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Excellency,

We have the honour to address you in our capacities as Special Rapporteur on
violence against women and girls, its causes and consequences; Special Rapporteur on
the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical
and mental health; Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children,
including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material;
Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual
orientation and gender identity; Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially women and children and Working Group on discrimination against women
and girls, pursuant to Human Rights Council resolutions 50/7, 42/16, 43/22, 41/18,
44/4 and 50/18.

In this connection, we would like to bring to the attention of your
Excellencies’ Governments information we have received concerning the draft
proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
combating violence against women and domestic violence.

The proposal, based on a combined legal basis of Article 82(2) and Article
83(1) of the Treaty on the functioning of the European Union, was published by the
European Commission on 8 March 2022. The Directive is intended to provide a
comprehensive framework to effectively combat violence against women and
domestic violence throughout the European Union.

In providing our comments, we are guided by the international human rights
standards that govern the prevention and response to violence against women and
girls, most notably the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women and the Convention on the Rights of the Child, which have been
ratified by all members of the EU, as well as other international treaties and
customary law principles. We welcome the fact that the draft Directive has not only
referenced the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence (Istanbul Convention) as an important tool for
preventing gender-based violence, protecting victims of violence and punishing
perpetrators, but that it also seeks to work in parallel with it and to “support the
Convention’s implementation”. We however express our concern regarding the fact
that while the European Union signed the Convention in June 2017 accession to it
remains pending. In order to strengthen the complementary implementation of the
Directive with existing relevant legal frameworks, we join the European Parliament
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(2019/2166(INI) and other actors, including the Group of Experts on Action against
Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), in urging the EU to
finalize formal accession to the Istanbul Convention.

We consider it positive that the draft Directive acknowledges that violence
against women is a violation of human rights. However, in view of the subject matter
at hand, and the fact that women and girls have a right to live free from violence and
that this violence results in multiple and intersecting violations of their fundamental
rights, we would recommend that the directive be firmly anchored in the international
and regional human rights principles that underpin this work.

Prevention of violence

We welcome the fact that the draft Directive comprises a strong focus on
prevention by dedicating its entire Chapter 5 to the issue. In light of increasing online
violence that women and girls are subjected to, we also welcome the fact that it
proposes criminalizing certain forms of cyber violence.

However, we express our concern about the absence of an explicit mention of
the responsibility of States to exercise due diligence to not only prevent, but also
implement comprehensive awareness-raising programs and investigate and punish
acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or by
private actors, in accordance with Article 4 (c & d) of the United Nations Declaration
on the Elimination of Violence Against Women. We would like to remind your
Excellencies that States may be in violation of international human rights law when
they fail to exercise their due diligence to adequately prevent acts of violence against
women. As the CEDAW Committee established in its General Recommendation No.
19, “under general international law and specific human rights covenants, States may
also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent
violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing
compensation”. The Committee also recognizes that any form of violence against
women and girls constitutes a type of discrimination and a violation of their
fundamental rights with regards to the Convention (CEDAW/C/BFA/CO/4-5). While
we welcome the steps taken to dedicate an entire chapter to preventive measures,
which are very important to halt violence against women and girls, we recommend
that more specific measures be highlighted and defined in this chapter to strengthen
the effectiveness of the Directive.

Furthermore, while we note with satisfaction that the draft Directive provides
standards in the areas of prevention, prosecution, protection as well as legislative and
policy interventions, we are concerned that the Directive does not emphasize all these
subjects to the same extent. In line with the CEDAW requirement that States take a
comprehensive approach to preventing and ending violence, we recommend that the
Directive give equal attention to all these aspects, rather than giving preferential
attention to the prosecution and criminal track as is the case in the current draft. While
having an adequate criminal framework is necessary to end the impunity surrounding
crimes of violence against women and children, it is not itself sufficient but requires
an all-society and multi-sectoral approach to be able to end violence against women
and children. In line with an all-society approach, we recommend that the Directive
include a greater emphasis than that which is included in article 41 and Chapter 5 of
the current draft on working with women’s organizations and involving them in all
processes leading up to the adoption of the Directive as well as its implementation and
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monitoring.

Related to the afore-mentioned point, it would be important for the Directive
not to limit the start of the “individual assessment” to the first contact with the
competent authorities as it is indicated in article 18. We would like to recall that many
victims do not wish or do not have the means to reach out to the police or approach
law enforcement or agents of the State for many legitimate reasons, including lack of
protection for women who report gender-based violence; fear of re-victimization and
retaliation; lack of female police investigators and social workers; inadequate access
to shelters for victims/survivors of violence; and lack of legal aid and support
services, among others. Therefore, we recommend that assessments carried out by
NGOs or civil society, or other non-State service providers be recognized from the
beginning of the first contact.

Binding nature of the Directive

We welcome the move of the Commission to create a dedicated, harmonized,
and binding EU-wide legal instrument to prevent violence against women and
children that are in line with international standards. We consider it positive that the
proposed Directive provides a comprehensive definition of violence, as it identifies
violence against women as “gender-based violence directed against a woman because
she is a woman or that affects women disproportionately”. We also note with
satisfaction that it “includes all acts of gender-based violence that result in or are
likely to result in physical, sexual, psychological, or economic harm or suffering,
including threats of such acts”.

In light of the current digital transformation and fast pace in which technology
is evolving, it is also commendable that the report encourages a strong and global
response from all Member States to cyber violence, a recent phenomenon which was
not specifically mentioned during the establishment of the Istanbul Convention.
Finally, we welcome the strong emphasis on domestic violence, recalling the fact that
more than 1 in 5 women have suffered domestic violence within the EU.

Psychological and emotional violence

While we welcome the mention of psychological harm as an aggravating
circumstance in Article 13, the reference to psychological injury in cyber harassment
cases and the psychological and physical trauma that is often caused by domestic
violence, we are concerned that the Directive lacks emphasis on the psychological
violence associated with violence against women and girls and the psychological
consequences, which are often the less visible forms of violence. In that sense, we
recommend highlighting in a specific part any kind of psychological and emotional
abuse or violence that may be perpetrated against women and girls. Intimidation,
threats, destruction of property, verbal abuse, forced isolation, are examples of such
psychological and emotional violence. The European Parliament (2019/2166(INI))
stressed on several occasions the psychological harm and long-term mental health
impacts of gender-based violence in its Recommendation of 6 October 2021.
Additionally, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
recognizes psychological violence and establishes in its article 2 (a, b & c) that
violence against women comprises but is not limited to psychological violence
occurring in the family, within the general community, and perpetrated or condoned
by the State. It should also be noted that according to the Committee on the Rights of
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the Child and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women,
children that witness acts of family violence, or are exposed to it are subjects of both a
form of neglect and psychological violence. We wish to remind your Excellencies that
States Parties, in accordance with the Convention on the Rights of the Child, shall
take any appropriate measures to promote physical and psychological recovery of a
child victim of any form of violence or abuse.

Prohibited grounds for discrimination and reference to particular identities

Whereas the draft Directive lists grounds of discrimination that intersect with
violence against women and domestic violence and exacerbate it, the draft, however,
does not explicitly include gender identity or sex characteristics. UN Special
Procedures Mandate Holders have consistently concluded that the status of these
grounds under international human rights law warrants recognition in their own right.1

The Independent Expert on protection against violence and discrimination
based on sexual orientation and gender identity has concluded that in the two decades
since the passage of the Rome Statute, “an array of international human rights
instruments helps to entrench calls for non-violence and the principle of non-
discrimination in international law, with due respect for sexual orientation and gender
identity.”2 Key relevant developments include the recognition of sexual orientation
and gender identity by the European Court of Human Rights;3 and by the European
Union.4

Sex characteristics, each person’s physical features relating to sex, including
genitalia and other sexual and reproductive anatomy, chromosomes, hormones, and
secondary physical features emerging from puberty are also a significant ground for
persecution. As noted by the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment, “children who are born with atypical sex
characteristics are often subject to irreversible sex assignment, involuntary
sterilization, involuntary genital normalizing surgery […] leaving them with
permanent, irreversible infertility and causing severe mental suffering.”5

Finally, we note in reference to “non-binary […] women” that the term could
be perceived as problematic by non-binary persons, whose self-identification derives
from a rejection of the male-female binary.6 We are however fully aware of the need
to ensure protection of non-binary persons assigned female at birth, who are often
victims of human rights violations as a result of gender stereotyping, and other
gender-related factors. We therefore suggest the inclusive expression “lesbian,
bisexual, trans and other gender diverse, intersex and queer (LBTIQ) women.”

the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf"
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to
wards_full_equality_sept_en.pdf; p. vii.
1 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence-against-women/femicide-watch-initiative

2 A/HRC/35/36, par. 20 (emphasis added).
3 Id. Citing European Convention on Human Rights, Art. 14. Council of Europe, 1950. See also

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf.
4 Id. Citing, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Art. 21(1). European Union, 2000; See also

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to
wards_full_equality_sept_en.pdf.

5 A/HRC/22/53; par. 77.
6 See

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to
wards_full_equality_sept_en.pdf; p. vii.
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Collection of data

In their 2014 Joint General Recommendation/General Comment No. 31 and
No. 18 on harmful practices, the CEDAW Committee and the CRC Committee
stressed that the collection, analysis, and evaluation of both qualitative and
quantitative data was a crucial step in the development of appropriate response to
harmful practices and violence. Even though relevant data helps understand and
identify policy effectiveness, it remains limited over time and geographical area
which results in a limited capacity to provide adequate response to violence. We
therefore welcome the initiative included within the draft Directive to improve the
collection of data on violence against women and girls.

In this regard, the CEDAW Committee and the CRC Committee have
recommended that States strengthen their efforts in the collection of both qualitative
and quantitative data on harmful practices (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18). We
therefore note that that there should be an explicit mention of the need to collect
relevant disaggregated data on femicide and the gender-related killings of women and
girls. The mandate of the Special Rapporteur on violence against women
(A/HRC/32/42) has also recommended the establishment of a “feminicide watch” or a
“gender-related killing of women watch”, where data on the number of femicides or
gender-related killing of women would be reported and published annually, alongside
information regarding the prosecution and punishment of perpetrators. The
recommendation also includes a call on Member States of the EU to establish a
femicide watch, femicide review panels, or observatories on violence against women
at the national and/or regional level. These should be established as interdisciplinary
bodies that include legal professionals, ombudspersons, and civil society
organizations’ members, as well as be connected to existing mechanisms on the
prevention of violence against women.7

Marginalized women and residency status

In its Resolution of 6 October 2021, the European Parliament expressed
concern about the disparities between Member States in their response to violence
against women and girls. In particular, it notes that there needs to be adequate and
equal measures to prevent, protect, and prosecute gender-based violence irrespective
of the victim’s geographical location and residence status. In this regard, we
recommend that the Directive reflects a broader sensitivity to the barriers that many
groups of women and girls living in the EU may experience in coming forward to
report incidents of violence against them, or their exposure to them, and to seek
specialized protection and assistance. These include, but are not limited to, refugee
and migrant women, stateless women, women belonging to racial and ethnic
minorities – amongst others.

With respect to non-national women and children who may become victims of
violence, we welcome the fact that article 16 of the draft Directive aims to remove
obstacles for reporting, including undocumented persons and persons with uncertain
residence status. However, we regret the specification that “in no way does this last
aspect introduce under this Directive a right to a residence status for persons reporting
violence”. We therefore wish to recall Article 59 of the Istanbul Convention on
residence status and stress that parties shall take all necessary measures to ensure that
victims of domestic or intimate partner violence are granted an autonomous residence

7 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence-against-women/femicide-watch-initiative
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permit. In this regard, we recommend that the wording used in the Directive mirror
that of Article 59 of the Istanbul Convention, thus safeguarding the ability of a victim
of violence whose residence status depends on the spouse to obtain an autonomous
residence status from her spouse in the event of the dissolution of the marriage or the
relationship, in particular given that many countries for whom this Directive applies,
are also members of the Istanbul Convention.

Intimate partner violence in custody

We would like to bring to your Excellences’ attention the guidance provided
by the European Parliament Resolution of 6 October 2021 on the impact of intimate
partner violence and custody rights on women and children. The European Parliament
stressed that intimate partners often use litigation to heighten their control and power
over victims, but also to extend the intimidation and feeling of fear. Manipulative and
abusive behaviors of the violent parent, as well as threat to harm or take the child are
also common practices used to threaten and harm the mother. In this regard, we are
concerned about the lack of explicit reference to custody issues in the Directive’s
definition of intimate partner violence. The Working Group on discrimination against
women and girls has noted (A/HRC/41/33) that many women experience violence at
the hands of family members, caregivers, partners, friends and acquaintances.
Domestic and community violence often manifests in the form of home confinement,
in which women are prohibited from leaving the home or coerced to remain in a
certain location. Kidnapping or abduction also result in severe restriction of their
freedom of movement. Sexual violence and sexual harassment are sometimes used as
a tool to intimidate and restrict women’s access to public spaces and pressure them to
stay confined in private/family contexts.

Furthermore, we would like to refer to paragraph 11 of the Parliament
Resolution of 6 October 2021 and recall that “failing to address intimate partner
violence in custody rights and visitation decisions is a violation by neglect of the
human rights to life, to a life without violence against a parent or close person” and
that it is in practice to be considered as a violation of human rights. The Parliament
also stressed that the protection of women and children and their best interests must
be a priority in the establishment of custody arrangements. Therefore, there needs to
be further investigation and consideration of the history of domestic and intimate
partner violence in courts’ decisions regarding custody and visitation rights. The
Working Group on discrimination against women and girls recommended in this
regard to eliminate laws and practices that perpetuate discrimination within the family
and the community, and institute and intensify efforts to ensure the awareness and
accountability of family and community members.

Learning from COVID-19 pandemic

We welcome the fact that the Directive has institutionalized the lessons learnt
from the COVID-19 pandemic and its impact on increasing acts of violence against
women and children, particularly domestic and intimate partner violence. As the
mandate of the Special Rapporteur on violence against women noted (A/75/144) the
COVID-19 pandemic, and its lockdown measures, exposed pre-existing gaps and
shortcomings in the prevention of violence against women and girls, while measures
to combat the pandemic have mostly been gender-blind with many States failing to
consider measures to combat gender-based violence against women as essential and as
basic human rights that should not be restricted. A combination of such factors
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resulted in lockdown measures imposed to contain the COVID-19 pandemic
negatively affecting women and increasing their risk of exposure to gender-based
violence, especially domestic violence, as well as limiting access to protection
measures and essential services, including reproductive health services.

The European Parliament reiterated (2019/2166(INI)) the fact that the
COVID-19 crisis has shed light on the improper implementation of legal instruments
to protect and prevent violence against women and girls. In this regard, we welcome
the requirement outlined in article 49 that specialist support services, including
shelters and rape crisis centers be considered essential during crises and states of
emergency, including during health crises.

The Working Group on discrimination against women and girls pointed out
(A/HRC/47/38) that during the COVID-19 pandemic, delivery of a broad range of
essential sexual and reproductive health services and goods has been suspended or
postponed, including: contraceptive information and services; safe abortion services
and post-abortion care; mammograms, cervical cancer detection and testing and
treatment for HIV and other sexually transmitted infections; support services for
women and girls subjected to female genital mutilation; and fertility treatments.
Among promising practice on how to address wide-ranging violations of the sexual
and reproductive health rights of women and girls in various situations of crisis, such
as COVID-19 pandemic is to conduct independent investigations by national and
specially appointed commissions that offer clear guidance on reparations and
structural reforms.

The Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health also stressed (A/76/172) that
“[t]he COVID-19 pandemic further thwarted the realization of sexual and
reproductive health rights” and that “[i]n some parts of the world, health-care facilities
[were] reported to have reduced or interrupted their provision of sexual and
reproductive health-rights related services”. She further added that this “affected
patients’ ability to protect their sexual and reproductive health, avoid unwanted
pregnancies and prevent or manage HIV and other sexually transmitted infections”
and stressed that “persons already marginalized in society were often left out and
experienced the worst harms, in particular persons in a persistent state of crisis owing
to poverty or ongoing discrimination on multiple grounds including of race, ethnicity
and other historical factors”.

Child Protection

While we welcome the mention in Article 36 that targeted actions should be
addressed to groups at risk, including children, we regret the absence of explicit
preventive measures directed to the protection of children. We would like to recall
Article 19 of the Convention on the Rights of the Child, which provides that States
Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational
measures, as well as all forms of prevention to protect the child from all forms of
physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment,
maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s),
legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

Furthermore, while the recognition by the Directive of the rights of the child in
relation to Article 24 of the Charter, and the mention of support and safety of children
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in Articles 33 and 34 of the Directive is welcomed, we regret that no dedicated Article
provides effective measures to protect children from violence. In line with the
European Parliament Recommendation (2019/2166(INI)), we would like to recall that
the best interest of the child shall be the primary concern of States Parties. In addition,
we would like to stress that domestic violence is incompatible with the best interest of
the child, should the child be a witness or a victim of such violence.

The Istanbul Convention is the only legally binding instrument on violence
against women that has an explicit provision on child custody in such situations. Its
article 31 requires States to “take the necessary legislative or other measures to ensure
that, in the determination of custody and visitation rights of children, incidents of
violence covered by the scope of this Convention are taken into account” and that “the
exercise of any visitation or custody rights does not jeopardize the rights and safety of
the victim or children”. The expert body monitoring the implementation of the
Convention’s standards (GREVIO), has found evidence of gender bias towards
women in custody decisions and lack of attention paid by courts to patterns of abuse
by fathers in all 10 States parties monitored so far.

Abuse of the term “Parental Alienation” and of similar concepts and terms
invoked to deny child custody to the mother and grant it to a father accused of
domestic violence in a manner that totally disregards the possible risks for the child
must be discouraged. Accusations of parental alienation by abusive fathers against
mothers must be considered as a continuation of power and control by state agencies
and actors, including those deciding on child custody.8 In this regard, we call upon
your Excellencies to provide explicit preventive measures devoted to the protection of
the child.

While we welcome the inclusion of an obligation to provide law enforcement
and judicial authorities with guidelines to ensure that victims are treated
appropriately, we would like to recall the recommendation made by the European
Parliament9, other experts and civil society organizations requesting that the Directive
explicitly require training for law enforcement, the judiciary, women and children at
risk, or their families. Such training should also cover the victim-centered and child
centered approaches in their totality.

Likewise, guidelines should also explicitly be provided to those coming into
contact with women and children regarding the abuse of pseudo-concepts such as
parental alienation and similar concepts. The abuse of these afore-mentioned concepts
must be explicitly outlawed in the Directive first, since they have been often used by
abusive parents, usually abusive fathers against mothers, in order to deny mothers
contact or custody, leading to the perpetuation of psychological and physical violence
against the mother and the child.10

Furthermore, while online spaces offer a myriad of opportunities for children,
they also present new risks and threats. Criminal behavior facilitated by new
technologies includes online child abuse material and online sexual exploitation of

8 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/StatementVAW_Custody.pdf
9 On the 6 of October 2021, and in its resolution (2019/2166 (INI), the European Parliament strongly recommended

the establishment of specialized courts or section “as well as appropriate laws, training, procedures and guidelines
for all professionals dealing with victims of intimidate partner violence.”

10 See statement by the EDVAW Platform entitled: Intimate partner violence against women is an essential factor in
the determination of child custody, say women’s rights experts
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/StatementVAW_Custody.pdf
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children, live streaming of child abuse and the online solicitation of children. In
addition to introducing measures to address child sexual abuse online, legal-normative
frameworks should incorporate provisions to strengthen capacity-building and
specialist training of relevant professionals to identify and address the crimes of sale
and sexual exploitation of children facilitated online, and foster child-sensitive
approaches when dealing with child victims and survivors. Access to remedy of child
victims should be safeguarded, including through assistance to seek prompt and
appropriate reparation for the harm suffered. Steps should be taken to strengthen data
collection and research to identify child victims and potential victims of online sexual
abuse and exploitation, taking into account all forms of sexual exploitation and gender
and age profiles of victims and offenders. It is important to ensure that children and
youth are involved to ensure the incorporation of their ideas and knowledge on
exploitative behaviors, reporting suspicious behavior, and taking their proposals into
consideration in prevention and protection strategies.

Gender Stereotyping

Finally, the last central point of concern that we would like to address is that of
gender stereotyping. The right of women and girls to equality in the family has been
recognized in international human rights law and guaranteed in most modern legal
regimes, which have reformed family law systems to enshrine gender equality. In
some countries, progress has been made in challenging gender stereotypes and the
unequal roles and responsibilities attributed to women and men in the family. A
considerable number of countries have developed laws criminalizing domestic
violence and providing protection for victims (A/HRC/29/40). Families and
communities perpetuate gender stereotypes that undervalue girls and deprive them of
agency and opportunities. The Working Group on discrimination against women and
girls recommended to institute measures to combat discriminatory social norms and
harmful stereotypes about women’s and girls’ bodies, roles and capabilities
(A/HRC/38/46).

In addition, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
established in its General Comment No. 3 on women and girls with disabilities that
gender stereotypes are harmful, discriminative, and hinder women from the full
realization of their professional and personal fulfilment. Additionally, available
evidence shows that gendered stereotyping can act as a serious impediment to women
and children accessing effective prevention, protection, and response mechanisms.
Article 5 of the CEDAW Convention urges States Parties to take all appropriate
measures to achieve through social and cultural changes the elimination of any
prejudice or practice based on gender stereotypes and the idea that either of the sexes
is inferior or superior to the other. In this regard, we recommend the implementation
of a section in the Directive that would address the issue of gender stereotyping
among the judiciary, law enforcement, social workers and others coming into contact
with women and children that are at risk of violence or surviving it. We believe that it
would strengthen the prevention and response mechanisms available for women and
children against gender-based violence.

In conclusion, we call upon your Excellencies’ Governments to take the
necessary measures to carefully review the draft Directive in light of the international
human rights standards that govern the prevention and response to violence against
women and girls, most notably the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women and the Convention on the Rights of the Child, which
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have been ratified by all member States of the EU as along with other international
treaties and customary law principles.

This communication, as a comment on pending or recently adopted legislation,
regulations or policies, and any response received from your Excellency’s
Government will be made public via the communications reporting website after
48 hours. They will also subsequently be made available in the usual report to be
presented to the Human Rights Council.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest consideration.

Reem Alsalem
Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences

Tlaleng Mofokeng
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable

standard of physical and mental health

Mama Fatima Singhateh
Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child

prostitution, child pornography and other child sexual abuse material

Victor Madrigal-Borloz
Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual

orientation and gender identity

Siobhán Mullally
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children

Dorothy Estrada Tank
Chair-Rapporteur of the Working Group on discrimination against women and girls
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Ref.: OL OTH 97/2022 
(Por favor , use esta referência em sua 
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Excelência 
 

 
 

20 de outubro de 2022 
 
 

 

Temos a honra de nos dirigirmos em nossas condições como Relator Especial 
sobre a violência contra mulheres e meninas, suas causas e consequências; Relator 
Especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto nível de saúde física e mental; 
Relator Especial sobre a venda e exploração sexual de crianças, incluindo prostituição 
infantil, pornografia infantil e outros materiais de abuso sexual infantil;  Especialista 
Independente em proteção contra a violência e a nação discrimicom base na orientação 
sexual  e identidade  de gênero;  Relatora Especial sobre o tráfico de pessoas, 
especialmente mulheres e crianças e Grupo de Trabalho sobre discriminação contra 
mulheres e meninas, nos termos das resoluções do Conselho de Direitos Humanos 50/7, 
42/16, 43/22, 41/18, 44/4 e 50/18. 

 
 Nesse sentido,   gostaríamos  de chamar a atenção das informações dos 

Governos de Vossas  Excelências que  recebemos sobre a proposta de proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu   e do Conselho sobre o combate à violência contra 
as mulheres e a violência doméstica. 

 
A proposta, baseada em uma base jurídica combinada do artigo 82º,2º e do artigo 

83º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, foi publicada pela Comissão 
Europeia em 8 de Março de 2022. A Diretiva pretende fornecer um quadro abrangente 
para combater efetivamente a  violência contra as mulheres e a violência doméstica em 
toda a União Europeia.  

 
Ao fornecer nossos comentários, somos guiados pelas normas internacionais de 

direitos humanos que regem a prevenção e a resposta à violência contra mulheres e 
meninas, mais notavelmente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres ea Convenção sobre os Direitos da Criança, 
ratificada por  todos os membros  da UE,  bem como outros tratados internacionais e 
princípios de direito habituais. Congratulamo-nos com o fato de que o projeto de 
diretiva não apenas fez referência à Convenção do Conselho da Europa sobre a 
prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica 
(Convenção de Istambul) como uma importante ferramenta para prevenir a violência de 
gênero,  proteger as vítimas de violência e punir  perpetrados, mas que também busca 
trabalhar em paralelo com ela e "apoiar a implementação da Convenção". No entanto, 
expressamos nossa preocupação com o fato de que, embora a União Europeia tenha 
assinado a Convenção em junho de 2017, a adesão a ela permanecepe nding. A fim de 
fortalecer a implementação complementar da Diretiva com os marcos jurídicos 
relevantes existentes  ,  juntamos-nos ao  Parlamento Europeu  
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(2019/2166(INI) e outros atores, incluindo o Grupo de Especialistas em Ação contra a 
Violência Contraa Mulher e a Violência Doméstica (GREVIO), instando a UE a 
finalizar a  adesão formal à Convenção de Istambul. 

 
Consideramos positivo que o projeto de diretiva reconheça que a violência 

contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos. No entanto, tendo em vista o 
assunto em questão e o fato de que mulheres e meninas têm o direito de viver livre da 
violência e que essa violência resulta em múltiplas e intersetorias violações de seus 
direitos fundamentais, recomendamos que a diretiva sejaancorada nos princípios 
internacionais  e regionais de direitos humanos que sustentam este trabalho. 

 
Prevenção da violência 

 
Congratulamo-nos com o fato de que a minuta de Diretiva compreende um forte 

foco na prevenção, dedicando todo o seu Capítulo 5 à questão.  À luz do aumento da 
violência online a que mulheres e meninas são submetidos, também congratulamo-nos 
com o fato de que propõe  criminalizar certas formas de violência cibernética. 

 
No entanto, expressamos nossa preocupação com a ausência de uma menção 

explícita da responsabilidade dos Estados de exercer a devida diligência para não 
apenas prevenir, mas também implementar programas abrangentes de conscientização 
e investigar e punir atos de violência contra a mulher, sejam esses atos perpetrados pelo 
Estado ou por    atores privados, de acordo com o artigo 4º (c & d) da Declaração das 
Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Gostaríamos de 
lembrar às vossas Excelências que os Estados podem estar violando o direito 
internacional dos direitos humanos quando não exercem sua devida diligência para 
prevenir adequadamente atos de violência contra as mulheres. Como o Comitê da 
CEDAW estabeleceu em sua Recomendação Geral Nº.  19, "sob o direito internacional 
geral e convênios específicos de direitos humanos, os Estados também podem ser 
responsáveis por atos privados se não agirem com a devida diligência para prevenir 
violações de direitos ou para investigar e punir atos de violência, e para fornecer 
compensação". O Comitêreconhece que qualquer forma de violência contra mulheres e 
meninas constitui um tipo de discriminação e uma violação de seus direitos 
fundamentais no que diz respeito à Convenção (CEDAW/C/BFA/CO/4-5). Embora  
saúdamos as medidas tomadas para dedicar toda uma açãoao acs, que são muito 
importantes para deter a  violência contra mulheres e meninas, recomendamos  que 
medidas  mais específicas sejam destacadas e definidas   neste capítulo para fortalecer 
a eficácia da Diretiva. 

 
Além disso, embora notemos com satisfação que a minuta de Diretiva prevê   

normas nas áreas de prevenção, acusação, proteção, bem como intervenções legislativas 
e políticas, preocupa-se que a Diretiva não enfatize todos esses ubjetos na mesma 
medida. Em consonância com a exigência da CEDAW de que os Estados adoem uma 
abordagem abrangente para prevenir e acabar com a violência, recomendamos que a 
Diretiva dê igual atenção a todos esses aspectos, em vez de dar atenção preferencial  à 
acusação e à via criminal, como é o caso no rascunho atual. Embora tenha um quadro 
criminal adequado é necessário para acabar com a impunidade em torno dos  crimes de 
violência contra mulheres e crianças,  não é suficiente,  mas requer uma abordagem de 
toda a sociedade e multisetorial para poder acabar com a violência contra as mulheres  
e crianças. Em consonância com uma abordagem de toda a sociedade, recomendamos 
que a Diretiva inclua uma ênfase maior do que a que está incluída no artigo 41 e chapter 
5 do projeto atual sobre o trabalho com organizações femininas e envolvendo-as em 
todos os  processos que levam à adoção da  Diretiva, bem como  sua  implementação e 
monitorização. 
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Em relação ao ponto mencionado anteriormente, seria importante que a Diretiva 

não limitasse o início da "avaliação individual" ao primeiro contato com as autoridades 
competentes, como está indicado no artigo 18. Gostaríamos de lembrar que muitos 
victims não desejam ou não têm os meios para alcançar a polícia ou abordar a aplicação 
da lei ou agentes do Estado por muitas razões legítimas, incluindo falta de proteção para 
mulheres que denunciam violência de gênero; medo de re vitimização e retaliação; falta 
de investigadores policiais e assistentes sociais; acesso inadequado a abrigos para  
vítimas/sobreviventes da violência;  e falta de assistência jurídica e serviços de  apoio, 
entre outros. Por isso, recomendamos que as avaliações realizadas por ONGs ou 
sociedade civil, ou outros prestadores de serviços não estatais sejam reconhecidas desde 
o início do primeiro contato. 

 
 Natureza vinculante da  Diretiva 

 
Congratulamo-nos com o movimento da Comissão para criar um instrumento 

legal dedicado, harmonizado e vinculativo em  toda   a UE para prevenir a  violência 
contra mulheres e crianças que estejam em consonância com as normas internacionais. 
Consideramos positivo que a diretiva proposta forneça uma integral definição da 
violência, pois identifica a violência contra a mulher como "violência de gênero dirigida 
contra uma mulher por  ser  mulher ou que afeta desproporcionalmente  as mulheres".  
Notamos   também com satisfação que "inclui todos os atos de violência de gênero que 
resultam ou podem resultar em danos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos ou 
sofrimento, incluindo ameaças de tais atos".  

 
À luz da atual   transformação digital e do ritmo acelerado em que a tecnologia 

está evoluindo, também é louvável que o relatório incentive uma resposta forte e global 
de todos os Estados-Membros à violência cibernética, um fenômeno recente que não 
foi  especificamente mencionado durante a criação da Convenção de Istambul.  Por fim, 
saudamos aênfase da violência doméstica, lembrando o fato de que  mais de 1 em cada 
5 mulheres sofreram  violência  doméstica dentro da UE. 

 
Violência psicológica e emocional  

 
  Embora  saúdamos a menção de danos psicológicos como circunstância  

agravante no artigo 13º, a referência à lesão psicológica em casos de assédio cibernético 
e o trauma psicológico e físico que muitas vezes é causado pela violência doméstica, 
estamos preocupados que a Diretiva careça de ênfase no violenc psicológico   e 
associados à violência contra mulheres e meninas e às consequências psicológicas, que 
muitas vezes são as formas menos visíveis de violência. Nesse sentido, recomendamos 
destacar em uma parte específica qualquer tipo de abuso psicológico e emocional ou 
violência que possa ser perpetrada contra mulheres e meninas. Intimidação, ameaças, 
destruição de bens, abuso verbal, isolamento forçado, são exemplos de tal violência 
psicológica e emocional. O Parlamento Europeu (2019/2166(INI)) enfatizou várias 
occasisobre os danos psicológicos e os impactos de longo prazo na saúde mental  da 
violência de gênero em sua recomendação de 6 de  outubro de  2021.  Além disso, a 
Comissão de Eliminação da Discriminação contra a Mulher reconhece a violência 
psicológica e estabelece em seu artigo 2º (a, b & c) que a violência contra a mulher 
compreende, mas  não se limita à violência psicológica que ocorre na família, no interior  
a comunidade  geral, e perpetrado ou perdoado pelo  Estado.    Deve-se  notar também 
que, de acordo com  a Comissão dos Direitos de 
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a Criança e a Comissão de Eliminação da Discriminação contra a Mulher, crianças que 
presenciam atos de violência familiar ou estão expostas a ela são sujeitos tanto de 
negligência quanto de violência psicológica. Queremos lembrar às suas Excelências que 
as Partes dos Estados, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança,  todos 
tomam as medidas adequadas para promover a recuperação física e psicológica de uma 
criança vítima de qualquer forma de violência ou abuso. 

 
 Motivos proibidos para discriminação e referência a identidades particulares  

 
Considerando que o projeto de Diretiva lista motivos de discriminação que se 

cruzam com a violência contra a mulher e a violência doméstica e a exacerbam, o 
rascunho, no entanto, não  inclui explicitamente identidade de gênero ou características 
sexuais.   Os titulares dos mandatos de procedimentos especiais da ONU têm 
consistentemente concluído o status desses fundamentos sob a  lei internacional de  
direitos humanos garante o reconhecimento em seu próprio direito.  1 

 
O  Especialista Independente em Proteção contra a Violência e a Discriminação 

com base na orientação sexual e identidade de gênero concluiu que, nas duas décadas 
desde a aprovação do Estatuto de  Roma, "uma série de instrumentos internacionais de  
direitos humanos  ajuda a entrincheirar os apelos pela não-violência e o princípio da 
não discriminaçãono direito internacional, com o devido respeito à orientação sexual e  
identidade de gênero." 2 Os principais desenvolvimentos relevantes incluem o 
reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero pelo Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos; 3 e pela União Europeia. 4 

 
Características sexuais, as características físicas de cada pessoa relacionadas ao 

sexo, incluindo genitália e outras anatomias sexuais e reprodutivas, cromossomos, 
hormônios e características físicas secundáriasemergindo da puberdade também são um 
terreno significativo para perseguição.  Como observou  o Relator Especial sobre tortura 
e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes,  "crianças que  
nascem com características sexuais atípicas  são frequentemente objeto  à atribuição 
sexual irreversível,  esterilização involuntária,  cirurgia genital involuntária de 
normalização [...]  deixando-os  com infertilidade  permanente e irreversível e causando 
sofrimento mental grave." 5 

 
Por fim, notamos em referência a "não-binário [...] mulheres " que o termo 

poderia ser percebido como problemático por pessoas não-binárias, cuja auto-
identificação deriva de uma rejeição do binário masculino-feminino. 6 Estamos, no 
entanto, plenamente conscientes da necessidade de garantir aroteção p de pessoas não 
binárias atribuídas ao nascimento, que muitas vezes são vítimas de violações dos  
direitos humanos como  resultado de estereótipos de  gênero  e outros fatores 
relacionados ao gênero.  Por isso, sugerimos a expressão  inclusiva "mulheres lésbicas, 
bissexuais, trans e outros gêneros diversos, intersexuais e gays (LBTIQ)". 

 

the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf" 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to 
wards_full_e quality_sept_en.pdf;  p. vii. 
1 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence contra mulheres/feminicídio-watch-initiative 

2 A/HRC/35/36, par.  20 (ênfase adicionada). 
3 ID. Citando Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, Art. 14. Conselho da Europa, 

1950. Veja também https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_eng.pdf. 
4 Id. Citando, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Art. 21(1). União Europeia, 2000; Veja também 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to 
wards_full_equality_sept_en.pdf. 

5 A/HRC/22/53;  paridade.  77 anos. 
6 Veja wards_full_equality_sept_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_to
;  p. vii. 
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Coleta de dados 
 

Em suaRecomendação Conjunta Ge neral/Comentário Geral nº 31 e nº 18 sobre 
práticas nocivas,  o Comitê CEDAW e o Comitê do  CRC destacaram que a coleta, 
análise e avaliação tanto qualitativas quanto de avaliação de qualitativas  e qualitativas  
os dados quantitativos foram um passo crucial no desenvolvimento da resposta 
adequada às práticas nocivas e à  violência.  Embora  os dados relevantes ajudem a 
entender e identificar a  eficácia da política,  ela permanece limitada ao longo do  tempo 
e da área geográfica  , o que resultaem uma capacidade limitada de fornecer resposta 
adequada à violência.  Por isso, saudamos a iniciativa incluída no projeto de Diretiva 
para melhorar a coleta de dados sobre violência contra mulheres e meninas. 

 
 Nesse sentido, o Comitê da CEDAW e o Comitê do CRC  recomendaram que 

os Estados fortaleçam seus esforços na coleta de dados qualitativos e quantitativos sobre 
práticas nocivas (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18). Observamos, portanto, que deve 
haver uma menção explícita à necessidade de coleta de  dados desagregados relevantes 
sobre feminicídio e assassinatos relacionados ao gênero de mulheres e meninas.  O 
mandato da Relatora Especial sobre violência contra a mulher (A/HRC/32/42) também 
recomendou a criação de um "relógio de feminicídio" ou um "assassinato exaltado de 
gênero de mulheres assiste", onde dados sobre o número de feminicídios ou assassinatos 
relacionados ao gênero de mulheres seriam relatados e publicados anualmente, 
juntamente com informações  sobre a acusação e punição dos autores.  A recomendação 
também instaos Estados-Membros da UE a estabelecer um relógio de feminicídio, 
painéis de revisão de feminicídio ou observatórios sobre violência contra as mulheres 
em nível nacional e/ou regional. Estes devem ser estabelecidos como órgãos 
interdisciplinares  que incluem  profesjurídicos, ouvidorias e membros   de organizações 
da sociedade civil, bem como estar ligados aos mecanismos existentes na  prevenção 
de violência contra as mulheres. 7 

 
Mulheres marginalizadas e status de residência 

 
Em sua Resolução de 6 de  Outubro de 2021, o Parlamento Europeu expressou 

preocupação com as disparidades entre os Estados-Membros na sua resposta à violência 
contra mulheres e meninas. Em particular, observa que é preciso tomar medidas 
adequadas e iguais para prevenir, proteger e processar a violência de 
gênero,independentemente da  localização geográfica e do estado de  residência da 
vítima.  Nesse  sentido, recomendamos que a Diretiva reflita uma sensibilidade mais 
ampla às barreiras que muitos grupos de mulheres e meninas que vivem na UE podem 
experimentar para relatar incidentes de violência contra eles, ou sua exposição a eles, e 
buscar proteção e assistência especializadas.   Estes incluem, mas não se limitam a, 
mulheres  refugiadas e migrantes, mulheres  apátridas, mulheres pertencentes a minorias 
raciais e étnicas – entre outras. 

 
Com relação às mulheres e crianças não nacionais que possam se tornar vítimas 

de violência, congratulamo-nos com o fato de que o artigo 16 da minuta diretiva visa 
eliminar obstáculos à notificação, incluindo pessoas não documentadas e pessoas com 
residência incerta. No entanto, lamentamos a especificação de que "de forma alguma 
este último aspecto introduz, sob esta Diretiva, direito a um status de residência para 
pessoas que denunciam violência". Por isso, queremos recordar o  artigo 59º da 
Convenção de Istambul sobre o status de  residência e salientar que as partes tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir que as vítimas de   violência doméstica  ou 

íntima sejam concedidas uma residência autônoma 
7 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence contra mulheres/feminicídio-watch-initiative 
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permitir. Nesse sentido, recomendamos que a redação utilizada na Diretiva espelha a 
do artigo 59 da Convenção de Istambul, salvaguardando assim a capacidade de uma 
vítima de violence cujo status de residência depende do cônjuge para obter um status 
de residência autônoma de seu cônjuge no caso da dissolução do casamento ou da 
relação,  em particular, dado que muitos países para os quais esta Diretiva se aplica, 
também  são brasas  m da Convenção de Istambul. 

 
Violência de parceiro  íntimo  sob custódia  

 
 Gostaríamos de  chamar a atenção de  suas Excelências   a orientação fornecida 

pela Resolução do Parlamento Europeu de 6 de Outubro de 2021 sobre o impacto da 
violência de  parceiros íntimos e dos direitos de custódia sobre mulheres e crianças. O 
Parlamento Europeu ressaltou que os parceiros íntimos muitas vezes usam litígios para 
aumentar seu controle e poder paraas vítimas, mas também para estender a intimidação 
e o sentimento de medo. Comportamentos manipuladores e abusivos do pai violento, 
bem como a ameaça de prejudicar ou levar a criança também são práticas comuns 
usadas para ameaçar e prejudicar a mãe. Nesse sentido, estamos preocupados com a 
falta de referência explícita às questões de custódia na definição da Diretiva de violência 
de parceiros íntimos. O Grupo de Trabalho sobre discriminação contra mulheres e 
meninas observou (A/HRC/41/33) que muitas mulheres sofrem violência nos    
familiares, cuidadores, parceiros, amigos e conhecidos.  A violência doméstica e 
comunitária muitas vezes se manifesta na forma de confinamento domiciliar, no qual 
as mulheres são proibidas de sair de casa ou coagidas a permanecer em um determinado 
local. Sequestro ousequestro também resultam em severa restrição de sua liberdade de 
movimento.  A violência sexual  e o assédio sexual às vezes são usados  como uma 
ferramenta para intimidar e restringir o acesso das mulheres a espaços públicos e 
pressioná-las a permanecer confinadas em  contextos privados/familiares. 

 
Além disso,  gostaríamos  de  nos referir ao parágrafo 11 da  Resolução  do 

Parlamento de 6 de outubro de 2021 e recordar que "deixar de abordar a violência  de 
parceiros íntimos em direitos de custódia e decisões de visitação é uma violação por 
negligência dos direitos humanos à vida, a uma vida sem violência contra um pai ou 
pessoa próxima" e  que, na prática, é considerado como uma violação dos direitos 
humanos. O Parlamento também ressaltou que a proteção das mulheres e das crianças 
e seus melhores interesses devem ser uma prioridade no  estabelecimento de acordos de  
custódia.  Portanto, é preciso aprofundar a investigação e a consideração do histórico 
de violência  de  parceiros domésticos e íntimos nas decisões dos tribunais em relação 
aos direitos de custódia e visitação.  O Grupo de Trabalho sobre discriminação contra 
mulheres e meninas recomendou nesse sentidoleis e práticas que perpetuam a 
discriminação dentro da família e da comunidade, e institui e intensifica esforços para 
garantir a conscientização e responsabilização dos familiares e membros da 
comunidade. 

 
Aprendendo com a  pandemia COVID-19 

 
Congratulamo-nos com o fato de que a Diretiva institucionalizou as lições 

aprendidas com a pandemia COVID-19 e seu impacto no aumento dos atos de violência 
contra mulheres e crianças, particularmente a violência  doméstica e íntima dos 
parceiros.  Como o mandato da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher 
observou (A/75/144) a pandemia COVID-19, e suas medidas de bloqueio, expuseram 
lacunas pré-existentes e deficiências na  prevenção da violência contra mulheres e 
meninas, enquanto medidas de combate à pandemia têm mos tly foi cego de gênero, 
com muitos Estados não considerando medidas para combater a violência de gênero 
contra as mulheres como essenciais e como direitos humanos básicos  que não devem 
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ser restringidos.  Uma combinação de tais fatores resultou em medidas de bloqueio 
impostas para conter a pandemia COVID-19 que afeta negativamente as mulheres e o 
aumento do risco de exposição à violência de gênero, especialmente a violência 
doméstica, além de limitar o acesso a medidas de proteção e serviços essenciais, 
anexação dos serviços de saúde reprodutiva. 

 
O Parlamento Europeu reiterou (2019/2166(INI)) o fato de a crise do COVID-

19 ter lançado luz sobre a implementação inadequada de instrumentos legais para 
proteger e prevenir a violência contra mulheres e meninas. Nesse sentido, saudamos a 
exigência prevista no artigo 49.o de que os serviços de apoio especializado,  incluindo 
abrigos e centros de crise de estupro, sejam considerados essenciais durante crises e 
estados de emergência, inclusive durante crises de saúde. 

 
O Grupo de Trabalho sobre discriminação contra mulheres e meninas apontou 

(A/HRC/47/38) que durante a pandemia COVID-19, a desdesidadede uma ampla gama 
de serviços e bens essenciais de saúde sexual e reprodutiva foi suspensa ou adiada, 
incluindo: informações e serviços contraceptivos; serviços de aborto seguro e cuidados  
pós-aborto;  mamografias,  detecção e exames e tratamento do câncer  do colo do útero 
para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis;  serviços de apoio para 
mulheres e meninas submetidas à mutilação genital feminina;  e tratamentos  de 
fertilidade.  Entre as práticas promissoras sobre como lidar com amplas violações dos 
direitos de saúde sexual e reprodutiva de mulheres e meninas em diversas situações de 
crise, como a pandemia COVID-19, é conduzir investigações independentes por 
comissões nacionais e  especialmente nomeadas que oferecem orientações claras sobre 
reparações e estruturais  Reformas. 

 
O Relator Especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto padrão de saúde 

física e mental também ressaltou (A/76/172) que "[t]he COVID-19 pandemia frustrou 
ainda mais a realização de direitos  de saúde sexual  e rep roductive" e que "[i]n algumas 
partes do mundo, as unidades de saúde [foram] relatadas   ter reduzido ou interrompido 
sua prestação de serviços  relacionados à saúde sexual e reprodutiva".  Ela  acrescentou 
ainda  que essa "capacidade afetava a  capacidade do paciente de proteger sua saúde  
sexual e reprodutiva, evitar gravidezes indesejadas  e prevenir ou gerenciar o HIV e  
outras sexualmente   infecções transmitidas" e ressaltou que "as pessoas já 
marginalizadas na sociedade eram muitas vezes deixadas de fora e experimentavam os 
piores danos, em particular pessoas em um estado persistente de crise devido à pobreza 
ou discriminação contínua por múltiplos motivos, incluindo raça, etnia e outros fatores 
históricos". 

 
 Proteção à Criança 

 
Embora saúdamos a menção do artigo 36º de que ações direcionadas devem ser 

dirigidas a grupos de risco, incluindo crianças, lamentamos a ausência de medidas 
preventivas explícitas voltadas à proteção das crianças. Gostaríamos de recordar o 
artigo 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que prevê que as Partes dos 
Estados devem tomar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e 
educacionais adequadas, bem como todas as formas de prevenção para proteger a 
criança de todas as formas de violência  física ou mental, lesão ou abuso, negligência 
ou negligência  tratamento, maus tratos ou exploração, incluindo abuso sexual, 
enquanto sob os cuidados dos pais, responsáveis  legais ou qualquer outra pessoa que 
tenha os cuidados da criança. 

 
Além disso, enquanto o reconhecimento pela Diretiva dos direitos da criança em 

relação a Article 24 da  Carta, e a menção de apoio e segurança das crianças 



8  

nos artigos 33º e 34º da Diretiva, lamentamos que nenhum artigo dedicado forneça  
medidas efetivas para proteger as crianças da violência.   Em consonância com a 
Recomendação do Parlamento Europeu (2019/2166(INI)), gostaríamos de lembrar que 
o melhor interesse da criança será a principal preocupação dos Estados Partes. Além 
disso, gostaríamos de salientar que a violência doméstica é incompatível com o 
melhorresto da  criança, caso a criança seja testemunha ou  vítima de tal violência. 

 
A Convenção de Istambul é o único instrumento legalmente vinculativo sobre a 

violência contra as mulheres que tem uma disposição explícita sobre a guarda de 
crianças em tais situações. O artigo 31 exige que os Estados "tomem em conta as 
medidas legislativas ou outras necessárias para garantir que, na determinação dos 
direitos de custódia e de visitação das crianças, sejam levados em conta os direitos de 
custódia e de visitação das crianças, incidens às violências abrangidas pelo âmbito desta 
Convenção" e que "o exercício de quaisquer direitos de visita ou custódia não coloque 
em risco os direitos e a segurança da  vítima ou das crianças".  O órgão especializado 
que monitora a implementação das  normas da Convenção (GREVIO),  encontrou 
evidências de  viés de gênero em  relação às mulheres em decisões de custódia e falta 
de atenção prestada pelos tribunais a padrões de abuso por parte dos  pais em todos os  
10 estados partes monitoradas até agora. 

 
Abuso do termo "Parental Alienation" e de conceitos e termos semelhantes 

invocados para negar a guarda da criança à mãe e concedê-la a um pai acusado de 
violência doméstica de uma maneira que desconsidere totalmente os possíveis riscos 
para a criança devem ser desencorajados. As acusações de alienação parental por pais 
abusivos contra mães devem ser consideradas como uma continuação do poder e 
controle por agências e atores estatais, incluindo aqueles que decidem a guarda da 
criança. 8 A este respeito, instamos suas Excelências a fornecer medidas preventivas 
explícitas dedicadas à proteção da  criança. 

 
Embora saúdamos a inclusão da obrigação de fornecer às autoridades policiais 

e judiciais orientações para garantir que as vítimas sejam tratadas com approp, 
gostaríamos de recordar a recomendação feita pelo Parlamento Europeu 9, outros 
especialistas e organizações da sociedade civil solicitando que a Diretiva explicitamente 
exige treinamento para a aplicação da lei, o judiciário, mulheres e crianças em risco, ou 
suas famílias. Esse treinamento também deve abranger as abordagens centradas nas 
vítimas e  centradas na criança em sua totalidade. 

 
Da mesma forma, também devem ser fornecidas orientações explicitamente para 

aqueles que entram em contato com mulheres e crianças sobre o abuso de conceitos de 
pseudo, como alienação parental e conceitos semelhantes. O abuso desses conceitos 
mencionados deve ser explicitamente proibido na Diretiva primeiro, uma vez que têm 
sido frequentemente utilizados por pais abusivos, geralmente pais abusivos contra 
mães, em order para negar  o contato ou custódia das mães, levando à perpetuação da 
violência psicológica e física contra a mãe e a criança. 10 

 
Além disso, enquanto os espaços online oferecem uma infinidade de 

oportunidades para as crianças, elas também apresentam novos riscos e reats.   O 
comportamento criminoso  facilitado por novas tecnologias inclui material de  abuso 
infantil online e exploração sexual online de 

 
8       https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/StatementVAW_Custody.pdf 
9 No dia 6 de outubro de2021, e em sua resolução (2019/2166 (INI), o Parlamento Europeu recomendou fortemente a 

criação de tribunais ou seções especializadas "bem como leis, treinamentos, procedimentos e diretrizes adequadas 
para todos os profissionais que lidam com vítimas de  violência de parceiros intimidados". 
Veja declaração da Plataforma EDVAW intitulada: A violência de parceiros íntimos contra a mulher é um fator 
essencial na determinação da guarda da criança, dizem especialistas em direitos da mulher 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/StatementVAW_Custody.pdf 
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crianças, transmissão ao vivo de abuso infantil e a solicitação on-line de crianças.  Além 
de introduzir medidas para enfrentar o abuso sexual infantil on-line, os marcos jurídico-
normativos  devem incorporar disposições para fortalecer a  capacitação e a formação 
especializada de profissionais relevantes para identificar e abordar os crimes de venda 
e exploração sexual de crianças facilitados online, e  abordagens sensíveis à criança 
adoção ao lidar com crianças vítimas e sobreviventes. O acesso ao remédio das crianças 
vítimas deve ser resguardado, inclusive por meio da assistência para buscar a reparação 
imediata e adequadados danos sofridos. Devem ser tomadas medidas para fortalecer a 
coleta e a pesquisa de dados para identificar vítimas infantis e potenciais vítimas de 
abuso e exploração sexual online, levando em conta todas as formas de exploração 
sexual e perfis de gênero e idade de vítimas e agressores. É importante garantir que 
crianças e jovens estejam envolvidos  para garantir a incorporação de suas ideias e 
conhecimentos sobre comportamentos exploratórios, relatar comportamentos suspeitos 
e levar suas propostas para acontra-abordagem em estratégias de prevenção  e proteção. 

 
 Estereótipos de gênero 

 
Finalmente, o último ponto central de preocupação que gostaríamos de abordar 

é o estereótipo de gênero. O direito das mulheres e meninas à igualdade familiar tem 
sido reconhecido no direito internacional dos direitos humanos e garantido na maioria 
dos regimes legais modernos, que reformou os sistemas de direito de família para 
consagrar a igualdade de gênero. Em alguns países, foram feitos progressos no desafio 
de estereótipos de gênero e nos papéis desiguais e responsabilidadesatribuídas a 
mulheres e homens na família. Um número considerável de países desenvolveu  leis 
que criminalizam a violência doméstica e fornecem proteção às vítimas 
(A/HRC/29/40).  Famílias e comunidades perpetuam estereótipos de gênero que 
subestimam as meninas e as privam de agências e oportunidades. O Grupo de Trabalho 
sobre discriminação contra mulheres e meninas recomendou instituir medidas para 
combater normas sociais discriminatórias e ereótipos prejudiciais  sobre corpos, papéis 
e capacidades de mulheres e meninas (A/HRC/38/46).  

 
 Além disso, a Comissão   dos  Direitos das Pessoas com Deficiência estabeleceu 

em seu Comentário Geral nº 3 sobre mulheres e meninas com deficiência que 
estereótipos de  gênero are prejudiciais, discriminativos e impedem as mulheres de  
plena realização  de sua realização  profissional e pessoal.  Além disso, evidências  
disponíveis mostram que estereótipos de gênero podem atuar como um sério 
impedimento para mulheres e crianças acessarem mecanismos eficazes de prevenção, 
proteção e resposta.  O artigo 5º da Convenção da CEDAW exorta os Estados Partes a 
tomar todas as medidas adequadas para alcançar através de mudanças sociais e culturais 
a eliminação de qualquer preconceito ou prática baseada em estereótipos de gênero e a 
ideia de que qualquer um dos sexos é inferior ou superior ao   Outros.  Nesse  sentido,   
recomendamos  a implementação de uma seção na Diretiva  que abordaria  a questão 
do estereótipo de gênero  entre o Judiciário, a aplicação da lei, os assistentes sociais e 
outros que entram em contato  com mulheres e crianças que estão em risco de violência 
ou sobrevivendo a ela. Acreditamos que fortaleceria os mecanismos de prevenção e 
resposta disponíveis para mulheres e crianças contra a violência de gênero. 

 
Em conclusão,  instamos  os  Governos de Vossas Excelências a tomar as 

medidas necessárias para revisar cuidadosamente o projeto de diretiva em light das 
normas internacionais de direitos humanos que regem a prevenção e resposta à 
violência contra mulheres e meninas, mais notavelmente a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação    Contra as Mulheres e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que  foram ratificados por todos os Estados-membros  da 
UE, juntamente com outros tratados  internacionais e  princípios de direito habituais. 
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Esta comunicação, como um comentário sobre legislação, regulamentos ou 

políticas pendentes ou recentemente aprovadas, e qualquer resposta recebida do 
Governo de Sua Excelência  será  tornada pública através do site de  relatórios de  
comunicações após  48 horas. Posteriormente, eles também serão disponibilizados no 
relatório usual a ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos. 

 
Por favor , aceite, Excelência, as garantias de nossa maior consideração. 

Reem Alsalem 
 Relatora Especial  sobre violência contra mulheres e meninas, suas causas e 

consequências 

Tlaleng Mofokeng 
Relator Especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto padrão de  saúde física 

e mental 

Mamãe Fátima Singhateh 
Relatora Especial sobre a venda e exploração sexualde crianças, incluindo 

prostituição infantil, pornografia infantil e outros materiais de  abuso sexual infantil 

Victor Madrigal-Borloz 
Especialista Independente em proteção contra violência e discriminação com base na 

orientação sexual  e identidade de gênero 

Siobhán Mullally 
 Relatora Especial  sobre o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças 

 Tanque Dorothy Estrada 
Presidente-Relator  do Grupo de Trabalho sobre discriminação contra mulheres e 

meninas 


