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Este artigo procura propiciar uma
discussao sobre o espaco da demincia de
violencia contra criancas e adolescentes
problematizando este locus como
possibilidade de inclusao e exclusao
social. Faz-se uma reflexao sobre aspectos
di ficultadores para que uma deniincia de
violencia chegue aos organs de protecao
e pondera-se sobre os aspectos essen-
ciais a serem considerados no sentido de
viabilizar este espaco como via de inclusao
social.
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bstract

This articles seeks to carry out a
discussion on the space of the denouncing
of violence against children and
adolescents by problematizing this locus
as a possibility of social inclusion and
exclusion. A reflection is made on (i) the
impairing aspects preventing a
denouncing of violence from reaching the
Protection Organs and (ii) the essential
aspects to be considered so as to
transform such a locus into a path to
achieving social inclusion.
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Denunciar pode significar 	 reflex5es sobre o espaco da denUncia de violancia

"0 silencio s6 nal) protege a
vitima"

Introducao

0 presente artigo preten-
de trazer alguns subsi-
dios para ampliar a dis-

cussao sobre o espaco de dentincia
da violencia contra criancas e adoles-
centes e mostrar suas possibilidades
de inclusao ou exclusao social, sob tees
dimensiles: o acesso a deramcia, o es-
paco como lugar de interlocucao en-
tre a familia, a sociedade e o Estado,
e as questaes relevantes da configu-
racao dente locus.

A dentincia/notificacao' de casos
de violencia contra criancas e adoles-
centes tern como finicao precipua tra-
zer informacOes para desencadear,
nos Orgaos e programas de atendi-
mento, uma intervencâo professional,
ou seja, a verificagao sociaI2 , a orien-
tacdo e os procedimentos e/ou medi-
das de protecao cabiveis.

A discussao sobre a instituicao "de-
nencia", entre nos, data de pouco mais
de dez anos uma vez que somente a par-
ticle 1990, coma aprovado da Lei 8.069
(Estatuto da Crianca e do Adolescente-
ECA), este dispositivo aparece como
obrigaterio nos casos de violencia' con-
tra criancas e adolescentes. No artigo
245 e prevista, inclusive, a aplicacao da
sando de multa aos medicos, professo-
res e responsivers por estabelecimentos
de atencao a satide e de ensino funda-
mental, pre-escolar ou creche que do
denunciarem. Para qualquer cidadao, o
dever de denunciar esta referido nos ar-
tigos 13, 18, 56 e 70 da citada Lei. No
Cedigo Penal brasileiro tembemexistem
medidas repressivas aplicaveis a casos
de ado ou ornissao de crirne4.

Apesar da obrigatoriedade da dentin-
cia esta prance ainda é recente entre
nos. 0 "pacto de silencio" colaborador
da continuidade e do agravamento da
violencia, coloca a infancia emiisco po-
dendo lever a casos fatais. A "cifra
oculta", ou seja, o grande nnmero de

casos nao denunciados e notificados,
mascara a dimensao do fenOmeno, so-
bretudo quando a violencia é praticada
no seio da prOpria familia. A extensao
submersa do grande iceberg da
subnotificacao é, nestes casos, ainda
maior, dificultando a desconstrucao do
mito de que a familia é sempre um lu-
gar seguro para uma crianca crescer.

Se a previsao legal da demincia no
ambito da protecao a infancia é recen-
te e considerada inovadora, o desen-
volvimento de uma culture da dentin-
cia de violencias este na arrancada de
urn longo caminho cujo percurso ainda
hoje encontra Obices importantes. Es-
tes Obices, tal qual Veus que masca-
ram e legitimam prances de violencia
contra criancas e adolescentes, sat)
alimentadores de urn perverso circulo
vicioso que mantem a exclusao.

N Vcius que levam exelusao

Elencamos aqui o que consideramos
alguns dos mais importantes entraves
para que tuna dentincia de violencia
chegue aos Orglos de protecao. Assis-
tentes sociais, psicelogos, pedagogos,
operadores do Direito, medicos, enfer-
meiros que labutam sistematicamente
corn o fenOmeno provavelmente estao
corn eles familiarizados, conbecem a sua
complexidade e seus desafios.

Podemos sinalizar como Primei-
ro Vett o que esta ligado ao mito da
maldade infantil (AZEVEDO In:
AZEVEDO; MENIN,1995) num con-
texto em que a legica e a de que a
crianca a ma e precisa ser adestrada
moral e fisicamente, obrigando-a a
reprimir sua espontaneidade e a re-
nunciar a todos os seus desejos, tor-
nando-a refem dos desejos do adulto
que desrespeita a sua condicao de cri-
anca, coisificando-a. Esta maneira de
pensar, sabidamente pode inibir tuna
eventual dentincia aos Orgao de pro-
tecao.

0 Segundo Vett, o da perfeicao/
bondade dos pais ou o mito das divin-

dades familiares (AZEVEDO In:
AZEVEDO; MENIN, 1995), baseia-
se no pressuposto de que os pais do
perfeitos, sendo quase urn tabu con-
tester suas ideias e enfrenta-los. Pro-
fundamente arraigada numa socieda-
de que ainda mantem vivos muitos va-
lores de natureza patriarcal, este mito
esta intimamente associado ao primei-
ro. 0 castigo corporal' , por exemplo,
costume ser justificado para o "bem
dos filhos", e e esperado dos pais que
intentam educar para, supostamente,
criar adultos honestos, trabalhadores,
de carater. 0 que vemos como
revelador nestes dois mitos é a crian-
ca sendo colocada como "proprieda-
de" dos pais, ou melhor, do poder fa-
miliar° dos pais em relacao aos filhos
e o fato de os pais do terem nada a
aprender corn sues criancas.

0 Terceiro Veu diz respeito as ati-
tudes sociais frente a violencia domes-
tica contra criancas e adolescentes,
uma vez que é significativo o minter°
de ocorrencias nao denunciadas. 0
conhecido "comple do silencio" que
envolve familiares, vizinhos e,
freqtientemente, a prapria vitima, im-
pede o desvelamento dos casos. No
Brasil nao ha ainda dados oficiais que
reflitam a verdadeira dimendo do fe-
nOmeno, seja quando consideramos
sua incidencia, seja quando pensamos
na sua prevalencia7 . Se em relacao ao
abuso sexual a Organized° Mundial
da Sande estima que somente 2% dos
casos sejam denunciados (PERES,
1999, p. 35), pode-se fazer uma lidera
da dimendo submersa do imenso
iceberg da violencia contra a infancia.

0 Quarto Veil este associado a
descrenca nas instituides, ou a do
confiabilidade de que os programas e/
ou Orgaos de protecao tenham ulna
intervendo eficaz/eficiente ante as
dem:mein. Estas Wein estao funda-
mentadas, entre outros motivos, na
inoperancia de muitas instituides em
promover atendimento adequado dos
casos de violencia (notadamente a se-
vere), seja por fake de profissionais,
seja pela carencia de profissionais qua-
lificados, oumesmo de deficitarias con-
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dicaes de trabalho. A falta de urn pro-
jeto tecnico-politico que oriente esses
servicos pode agravar esta situacao. •

Podemos situar o temor pessoal de
represalias por parte dos envolvidos
numa violencia como o Quinto Veu
obstaculizador daprotecAo de uma cri-
anca em risco o que poderi implicar na
nao propalacao do fato Receios de bri-
gas e desentendimentos entre vizinhos
podem tambem inibir uma dennncia.

0 Sexto Veu esta vinculado ao
segredo familiars presente, sobrema-
neira, nos casos de abuso sexual. Es-
trategias do agressor, que implicam em
ameacas claras ou veladas ou mesmo
no use da violencia fisica, sao usados
por ele e/ou por outro membro do gru-
Po familiar, intimidando a crianca ou o
adolescente, fazendo corn que se sin-
tam responsaveis e ate mesmo culpa-
dos pela violéncia. 0 medo e o cons-
trangimento Sao usados ate as Altimas
conseqiiencias para a preservacao do
silencio encobridor do segredo.

Muitas criancas e adolescentes,
quando Ito contam corn alguern de con-
fianca a quem possam revelar a violen-
cia de que sao vitimas, poderiam por si
prOprias acionar o sistema de protecao a
seu favor. Contudo, o desconhecimento
de como podem faze-lo ou, muitas ve-
zes, a dificuldade de acesso as formas
possfveis de publicizacao constituem o
SitimoVeu dificultadorda denfmcia.Na
maioria dos casos, a crianca e o adoles-
cente precisamda presenca de urn adul-
to interventor que acolha sua demanda
de protecao e tome as providencias es-
peradas para sustar a violéncia.

Podemos mencionar como Oita-
vo Veu o mito da materialidade da
violencia uma vez que a comum a
crenca de que uma demincia so pode
ser feita se a crianca apresentar le-
sOes fisicas que confirmem uma vio-
lencia. Esta deixa, de fato, muitas le-
sOes, mas grande parte destas é de
ordem emocional (por exemplo, quan-
do ha humilhacao, carcere, ato libidi-
noso...), podendo tornar-se uma he-
ranca maldita na vida adulta. Neste
sentido, sinais sutis de natureza

comportamental que indicam"lesOes"
que acarretaram sofrimento psiquico,
costumam ser desconsideradas, impe-
dindo acOes de protecao.

0 Nono Veu diz respeito a maior
vulnerabilidade de criancas e adoles-
centes9 tais como os portadores de
deficits intelecto-emocionais, fisicos,
mitomaniacosw , com limitacOes de lin-
guagem, estigmas diversos, os quais
podem ser vitimas em potencial devi-
do as suas dificuldades de expressao,
por dificuldades de defesa pessoal e/
ou por nao serem credibilizados denim
de sua rede social (familiar, comunita-
ria e institutional).

0 Decimo Veu a ser sublinhado
aqui diz respeito ao semblante de
insuspeicAo que pessoas de destacada
posicao social costumam manter para
fazerem crer que nao sao capazes de
violencia, sobretudo quando se trata de
abusadores sexuais" . Uma posicao de
destaque pode influenciar na decisao de
nao denunciar ou ate mesmo na resis-
téncia do registro da dentincia pelos pro-
fissionais responsiveis pelos setores que
deveriamprovidencia-la. Esta omissao,
alem de manter crianyas em risco, pro-
tege o agressor e fere o paradigma da
protecao integral enquanto se opOe ao
projeto etico, politico e tecnico que pro-
fissionais deveriam assumir sem reti-
cencias de qualquer ordem.

Como pano de fundo dest!

hotizonte do exelusilo

importante menelonat

tamb6m o deseneontro

entre o Estado, a

sociedade e a familia

quando se fala na

visibilidade da violencia

pelos kgfios de protegfio.

Se por urn lado os profissionais
estao cientes da importancia de diari-
amente enviar informacOes para urn
banco de dados (por mais simples que
este seja), por outro lado o Estado mui-
tas vezes nao disponibiliza seu siste-
ma de informacOes corn nnmeros atu-
ais e confiaveis. A falta de estatisti-
cas inviabiliza a analise do fenOmeno
e dificulta alinhavar justificativas para
a formulacao de politicas pnblicas, bem
como, obstaculiza a discussao sobre
este tipo de violencia pelo conjunto da
sociedade. Podemos dizer, a bem da
verdade, que o fenemeno da violencia
contra criancas e adolescentes é, ain-
da, urn grande desconhecido.

A sobreposicao dos Veils aqui men-
cionados conduz ao silencio e a tole-
rancia social tiio ameacadores a crian-
ca e ao adolescente. Somente quern tra-
balha diuturnamente corn esta impac-
tante questao social tern podido aquila-
tar a sua abrangéncia e a significativa
complexidade em oferecer respostas
coerentes e conseqiientes. Assim, re-
fletir sobre diferentes facetas da
publicizacao da violencia é acolher mais
uma dimensao da violacao de direitos,
e é, ainda, pensar a demincia como uma
via de inclusao social.

Pensando a danUncia eomo via
de inclusilo social

0 artigo 4° da Lei 8.069/90 atribui
as instancias familia, comunidade, so-
ciedade em geral e ao poder
em miter de prioridade absoluta, o
asseguramento da efetivacao dos direi-
tos referentes a vida, a sande, a alimen-
tacao, a educacao, ao esporte, ao lazer,
a profissionalizacao, A cultura, A digni-
dade, ao respeito, a liberdade e a con-
vivencia familiar e comunitaria de cri-
ancas e adolescentes. Estas instancias,
nao hierarquizadas, devem interagir si-
multaneamente em consonancia corn o
escopo da lei e nao podem ser entendi-
das como seqiienciais, ou seja, uma
entrar em cena apenas quando houver
"falha" da anterior.
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Urn espago de dentincias, que se
propele a defender, resgatar e garantir
direitos comprometidos por urn episO-
dio ou siniagao de violencia' , perpe-
trada por membros do grupo familiar,
por membros da sociedade, por repre-
sentantes do Estado e/ou pelo prOprio
Estado, certamente se constituira em
local de conflitos. Conflitos das instan-
cias e conflitos de direitos. Conflitos
cujos resultados, espera-se, culminem
corn a superayao da situacao de violen-
cia, num esforco conjunto e interativo
da familia, da sociedade e do Estado.

Esta perspectiva, que entendemos
como interativa, favorece o espago de
dentincias como locus de inclusao so-
cial de criancas e adolescentes vitimi-
zados e suas familias. Outrossirn, e
para alem disto, elencamos algumas
prerrogativas para efetivar esta condi-
gao e aqui as denominamos de Aspec-

tos Essenciais, insumos de reflexao
acerca da condigao de inclusao ou ex-
clusao do espago de dentincias.

0 Primeiro Aspecto Essencial diz
respeito aos objetivos e fmalidades do
setor'' de recebimento de dentincias.
Comumente este é operacionalizado
atraves de setores especificos e/ou
"disque-demincias" disponibilizados
atraves de ONG's" , pelo servico pn-
blico15 e/ou pelos Conselhos Tutelares.
Ao se tomarem publicos, estes servi-
cos deveriam satisfazer a dois aspec-
tos: o da abrangência do service (que
tipo de violencias se propae a atender)
e o da garantia de verificagao da de-
ntincia quanto a resolubilidade da de-
fesa dos direitos.

0 acolhimento de dentIncias sem a
garantia de providéncias cabiveis acar-
reta todas as responsabilidades civis e

criminais de negligencia e omissao por
paste da instituigao que tomou para si
a tarefa da verificagao social e das
demais providencias legais. Deve-se
levar seriamente em conta a expecta-
tiva social de que os servicos de prote-
gab cumpram seu papel.

0 Segundo Aspecto Essencial re-
fere-se a capacitagao dos operadores
do sistema de dentincia, os quais de-
vem conhecer a complexidade do fe-
nemeno e a literatura especializada a
qual aponta para os indicadores fisi-
cos, comportamentais e farniliares que
perm item consubstanciar uma suspei-
te . Os sings da violencia podem es-
tar presentes emcontextos sui generis,
come num desenho revelador" feito
na escola, numa carta enderegacla a
urn ente querido em que o assunto sui-
cidio é anunciado, por exemplo.

"Super Medo"

Desenho de urn merino de 9 anos, vitima de violencia psicolOgica e fisica severa perpetrada pela Mk,
e atendido no Programa Sentinela, de FlorianOpolis/SC.

KATALYSIS v. 6 n. 1 Jan./Jun. 2003 FlorianOpollo SC 76 -84
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Por outro lado, uma vez que o art.
16, inciso VII da Lei 8.069/90' 8 , preve
a possibilidade de a crianca e o ado-
lescente buscarem ajuda e, por conse-
guinte, utilizar o servico, aqueles de-
vem estar tambem capacitados para
se comunicarem apropriadamente corn
esta faixa etaria. Se existir urn compe-
tence atendimento a crianca ela pode
se sentir acolhida, romper o segredo
comunicando que esta sendo vitima.

0 Terceiro Aspecto Essencial
aborda o potencial educativo deste se-
tor. Este canal direto corn o denunci-
ante pode disponibilizar orientacOes
acerca do direito de farnilia, do acesso
a rede de protecão disponivel, assim
como orientacees em situacao de cri-
se, a exemplo, do telefone azurro ita-
liano ou do hotline americano. Conhe-
cendo possibilidades legais e institu-
cionais, o denunciante pode tambem
tomar providencias, desvelar alguns
Veus e, se for urn familiar, redi-
mensionar urn cotidiano de violencia.

0 Quarto Aspecto Essencial re-
fere-se aos objetivos de prevencao
da violéncia que pode ter intima re-
lacao corn o servico de recebimento
de dentincias. Quando ha uma preo-
cupacao corn a divulgacao do servi-
co e dos dados acerca da violencia
denunciada e a sua vinculacao corn
outros segmentos sociais, como os
Conselhos de Direito, F6runs da
Criminalidade, entre outros, ofere-
cem-se possibilidades mais concre-
tas para a elaboracao de pianos de
seguranca publics, bem como pianos
de prevencao primaria, secundfiria e
terciaria para o enfrentamento da vi-
olencia e da exploracao de criancas
e adolescentes.

0 Quinto Aspecto Essencial con-
siste em reunir esforcos para
propulsionar o acionamento de uma
rede realmente efetiva cuj a dinamica
comece no setor de demincia e passe
pelos Orgaos e programas (area soci-
al, psicoldgica, saiide, educacao, poll-
cia, justica, entre outras) os quais de-
vem entrar em cena para a verifica-
ea° ou investigacao social da situa-

cAo e o encaminhamento para os pro-
cedimentos pertinentes. AcOes isola-
das ou desarticuladas podem causar
danos maiores, levar a revitimizacao
e excluir providencias fundamentais
para cada caso.

0 Sexto Aspecto Essencial con-
sidera a relevancia do setor de dentin-
cias como um cameo de estudos e
pesquisas academicas que se ocupem
em problematiza-lo como espaco
conflitante, contraditOrio e comple-
mentar entre a familia, a sociedade e
o Estado. Espaco que, paradoxahnen-
te, a locus de acOes e de ornissaes
em relacao a efetivacao de direitos
da crianca e do adolescente. A publi-
cacao de trabalhos enseja a veiculacao
de ideias, a discussao critica, assim
como possibilita a insercao desses
estudos em ambito mais amplo

0 Setimo Aspecto Essencial en-
fatiza a gratuidade, o acesso, e a nao
interrupcao do servico. Este deve ser
gratuito para garantir o seu alcance a
todos os que dele necessitarem; re-
quer acesso facilitado (por exemplo,
um disque-demincia corn poucos di-
gitos para possibilitar rapida
memorizacao de criancas ou pessoas
nao alfabetizadas) e a disponibilidade
de atendimento por 24 horas para fa-
cultar urn atendimento imediato.

0 Oitavo Aspecto Essencial vol-
ta-se para a atencao digna ao dentin-
ciante que muitas vezes acessa ao
setor corn chividas e corn medo de ser
identificado e softer retaliac'Oes.

Dados ainda parciais da pesquisa
"A demincia pelos olhos do denunci-
ante" realizada por profissionais° do
Projeto Mel da Prefeitura Municipal
de FlorianOpolis/SC, vem revelando
como esta acao é percebida pelos ci-
dadaos denunciantes que acionaram
Orgaos de protecao informando sobre
a violacao de direitos contra criancas
e adolescentes. Noutras palavras, a
investigacao procura desvelar como
os denunciantes agiram frente ao que
aqui denominamos Vas dificultadores
da dentincia, tendo havido martifesta-
cOes que oscilam entre a ansiedade,

a incompreensao, o medo, a esperan-
ca, o descredito e a frustracao. Ou-
trossim, a despeito destes sentimen-
tos, todos os entrevistados afirmam
que denunciariam novamente, consi-
derando as situacites de vitimizacao.

Vale ressaltar a importancia de o
setor definir os aspectos cruciais de
sua interlocucao com o denunciante,
como o anonimato, o sigilo, a segu-
ranca pessoal e consultar sobre a dis-
ponibilidade de o mesmo figurar como
testemunha ou como integrante da
rede de protecao da crianca/adoles-
cente. Clareza nas orientacOes e res-
peito sac) condiceoes que sustentam a
credibilidade do servico.

0 Nono Aspecto Essencial é o
sigilo sobre o trabalho que inicia a par-
tir da dentincia. 0 seu registro deman-
data, antes de qualquer outra provi-
dencia, uma verificacao social para
apuracao dos fatos. E iniportante lem-
brar que, a priori, a comunicacao
pode ter fundo de verdade ou nao20
Desta feita, assim como pode ser ur-
gente a protecao da crianca/adoles-
cente tambem deve ser levado em
conta que uma injtiria de violencia nao
pode ser exposta em razao de atitu-
des precipitadas, inconsecitientes e in-
&Inas. Uma verificacao realizada
corn competencia e sigilo pode evitar
agravos, desonras e difamacOes infun-
dadas2 ' Importa lembrar que uma ma
estrutura do setor nao garante a
inviolabilidade do sigilo.

0 Decimo Aspecto Essencial é o
empenho pela permanente revisao dos
procedimentos tecnicos dos profissi-
onais que trabalham no setor de re-
cebimento e verificacao de denUnci-
as. Nao raro ha surpresas corn a di-
namica prOpria da violencia que pode
apresentar novos desafios, tanto tec-
nicos como politicos22 , principalmen-
te quando ha reincidencia dos casos.
0 setor pode se constituir num locus
de questionamentos e superacao de
procedimentos, posturas, mitos e an-
tigas crencas sobre o trabalho corn a
violencia.

KATALYSIS v. 6 n. 1 jan./jun. 2003 Florianapolis SC 76-84
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Ponderacess finals

So ha poucos anos, corn a cha-
ma da Constituicdo Cidadd de
1988, e a Lei 8069/90, o Brasil teve,
na tetra da lei, a garantia de direi-
tos que podem/devem ser reivindi-
cados nao so em favor prOprio, mas
tambem na defesa de criancas e
adolescentes vitimizados e/ou em
risco. 0 real empenho em banir a
violencia contra a infancia/juventu-
de é reflexo de urn tempo que pro-
cura deixar para tras seculos de
barbarie e reclama por uma socie-
dade mais eqtlanime em que os di-
reitos humanos e a justica sejam
definitivamente respeitados.

No bojo do redesenho do Estado, a
construcao da dimensao politica da
sociedade civil" tern sido imperiosa
para a edificacao de urn projeto de-
mocratic°. Organizada para o
enfrentamento da violência de que tra-
tamos neste texto, a sociedade civil tern
proposto a inclusao de politic as prIbli-
cas" na agenda nacional e reclamado
urn crescente protagonismo do qual
nao pretende mais abrir mao. Contu-
do, muitos ainda Sao os desafios que
se colocampara a implementacao das
politicas ja existentes, sobretudo quan-
do pensamos no recorte feito no esco-
po deste texto, ou seja, o espaco em
que a violacao de direitos é aberta em
espaco pnblico, extrapolando muitas
vezes o espaco privado.

Ha fragilidades no sistema de pro-
tecao que perpassam todo o fluxo da
rede e comecam corn um ainda pre-
can° setor de recebimento de denim-
cias. A par disso, ha urn rol de dificul-
dades para a publicizacao da violen-
cia, algunas aqui relatadas e denomi-
nadas Yetis, que vao desde a ima-
gem e representacao da familia como
urn nncleo sempre protetor para a cri-
anca, ate o perfil de insuspeicao de
muitos adultos, o que inibe uma acao
denunciatOria.

A demincia que possibilita defron-
tar a violencia é multidimensional e ini-
cia urn movimento que, se bem opera-

do, pode levar a inclusao de todas as
pessoas envolvidas na situacao, arro-
lando-as na agenda de atendimento dos
profissionais, e encaminhando aos or-
gaos de defesa a responsabilizacao do
agressor/abusador.

Urn sistema de inforrnacao per-
mite que a rede de protecao, que hoje
costuma estar fragmentada, possa
ser fortalecida e progrida para uma
rede interinstitutional ou intersetorial
e possa tambem inovar quando alia-
da as tecnologias de processamento
de informacOes e de telecomunica-
cries. Este particular facilitara a acao
da familia, da sociedade e do Estado
quando em estreita sintonia corn o
setor de dentincia enquanto espaco
de inclusao.

Outro aspecto de fundamental im-
portancia é o monitoramento e uma
avaliacao permanente de todas as
awes da rede de protecao, desde a
proposta etico-politica do trabalho ate
o compromisso corn a publicacao das
estatisticas advindas do setor de de-
ntincia. Essa vigila'nciapode contribuir
para a reducao das esparsas, incom-
pletas e falsas estatisticas que induzem
a erros e pode permitir mapear areas
criticas para uma melhor compreen-
sat) e prevencao do fenOmeno.

0 sistema de informaceo

6 ferratnenta para o

controle social e a justice,

permitindo que o tripe:

familia, sociedade

e Estado melhor possam

enfrentar este tipo de

violencia.

E tambem forca propulsora na
construclo de uma nova cultura da
infancia, alem de contribuir para der-

rubar os Veus que protegem praticas
de violencia, dandy voz aos aqui de-

nominados silencios sociais.

A justica so existe na medida
em que os homens a querem,
de comum acordo, e a fazem.
Portanto, ndo ha justica no
estado natural, nem justica
natural. Toda justica e huma-
na, toda justica a histOrica:
ndo ha justica [...] sem leis,
nem [...] sem cultura —
ha justica sem sociedade
(Andre Comte-Sponville).

Recebido em 02.03.2003. Aprova-
do em 30.04.2003.
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id otos:

1 Conforme o Vocabulario Juridico
(2002) a palavra "denancia" e
derivada do verbo latino denun-
tiare (anunciar, declarar, avisar,
citar), sendo vocabulo que possui
aplicayao no Direito, quer Civil,
quer Penal ou Tributario, corn o
significado generic° de declarayao,
que se faz emjuizo, ou noticia, que
ao mesmo se leva, de fato que
deva ser comunicado. A denthn-
cia, consistindo numa represen-
tag& que se faz a respeito do fato
delituoso, mostra-se, assim,
iniciativa de qualquer pessoa, a
quern o fato tenha prejudicado, ou
que a toma em defesa da socie-
dade, e corn a intencao de provo-
car a puniyao do criminoso ou
infrator. E constara raiz) somente
da narrativa do fato delituoso bem
como da indicayao da pessoa que
lhe tenha dado causa, quando
possivel a sua indicagao. Em
materia civil, denzincia é empre-
gada no sentido de notificayao, ou
seja, de ciencia que se da a uma
pessoa, em regra urn terceiro, que
nao esta intervindo no feito, a fim
de que venha participar da
demanda ou do processo. A
palavra "notificacao" é derivada
de notificar, do latim notificare
(dar a saber). Em sentido amplo é
empregada para designar o ato
judicial escrito, emanado do juiz,
pelo qual de di conhecimento a
uma pessoa de algtuna coisa, ou
de algum fato, que tambem é de
seu interesse, a fun de que possa
usar das medidas legais ou das
prerrogativas que lhe sejam
asseguradas por lei. E, assim, o

aviso judicial, instrumentado em
forma legal, levando a noticia a
certa pessoa, para seu conheci-
mento, de urn ato juridico ja
praticado ou a ser praticado, no
qual é interessado. A notificayao
tern sempre o miter de comuni-
cacao que se repete tantas vezes,
quantas as necessarias, no curso
de uma ayao e se pode processar
corn autonomia, isto é, a parte de
qualquer ayao, para assegurar ou
ressalvar direitos. Neste artigo
usaremos o termo "denimcia"
genericamente, para ambas as
situayOes.

2 Usamos aqui a expressao verifi-
cacao social em razao do prota-
gonismo que os profissionais de
Serviyo Social tern assumido junto
aos setores de acolhimento e
verificayao de dentincias, seja em
FlorianOpolis, seja em outras partes
do pais.

3 Artigos 13 e 56.

4 Artigos 04 e 12.

5 Ler Mania de Bater de Azevedo
& Guerra (2001).

6 0 antigo COdigo Civil falava em
Pcitrio Poder, instituicao juridica
baseada no Direito Romano (Pater
familias). A partir da vigencia do
Novo COdigo Civil, emjaneiro de
2003, esta categoria passou a ser
denominada poder familiar,
estendendo tambem a mae os
direitos e deveres em relacao aos
filhos.

7 A incidencia refere-se ao rairnero
de casos novos detectados num
determinado periodo e, a preva-
lencia, diz respeito ao niimero de
casos que a populayao adulta
reconhece ter sofrido na inFa'ncia
e/ou adolescencia. A Universidade
de Sao Paulo, atraves do Instituto
de Psicologia e, mais especifi-
camente, do Laborat6rio de
Estudos da Crianya-LACRI,
disponibiliza atraves da pagina:
<www.usp.br/ip/laboratorios/lacri/
iceberg.htm> relatOrio de inci-
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Penunciar pode significar incluir: reflexaes sobre o espaco da denUncia de viol8ncia

dencia e prevalencia da violencia
domestica contra criancas e
adolescentes chamada "A Ponta
do Iceberg", que abrange infor-
macOes coletadas pelos alunos do
Telelacri, desde 1996.

8 Ver Furniss (2002) e Imber-Back
(1994).

9 A literatura (LAMOUR, In:
GABEL, 1997); (BOUHET; PE-
RARD; ZORMAN, In: GABEL,
1997) aponta como caracteristicas
de criancas vulneraveis as que sao
abertas, amigaveis, as mais novas,
aquelas das quais as pessoas
zombam, as mais carentes.

10 Segundo o Dicionario Aurelio,
mitomaniae a "tendencia m6rbida
para a mentira". Nestes casos a
crianca, por ter o costume de
mentir nao a credibilizada se
mencionar estar sendo vitima de
abuso sexual. Outrossim, a de
fundamental importancia frisar que
é raro uma crianca mentir que esta
sendo abusada sexualmente, por
exemplo. E mais comum uma
crianca abusada mentir dizendo
que nao é vitima de abuso. Em
juizo, sao comuns as retratacees
de criancas/adolescentes, orien-
tadas e ameacadas que sac) por
familiares e pelo prOprio abusador.

11 Especificamente em relacao ao
abuso sexual, faz parte do perfil
do abusador envidar todos os
esforcos ao seu alcance para
manter uma "aura" de insuspeicdo,
nao importa se ele for pobre ou
rico, analfabeto ou letrado. E born
lembrar que nao ha recorte de
classe, etnia, grau de instrucao etc,
para a ocorrencia do abuso sexual
contra criancas e adolescentes.

12 Seja ela do tipo fisica, psicolOgica,
sexual e/ou negligencia.

13 Aqui nomeamos genericamente de
setor, a qualquer Orgao, programa,
delegacia etc. responsive' por
receber denimcias de violagao de
direitos contra criancas e adoles-
centes. Setor e, pois, uma ins-

tancia da rede de atendimento
mais ampla.

14 Como exemplo podemos citar o
Disque-Derincia vinculado a
ONG Instituto s-ao Paulo contra a
Violencia

15 Como o SOS Crianca da Prefei-
tura Municipal de FlorianOpolis/SC,
por exemplo.

16 "Art.13°. "Os casos de suspeita
ou confirmaglo de maus-tratos
contra crianca ou adolescente
serao obrigatoriamente comunica-
dos ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuizo
de outras providencias legais". Em
razao de o referido artigo incluir a
possibilidade de proceder a
dentincia tambem quando hi
apenas suspeita, a imprescindivel
que o setor possa contar corn
pessoas habilitadas a reconhecer
os sinais de violencia e melhor
avaliar a entrada destes casos.

17 Ver desenho "Super Medo" de urn
menino de 9 anos, vitima de
violencia fisica severa perpetrada
pela mae, e atendido no Programa
Sentinela de FlorianOpolis.

18 Inciso VII —buscar refigio, auxilio
e orientacao.

19 Pesquisadoras: Salete Laurici
Marques Dias, Katia Carvalho
Figueiredo e Lilian Keli Rech,
orientadas pela Prof° De Ingrid
Elsen da UFSC.

20 Pesquisa feita no primeiro semestre
de 1998 no Programa SOS Crianca
de FlorianOpolis revelou que
aproximadamente 15% de
deniincias atendidas foram
consideradas -nao comprovadas".
No entanto, a importante que se
diga que esta cifra pode tambem
significar: avaliacao equivocada de
sinais de violencia pelo denun-
ciante e/ou a prevalencia do segredo
na situacAo de violencia sem que
os tecnicos obtivessem exito em
desvela-lo, encerrando a ocorrencia
como "nao comprovada".

21 E exemplo emblematic° de
denincia inveridica a que foi
dirigida contra os diretores da
Escola de Base de Sao Paulo,
acusados de abuso sexual contra
seus alunos. ApOs investigacAo
policial, amplamente publicada nos
meios de comunicacAo de todo o
pais, nada foi constatado que
pudesse justificar tal ofensa.

22 Desafios tecnicos, na medida em
que imprimem a necessidade de
estudos continuados e multipro-
fissionais sobre o fenOmeno da
violencia. Desafios politicos na
medida em que produzem a
necessidade de trabalhos em rede
institucional, envolvendo varias
areas de conhecimento, bem como
forca politica quando os tecnicos
se mobilizam para mudar estru-
turas institucionais ineficazes ou
inoperantes.

23 Ver discussa'o sobre sociedade civil
e Estado em: Nogueira (1999).

24 Merecem mencdo: Diretrizes
Nacionais para a Politica de
Atenedo Integral a Infdncia e
Adolescencia para o periodo de
2001 a 2005 do CONANDA e o
Plano Nacional de Enfrenta-
mento da Violencia Sexual
Infanto-Juvenil, formatado no
Encontro de Articulacdo do Plano
Nacional de Enfrentamento da
Violencia Sexual Infanto-Juvenil,
realizado em Natal/RN, em junho
de 2000.
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