver contato físico, como abuso verbal, exibicionismo; já o segundo envolve o contato 
físico, como carícias, coito ou tentativa de coito, contato oral-genital, manipulação de 
genitais, uso sexual do anus e sobre o uso com finalidade econômica, sobretudo referente 
a prostituição ou pornografia. Por fim, a terceira forma relaciona-se ao uso de forças 
físicas como atividades brutais, tais como estupro ou homicídio. (SILVA, 2018) 

Quando o público alvo dessa violência são crianças, essas são submetidas à atividade 
sexual a qual não possa compreender, que possui o desenvolvimento incompatível, e 
ainda não é capaz de dar consentimento, tornando-se assim, um público mais vulnerável. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), toda criança tem direito à saúde 
e a à vida longe de qualquer tipo de violência, e quando há o descumprimento desse 
direito torna-se um assunto de extrema polêmica. (PLATT et al., 2018) 

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico sobre os relatos de violência sexual no Brasil, 
no período de 2010 a 2016, realizado por meio de consulta ao DATASUS. Os dados 
obtidos foram comparados com artigos que abordam o mesmo tema. Os critérios utilizados 
na seleção dos artigos foram: trabalhos escritos em língua portuguesa, publicados entre 
2012 e 2018 nas plataformas de pesquisa Scielo e PubMed por meio de descritores em 
ciência da saúde padronizados pela BIREME: violência sexual, repercussões e impacto 
social.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

A violência sexual infantil é um assunto que sempre está à tona na mídia brasileira 
e chama bastante atenção da população em geral, principalmente por causar um grande 
impacto emocional em todos. (TARIFAS e cols., 2015) 

Crianças não são, em sua maioria, instruídas quanto ao que é realmente um ato 
abusivo. Assim, elas não sabem lidar com essas situações e reprimem o sentimento de 
invasão, sem expor a nenhum adulto o ocorrido. (TARIFAS e cols., 2015) 

A violência sexual tem sido silenciada, mas continua em crescimento, passando 
de 4.684 casos em 2010 para 9.673 em 2016 entre crianças de até 9 anos de idade, 
confirmando que a violência é um sistema de hierarquização, onde o abusado é sempre 
um ser vulnerável. (TARIFAS e cols., 2015) 

Com isso, aprofundando um pouco mais nesses números e podendo analisar os 
dados comparando os sexos, nota-se que a maioria dos casos acontecem com crianças 
do sexo feminino e brancas. Além disso, a faixa etária que mais sofre com abusos no sexo 
feminino é entre 10 e 15 anos, já no sexo masculino, a faixa etária é bem mais baixa, 
sendo entre 2 a 6 anos, havendo uma diferença bastante significativa nessa questão 
quando comparado os dois sexos. (PLATT et al., 2018) 

Por outro lado, há questões em que a violência contra o sexo masculino e o feminino 
se assemelham, as que mais chamam a atenção são: principalmente o ato de violência 
ocorrer na casa da própria vítima, o autor ser um conhecido da vítima e ser do sexo 
masculino. Esses fatos são os que mais chocam a sociedade, visto que são pessoas 
bastante próximas que cometem esses atos, em muitas vezes sendo familiares e pessoas 
que moram na mesma residência da criança abusada. (PLATT et al., 2018) 

No entanto, o principal tipo de violência muda de acordo com o sexo, no sexo masculino 
o tipo que mais ocorre é o atentado ao pudor; já no sexo feminino o mais recorrente é o 
estupro, o qual foi 3 vezes mais frequentes em meninas do que em meninos. Porém, a 
definição de estupro foi alterada na nova legislação, passando a ser considerado estupro 
aquilo que já era estupro juntamente com o atentado ao pudor, considerando essa nova 
definição os casos foram 2 vezes mais frequentes em crianças do sexo feminino. (PLATT 
et al., 2018) 

Com relação às consequências que a violência leva às crianças, os transtornos 
psíquicos são os mais frequentes, sendo o transtorno comportamental e o estresse pós 
traumático os mais prevalentes, ocorrendo em maior proporção no sexo masculino e tendo 
números bastantes altos em ambos os sexos (PLATT et al., 2018). 

Porém, nota-se que apesar de as meninas serem o maior alvo dessa brutalidade, o 
número de meninos abusados cresceu em 93% entre os anos de 2010 a 2016 (TARIFAS 
e cols., 2015).
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4 |  CONCLUSÃO

Dessa forma, nota-se que o sexo feminino é mais atingido, sobretudo na faixa etária 
entre 5 e 10 anos, contudo os meninos também são alvos de violência sexual, porém em 
menor proporção, principalmente quando a violência parte de um membro familiar. No 
entanto, ocorrem subnotificações referentes aos casos relacionados ao sexo masculino, 
devido o preconceito que surge quanto à identidade sexual após o menino ter sido vítima 
de abuso sexual. (PLATT et al., 2018) 

Assim, por uma temática mascarada, os números precisam ser melhor explorados, 
pois se evidencia uma elevação desses casos no Brasil. Sabe-se ainda, que em abas 
as situações, crianças que são violentadas podem apresentar sequelas como: baixa 
autoestima, depressão, raiva, agressão, isolamento social, baixo desempenho escolar, 
e posteriormente, durante a adolescência e jovial, apresentarem dificuldades em se 
relacionar sexualmente. Assim, fica evidente que é a violência sexual é um fator de risco de 
diversas problemáticas de saúde na infância e na fase adulta, que impactam sobremaneira 
a saúde física, e principalmente psicológica das vítimas. (PLATT et al., 2018) 

Logo, é preciso que tal temática seja discutida em todos os âmbitos, principalmente 
no ambiente familiar e nos postos de saúde, uma vez que crianças que são silenciadas 
necessitam de abertura e de estratégias para que se identifique essa violência. Para isso 
a família tem que estar alerta aos sinais da criança, como o isolamento social, tristeza e 
os ferimentos na pele, e os profissionais de saúde qualificados para essa identificação e 
os passos que devem seguir caso notem uma violência (VIODRES; RISTUM, 2008). 

REFERÊNCIAS
COELHO, E. B. S.; DA SILVA, A. C. L. G.; LINDNER, S. R. Violência : Definições E 
Tipologias. Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/
acervo/html/ARES/1862/1/Definicoes_Tipologias.pdf> 

PLATT, V. B. et al. Violência sexual contra crianças: autores, vítimas e 
consequências. Ciencia e Saude Coletiva, v. 23, n. 4, p. 1019–1031, 2018.  

SILVA, M. M. DA. Contextualização Da Sexualidade E Violência Sexual Infantil: O Papel Da Psicologia 
Mediante Casos De Suspeita De Abuso. Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas, v. 
3, n. 6, p. 346–360, 2018. 

TARIFAS, Susana Maria Moreira e cols. Violência contra crianças: uma análise do relato obrigatório de 
violência, Brasil 2011. Ciênc. saúde coletiva , Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 655-665, março de 2015.  

VIODRES INOUE, Silvia Regina; RISTUM, Marilena. Violência sexual: caracterização e análise de casos 
revelados na escola. Estud. psicol. (Campinas),  Campinas ,  v. 25, n. 1, p. 11-21,  Mar.  2008 



 
Direito em Movimento: Saberes Transformadores da Sociedade Contemporânea 278Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Adolescente  10, 12, 13, 16, 17, 97, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 

268, 269, 270, 272, 273, 274, 275

Aposentadoria  127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138

B

Brasil  5, 6, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 23, 33, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 

67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

97, 101, 103, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 132, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 151, 

152, 177, 179, 180, 182, 184, 189, 190, 191, 192, 195, 200, 202, 209, 222, 223, 226, 237, 244, 

246, 247, 248, 249, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 264, 268, 270, 271, 275, 276, 277

C

Cidadania  2, 9, 49, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 100, 137, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 

200, 202, 205, 206, 207, 208, 209

Ciência  3, 4, 5, 7, 19, 20, 25, 26, 84, 85, 106, 108, 139, 150, 156, 158, 170, 171, 188, 191, 227, 

231, 232, 233, 237, 242, 244, 245, 249, 264, 268

Conflitos judiciais  104, 109, 110

Constituição  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 59, 61, 71, 72, 75, 76, 80, 82, 89, 97, 100, 101, 112, 

115, 117, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 139, 141, 175, 176, 179, 189, 191, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 229, 244, 246, 256, 

266, 274, 275

Criança  12, 13, 16, 17, 97, 99, 106, 230, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275

Crime  79, 80, 82, 154, 156, 161, 162, 164, 168, 170, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 

195, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 212, 214, 215, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 

234, 236, 238, 239, 240, 246, 256, 271

Criminalização  76, 77, 78, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 189, 275

D

Delação premiada  210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222

Direito  2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 

73, 76, 80, 81, 84, 89, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 



 
Direito em Movimento: Saberes Transformadores da Sociedade Contemporânea 279Índice Remissivo

135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 

176, 177, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 222, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 

232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 255, 257, 263, 264, 265, 270, 273, 277

Direitos humanos  9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 83, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 110, 111, 112, 

113, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 139, 177, 244, 245, 277

Direitos sociais  39, 116, 117, 128, 129, 131, 134, 137, 138, 139

E

Energia nuclear  84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93

Estado  3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 55, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 

94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 110, 111, 114, 117, 120, 124, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 

139, 151, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 

178, 179, 189, 190, 191, 194, 196, 200, 201, 202, 205, 209, 211, 212, 229, 231, 232, 237, 243, 

253, 257, 262, 266, 270, 271, 272, 273, 277

Estupro de vulnerável  224, 225, 226, 232, 234, 240

Exploração  181, 182, 187, 270

G

Globalização  5, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63

I

Invalidez  127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 138

J

Jogos  146, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276

M

Medidas socioeducativas  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264

Meio ambiente  49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 90, 277

Mídia  31, 57, 175, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 246, 250, 269

Movimento  2, 38, 44, 77, 105, 106, 107, 108, 110, 154, 156, 159, 162, 163, 178, 188, 189

Movimentos sociais  31, 80, 174, 175, 178, 179



 
Direito em Movimento: Saberes Transformadores da Sociedade Contemporânea 280Índice Remissivo

N

Negro  74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Nome social  94, 95, 97, 100, 102

P

Pensão alimentícia  115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126

Pobreza  54, 129, 132, 174, 175, 176, 177, 255

Povos tradicionais  65, 66, 69, 70, 71, 72

Proteção integral  12, 255, 257, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 275

Psicologia  7, 163, 172, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

241, 242, 244, 245, 246, 251

R

Refugiados  49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

S

Saber  22, 43, 95, 102, 107, 160, 176, 186, 205, 225, 240, 243

Sociedade contemporânea  2, 97, 191

T

Teoria das incapacidades  140, 141, 142, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153

Transformação  43, 45, 158, 265, 266, 267

V

Violência  41, 42, 53, 81, 97, 102, 104, 105, 110, 122, 124, 154, 155, 161, 175, 176, 177, 179, 181, 

187, 192, 226, 228, 238, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 257, 265, 269, 270, 

271, 272, 273, 275

Voto  13, 14, 46, 47, 60, 138, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 238








