
 
 

Uni-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

 

 

 

 

ANA CAROLINA DE VILHENA ABRÃO HANNOUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO ABUSIVO DE TELAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: 
Legislação e Conscientização para o Controle Parental e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FRANCA 

2025  



 ANA CAROLINA DE VILHENA ABRÃO HANNOUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

USO ABUSIVO DE TELAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: 
Legislação e Conscientização para o Controle Parental e Social 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional, Mestrado Interdisciplinar, do 
Centro Universitário Municipal de Franca, 
para obtenção do título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais 
e Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2025 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hannouche, Ana Carolina de Vilhena Abrão  

 

Uso abusivo de telas na infância e adolescência: legislação e 

conscientização para o controle parental e social.  /  Ana Carolina de 

Vilhena Abrão Hannouche.  – Franca (SP): Uni- FACEF, 2025. 

118f.; il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto 

Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

 

 

1.Desenvolvimento sustentável.     2 Uso abusivo de telas.    3.Crianças 

e adolescentes.   4.Controle social e parental       IT. 

 

CDD 338.927 

 

H219u 



 
 

ANA CAROLINA DE VILHENA ABRÃO HANNOUCHE 

 

 

 

USO ABUSIVO DE TELAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: 
Legislação e Conscientização para o Controle Parental e Social 

 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e 
Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

 

Franca, 28 de Março de 2025. 

 

 
 
Orientador: _______________________________________________________ 
Nome: Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto 
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
 
 
 
Examinadora: _______________________________________________________ 
Nome: Prof.ª Dr.ª Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
 
 
 
Examinador: _______________________________________________________ 
Nome: Prof.ª Dr.ª Adriana Leônidas de Oliveira 
Instituição: Universidade de Taubaté - Unitau 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha querida avó Profa. Dra. Maria 
Ignez Freitas de Vilhena e à minha mãe 
Profa. Dra. Ana Cristina Freitas de Vilhena 
Abrão por serem inspiração em minha 
trajetória profissional e acadêmica. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço: 

- Em primeiro lugar, à Deus, por realizar tanto em minha vida e me 

permitir atingir meus objetivos pessoais e profissionais; 

- ao meu esposo Leonardo, pelo incentivo, parceria imprescindível e 

apoio incondicional em minhas escolhas E aos meus filhos Gabriel e 

Isabela pela compreensão da necessidade de dedicação ao meu estudo; 

- aos meus pais Latif e Ana Cristina, por sempre acreditarem no meu 

potencial, por apoiarem minhas decisões e por seus conselhos e 

direcionamento; 

- ao meu orientador, Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto por me nortear na 

escolha do meu objeto de estudo, pelas orientações, apoio, dedicação e 

paciência tão essenciais na minha trajetória; 

- à Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith, pela parceria nas atividades 

relacionadas à Bolsa Capes e por ser inspiração por seu empenho e 

busca pela excelência do Programa; 

- à Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos e à Profa. Dra. 

Adriana Leônidas De Oliveira, pelas valiosas contribuições e avaliação 

do meu estudo; 

- ao Centro Universitário Municipal de Franca, Uni-FACEF, seus 

mestres, funcionários e todos que contribuíram para o desenvolvimento 

do meu estudo e tornaram tão agradável este período desafiador do 

mestrado; 

- aos meus amigos e colegas de turma e aos demais bolsistas Capes 

pelo companheirismo e ensinamentos; 

- a todos que de alguma forma contribuíram e me incentivaram durante 

estes dois anos de dedicação ao estudo; e 

- à Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (Capes) 

pela bolsa concedida para realização desta Dissertação. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tudo aquilo que o homem ignora, não 
existe para ele. É por isso que o universo 
de cada um se resume ao tamanho do seu 
saber. (Albert Einstein) 

 



 
 

RESUMO 

 

 A sociedade atual possui acesso à informação e comunicação de forma 
conectada, contínua e ininterrupta por meio de dispositivos eletrônicos e digitais. A 
facilidade de acesso, o avanço da internet e o advento da pandemia de COVID-19 
podem ser reconhecidos como fatores cruciais para o aumento exponencial do uso de 
smartphones, tablets e computadores, de forma que atualmente a humanidade vive 
dependente de telas. Neste contexto, crianças e adolescentes passaram a ter acesso 
às telas cada vez mais cedo e por mais tempo, causando malefícios para sua saúde 
física, mental e intelectual. No entanto, a preocupação diante de tantos prejuízos à 
saúde e bem-estar dos menores é recente e as ações de combate ao abuso infanto-
juvenil de telas são incipientes. Entendendo a necessidade constitucional de proteção 
deste público, e com base no tripé Informação – Conscientização – Proteção Legal, o 
objetivo deste estudo foi traçar um panorama do combate nacional ao abuso de telas 
por crianças e adolescentes por meio do controle social e parental, identificando a 
produção legislativa nacional já existente sobre o tema, para então propor, por meio 
do aperfeiçoamento da legislação, ações de informação e conscientização da 
população. Para tanto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura a respeito dos 
danos causados pelo excesso de telas em crianças e adolescentes, bem como uma 
pesquisa documental sob o método de análise de conteúdo acerca do que existe em 
termos de legislação para controle do tempo de uso dos eletrônicos por este público. 
Os resultados apontaram o crescimento contínuo ao longo dos últimos 20 anos da 
existência de legislação municipal, estadual e federal, de caráter primordialmente 
proibitivo do uso de dispositivos eletrônicos em ambiente escolar e de ensino. No 
entanto, apesar da existência de leis proibitivas a realidade demonstrava que o uso 
de celulares em escolas era frequente. A entrada em vigor, neste ano de 2025, da Lei 
Federal 15.100 promete modificar esta realidade. Observou-se que a legislação que 
visa a conscientização sobre o assunto é recente, em vigor nos anos pós pandemia. 
Verificou-se também que não existe legislação específica que trate da regulação ou 
controle em ambiente familiar. Desta forma, a fim de promover a informação e controle 
parental sobre o tempo de tela da criança ou adolescente, a partir de uma linguagem 
clara e acessível, foi desenvolvida uma cartilha informativa como produto e 
contribuição imediata desta dissertação, que poderá ser distribuída em papel ou 
mesmo de maneira virtual pelos diversos atores sociais da educação e da saúde. Em 
conclusão, incontestes são os males causados pelo abuso de telas por crianças e 
adolescentes, tendo-se percebido um avanço nas discussões sobre o tema, mas a 
legislação existente ainda é tímida e deve perseverar na busca pela ampliação da 
conscientização e do controle, que não pode ficar restrito às salas de aula, para que, 
finalmente, se possa promover efetivamente a saúde e o bem-estar de crianças e 
adolescentes, atendendo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde e 
Bem Estar e o desenvolvimento social. 
 

Palavras-chave: Uso abusivo de telas; Crianças e adolescentes; Legislação; Controle 

social e parental. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 Today's society has access to information and communication in a 
connected, continuous and uninterrupted way through electronic and digital devices. 
The ease of access, the advancement of the internet and the advent of the COVID-19 
pandemic can be recognized as crucial factors for the exponential increase in the use 
of smartphones, tablets and computers, so that humanity currently lives dependent on 
screens. In this context, children and adolescents have had access to screens at an 
increasingly early age and for longer periods of time, causing harm to their physical, 
mental and intellectual health. However, concern about so many harms to the health 
and well-being of minors is recent and actions to combat child and adolescent screen 
abuse are incipient. Understanding the constitutional need to protect this group of 
people, and based on the Information – Awareness – Legal Protection tripod, the 
objective of this study was to outline an overview of the national fight against screen 
abuse by children and adolescents through social and parental control, identifying the 
existing national legislative production on the subject, and then proposing, through the 
improvement of the legislation, actions to inform and raise awareness among the 
population. To this end, an integrative review of the literature was carried out regarding 
the damage caused by excessive screen time in children and adolescents, as well as 
a documentary research using the content analysis method regarding what exists in 
terms of legislation to control the time spent using electronic devices by this group of 
people. The results showed a continuous increase over the last 20 years in the 
existence of municipal, state and federal legislation, primarily prohibiting the use of 
electronic devices in schools and teaching environments. However, despite the 
existence of prohibitive laws, the reality showed that the use of smartphones in schools 
was frequent. The entry into force, in 2025, of Federal Law 15.100 promises to change 
this reality. It was observed that the legislation aimed at raising awareness on the 
subject is recent, enhanced after the pandemic. It was also noted that there is no 
specific legislation that deals with regulation or control in the family environment. Thus, 
in order to promote information and parental control over children and adolescents' 
screen time, using clear and accessible language, an information booklet was 
developed as a product and immediate contribution of this dissertation, which can be 
distributed in paper or even virtually by various social actors in education and health. 
In conclusion, the harm caused by screen abuse by children and adolescents is 
undeniable, and progress has been made in discussions on the subject, but the 
existing legislation is still timid and must persevere in the search for increased 
awareness and control, which cannot be restricted to classrooms, so that, finally, the 
health and well-being of children and adolescents can be effectively promoted, meeting 
Sustainable Development Goal 3 – Health and Well-Being and Social Development. 

 

Keywords: Abusive screens´s use; Children and adolescents; Legislation; Social and 

Parental control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade em que vivemos a fronteira entre o mundo digital e o real 

tem se tornado cada vez menos delineada e explícita. Como afirma Escobar (2024, p. 

1) “... definitivamente, não é possível viver sem os eletrônicos no mundo de hoje e 

muito menos no mundo de amanhã. A tecnologia veio para mudar e transformar a vida 

de todos, quer gostemos ou não”. 

A sociedade atual possui acesso à informação e comunicação de forma 

conectada, contínua e ininterrupta por meio de dispositivos eletrônicos tais como 

smartphones, tablets, computadores e televisões, que podem ser acessados inclusive 

ao mesmo tempo pelo usuário. 

A facilidade de acesso e o avanço da internet podem ser indicados como 

fatores cruciais para o aumento exponencial do uso de smartphones, tablets e 

computadores tanto por adultos como por crianças e adolescentes, de forma que 

atualmente a humanidade vive dependente desses dispositivos. 

Conforme observam Rocka et al. (2022), as atividades de educação e 

entretenimento realizadas por meio do uso de tecnologia se tornam cada dia mais 

presentes na rotina de crianças e adolescentes. 

Ademais, o isolamento social sem precedentes, imposto pela epidemia 

de COVID-19, a partir de março de 2020, fez com que a população em geral tivesse 

que realizar suas atividades de trabalho e estudos, principalmente, de forma remota, 

justamente por meios de comunicação eletrônicos. Tal fato foi determinante para o 

aumento exponencial do uso de telas, o que à época não só foi necessário como 

também crucial para que a humanidade enfrentasse momento tão desafiador 

(Saritepeci; Durak; Uslu, 2022). 

Neste contexto, crianças e adolescentes passaram a ter acesso às telas 

cada vez mais cedo e por mais tempo, gerando questionamentos a respeito das 

consequências desse acesso precoce e prolongado. De forma que, o seu uso 

desmedido, mesmo após o período pós pandemia de Covid-19, foi observado, e tem 

se mostrado prejudicial à sua saúde física e ao seu desenvolvimento cognitivo e 

psicológico, gerando a necessidade da realização de estudos que avaliassem os 

riscos e benefícios do uso de telas por esta população, a fim de se determinar níveis 

seguros de exposição (Arruda et al, 2024). 
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Sendo assim, observam-se estudos que demonstram os danos físicos, 

mentais e psíquicos do abuso na utilização de telas por crianças e adolescentes, como 

por exemplo, os trabalhos de Rocka et al (2022), Nakshine et al (2022) e Gondim et 

al (2022), de maneira que se pode citar, dentre muitos outros, problemas relacionados 

ao desenvolvimento de maus hábitos alimentares (devido ao uso de tela durante as 

refeições), à diminuição da realização de atividade física e aumento do sedentarismo, 

e, consequentemente ao aumento da obesidade (relacionados ao tempo diário de 

tela), transtornos do sono, de humor, dificuldades de interação interpessoal e aumento 

de casos de depressão, de forma que o vício em tela se tornou um problema de saúde 

pública mundial. 

Recente pesquisa realizada pelos pesquisadores espanhóis Caballero-

Julia, Martín-Lucas e Andrade-Silva (2024) publicada no ano de 2024, identificou três 

períodos distintos nos estudos dos efeitos à crescente imersão das crianças na cultura 

virtual. No primeiro período, que diz respeito aos anos pré-2016, os estudos estavam 

focados na dependência e na saúde. No segundo período entre 2016-2020, o foco 

era, principalmente, nas aplicações educacionais e no papel das famílias. Enquanto 

no período pós-2020, os estudos deram ênfase nas repercussões negativas para a 

construção da identidade, saúde, bem-estar e comportamento das crianças e 

adolescentes. 

Ao mesmo tempo que estudos demonstram o quão nocivo é o abuso de 

telas, o que se observa é que os mesmos são muito recentes e, portanto, a 

preocupação com o tema também o é. Desta forma, se percebe a ausência de ações 

mais concretas capazes de mitigar as consequências maléficas à saúde das crianças 

e adolescentes, e, as existentes, se observou serem incipientes. 

Diante dessa situação, é importante questionar o que se deve fazer 

como sociedade diante desta problemática, a começar pelo acesso à adequada 

informação e comunicação sobre os seus malefícios, e que, ao final, deve culminar na 

promoção de legislação eficaz e efetiva que trate do controle social e parental sobre 

o tempo de tela a que é exposto este público vulnerável. 

Ressalta-se que a proteção à criança e ao adolescente no tocante ao 

abuso de telas está intrinsicamente ligada ao desenvolvimento no sentido de 

compreender direitos e deveres baseados no senso de responsabilidade e cidadania 

e nos valores que são cruciais para as políticas públicas. 
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A própria Constituição Federal Brasileira em vigor entende a família, a 

sociedade e o Estado como detentores do dever de assegurar, com prioridade, os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, dispostos no artigo 227 da CF, 

quais sejam: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária (Silva, 2002). 

A proteção da saúde da criança e do adolescente prevista na Carta 

Magna brasileira dialoga com o modelo de desenvolvimento criado pelo economista 

Amartya Sen, uma vez que para ele, é impossível pensar em desenvolvimento aos 

indivíduos privados de liberdades essenciais (Fischborn, 2015). 

O reconhecimento da criança e do adolescente como um ser 

biopsicossocial, sujeito de direito e digno de proteção foi se delineando ao longo da 

história e é uma perspectiva que ainda se encontra em construção. 

Pode-se dizer, então, que a criança e o adolescente devem ter suas 

necessidades atendidas do modo mais pleno possível, de tal forma que o direito à 

saúde e o direito ao desenvolvimento nada mais são do que instrumentos de 

concretização da vida e da dignidade humanas, viabilizando o caminho para o 

desenvolvimento sob uma perspectiva mais sustentável, social e humana. 

Ao se evidenciar a necessidade de enfrentamento do tema sobre o 

abuso de telas por crianças e adolescentes, demonstra-se perfeito alinhamento com 

a evolução dos cuidados e da proteção destinadas à esta população, promovendo 

conscientização e mudança gradativa do comportamento social. 

Assim, uma das maneiras eficazes de se promover o desenvolvimento e 

a mudança social é por meio da legislação, justamente porque se deve observar 

sempre uma aproximação entre as proposições legislativas e a realidade que se quer 

moldar. Isso porque, são as proposições legislativas que fundamentam políticas e 

programas públicos direcionados à população, à sociedade, sendo certo que, cada 

vez mais, as leis, políticas e programas devem estar alinhados aos conhecimentos 

científicos mais recentes. 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo geral traçar um 

panorama do combate nacional ao abuso de telas por crianças e adolescentes por 

meio do controle social e parental, identificando a produção legislativa nacional já 

existente sobre o tema, para então propor, por meio do aperfeiçoamento da legislação, 

ações de informação e conscientização da população, para promover a saúde e o 
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bem estar, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) proposto pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), mais especificamente o ODS 3 (ONU, 2024). 

Torna-se necessário, então, mapear e identificar o que já foi produzido 

em termos de legislação no Brasil (em âmbito municipal, estadual e federal) e 

apresentar as ações realizadas para a promoção da conscientização e do controle 

sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. 

Para que se possa atingir o objetivo geral proposto se faz necessário 

então, estabelecer os objetivos específicos, quais sejam: 

− Mapear as consequências nocivas à saúde pelo uso excessivo de telas 

por crianças e adolescentes; 

− Identificar os mecanismos legais de controle do uso de telas no Brasil, 

descrevendo a legislação municipal, estadual e federal já existente e 

relevante sobre o assunto; 

− Apresentar ações realizadas para a promoção da conscientização e do 

controle sobre o uso de telas por crianças e adolescentes; 

− A partir deste estudo, apontar diretrizes para influenciar políticas 

públicas locais; e  

− Elaborar uma cartilha para conscientização e controle parental sobre o 

abuso de telas por crianças e adolescentes a ser distribuída no 

Município de Franca/SP. 

Para que o primeiro objetivo específico fosse alcançado foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, por meio de revisão integrativa da literatura, 

apresentando-se as mais recentes descobertas científicas a respeito das 

consequências do abuso de telas por crianças e adolescentes. 

O segundo e terceiro objetivos específicos foram contemplados por meio 

de pesquisa documental a respeito da legislação pátria existente sobre o tema, sob o 

método de análise de conteúdo. 

Os demais objetivos foram atendidos ao final e com as conclusões deste 

estudo. 

Após esta seção de introdução do tema e apresentação do problema de 

pesquisa e seus objetivos, passou-se à segunda seção que corresponde à descrição 

dos métodos e procedimentos de pesquisa utilizados. 
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Em seguida, na terceira seção, que corresponde ao referencial teórico, 

se conceituou desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e as suas relações com 

o direito à saúde, sob o prisma biopsicossocial, e o papel da legislação na garantia da 

saúde de crianças e adolescentes e na promoção do seu desenvolvimento social, 

como expoentes de liberdade e cidadania. Ainda no referencial teórico, buscou-se 

descrever a realidade sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, e as 

recomendações dos órgãos de saúde. 

A quarta seção traz os resultados da pesquisa. Em primeiro lugar, como 

resultado da revisão integrativa, apresenta-se a descrição dos danos observados à 

saúde física, mental e psicológica pelo excesso de telas por crianças e adolescentes, 

relacionando o controle parental e social contra o abuso de telas à proteção 

constitucional e legal deste público vulnerável. Posteriormente, como resultado da 

pesquisa documental, apresenta-se a produção da legislação pátria, municipal, 

estadual e nacional, sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, além das ações 

já em vigor para conscientização e controle. 

A discussão dos resultados desta pesquisa e a apresentação das 

propostas de ações para controle social e parental do uso e abuso de telas por 

crianças e adolescentes, serão apresentadas na quinta seção, e as conclusões e as 

considerações finais serão, então, descritas na seção seis. 

Este estudo, portanto, pretende traçar um panorama do combate 

nacional ao abuso de telas por crianças e adolescentes, identificando os mecanismos 

legais existentes, para então propor o aperfeiçoamento da legislação e propor ações 

de informação e conscientização da população sobre o tema promovendo 

efetivamente a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes e o desenvolvimento 

social, perfazendo, para tanto, o tripé Informação – Conscientização – Proteção Legal. 
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2 MÉTODO 

 

Para a realização deste estudo utilizou-se como técnica de pesquisa, 

quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória e descritiva que tem como finalidade, de 

acordo com Gil (2017), proporcionar maior familiaridade com o problema, 

descrevendo os males causados pelo abuso na utilização de telas por crianças e 

adolescentes e a produção legislativa nacional que aborda o tema, a fim de permitir 

que este problema se torne mais explícito e seja então possível o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições capazes de promover a conscientização e o 

controle parental e social. 

Quanto aos procedimentos, este estudo realizou pesquisa bibliográfica 

e documental por meio de consulta a materiais como livros, artigos científicos e demais 

materiais já elaborados, além de documentos mantidos por órgãos públicos em 

acervos on line. 

Ressalta-se que esta pesquisa não pretende a mera repetição do que já 

foi dito ou escrito sobre o assunto em questão, mas deseja realizar o exame sob novo 

enfoque ou abordagem que permitam chegar a conclusões inovadoras (Marconi e 

Lakatos, 2017). 

Na pesquisa bibliográfica realizada utilizou-se a técnica da revisão 

integrativa da literatura, que nada mais é do que o processo de busca, análise e 

descrição de um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta 

específica, combinando estudos com diversas metodologias, integrando seus 

resultados (Souza; Silva; Carvalho, 2010). 

A pesquisa documental por sua vez, enquanto técnica qualitativa, 

permitiu que se demonstrasse o entendimento histórico, cultural e científico de uma 

comunidade em um determinado período. 

Nas palavras de Fontana e Pereira (2023, p. 49): 

“Por meio da pesquisa documental podemos desenvolver o estudo/análise/ 
investigação/comparação de um ou vários documentos com a finalidade de 
extrair deles informações correlacionadas aos desígnios de um trabalho 
científico (objetivos da pesquisa). Esse tipo de pesquisa, assim como outros 
formatos, tem como proposta a produção de conhecimentos, sendo assim, 
ela se apresenta como uma opção para o entendimento de fenômenos 
pesquisados (sejam eles sociais e/ou naturais).” 
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Assim, no item seguinte, serão explicados como foram apreendidos, 

analisados e sistematizados os conteúdos descritos nos documentos que compõem 

os objetivos desta pesquisa. 

 

2.1 MÉTODO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

2.1.1 Revisão Integrativa da Literatura 

 

Para que se pudesse atingir o primeiro objetivo específico proposto neste 

estudo, qual seja, mapear as consequências nocivas à saúde pelo uso excessivo de 

telas por crianças e adolescentes e suas repercussões, realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura, cuja escolha se dá em razão deste método ter mais ampla 

abordagem metodológica, por permitir a inclusão tanto de estudos experimentais 

quanto não experimentais, de dados da literatura teórica e empírica, incorporando um 

vasto leque de propósitos, conceitos e revisão de teorias e evidências (Souza; Silva; 

Carvalho, 2010). 

Dessa forma, a revisão integrativa, aqui realizada, permitiu que fossem 

analisados os mais variados estudos produzidos a respeito das consequências do uso 

excessivo de telas por crianças e adolescentes, de forma que os resultados ora 

apresentados foram utilizados como base para a defesa da necessidade de controle 

parental e social do tempo de tela deste público vulnerável. 

Para a construção da revisão integrativa foi preciso percorrer seis etapas 

distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional 

(Mendes; Silveira; Galvão, 2008), e que serão descritas nos parágrafos seguintes. 

Primeira etapa: consistiu na identificação do tema e seleção da hipótese 

para a elaboração da revisão integrativa. O tema é o abuso de telas por crianças e 

adolescentes, enquanto a hipótese estabelecida é a existência de evidências a 

respeito das consequências maléficas do abuso para a saúde física e psíquica deste 

público. 

Após a escolha do tema pelo revisor e a formulação da questão de 

pesquisa, se inicia a busca nas bases de dados para identificação dos estudos que 

serão incluídos na revisão, dando-se início à segunda etapa. 
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Segunda etapa: consistiu no estabelecimento de critérios para inclusão 

e exclusão de estudos. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: 

• artigos publicados em português, inglês e espanhol; 

• artigos na íntegra que retratassem a temática referente às 

consequências e impactos na saúde física e psíquica causados 

pelo abuso no tempo de tela (computador, tablet, smartphone e 

televisão) por crianças e adolescentes; e  

• artigos publicados entre janeiro de 2013 e janeiro 2025. 

Os critérios de exclusão, por sua vez, foram: artigos escritos nas demais 

línguas; artigos que abordassem as consequências pelo abuso de telas à saúde de 

adultos; artigos que abordassem a utilização de telas por crianças e adolescentes, 

mas que não demonstrassem as consequências à saúde; artigos anteriores à 2013. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca por 

artigos científicos em periódicos nas bases de dados Scopus, Web of Science e 

Scielo, bases estas, escolhidas por serem de referência internacional comum, os 

maiores bancos de dados do mundo e permitirem pesquisar artigos que identificam 

tendências gerais, de forma que, apesar de possíveis ausências, exclusão de novos 

artigos, ou mesmo de novas bases de dados, não afetaria as conclusões alcançadas. 

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola: “Vício e Telas e Crianças” 

(“screen and addiction and children”) (“adicción y pantallas y niños”); “Vício e Telas e 

Adolescentes” (“screen and addiction and adolescent”) (“pantallas y adicción y 

adolescentes”); Abuso e Telas e Crianças e Adolescentes (“screen and abuse and 

children and adolescent”) (“pantallas y abuso y niños y adolescentes”); 

“Desenvolvimento Infantil e Tempo de Telas” (“child development and screen time”) 

(“desarrollo infantil y tiempo frente a la pantalla”). 

Nesta busca foram identificados 221 artigos cujos títulos mencionavam 

os descritores selecionados, sendo 197 deles publicados em língua inglesa, 10 em 

português e 7 em espanhol. No entanto, após a leitura na íntegra dos artigos 

identificados, apenas 12 atendiam aos critérios de inclusão e, portanto, foram 

selecionados. 

A próxima etapa, então, consiste na definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados, de forma que se deve organizar e sumarizar as 
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informações de maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e 

manejo (Mendes; Silveira; Galvão, 2008). Vejamos. 

Terceira etapa: momento de definição das informações extraídas dos 

artigos selecionados e elaboração do Quadro 1 com as informações que compõem a 

amostra do presente estudo. 

 

Quadro 1: Síntese dos artigos identificados segundo os critérios de inclusão 

Título do Artigo Autores Fonte/Ano Método Conclusões 

Association of 
Parental Screen 
Addiction with Young 
Children’s Screen 
Addiction: A Chain-
Mediating Model 
 

Hui Li; 
Wenwei Luo; 
Huihua He 
 

International 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health  
(2022) 

Estudo quantitativo feito 
com formulário 
preenchido por 447 pais 
de crianças em idade 
pré-escolar (3 -6 anos), 
na província de Henan 
(China). 

Embora o vício em telas em crianças 
seja um problema individual, a 
família, como o mais importante 
fator ambiental, deve ser levada em 
conta. Essas descobertas sugerem 
que, para evitar que as crianças se 
tornem viciadas em telas, os pais 
precisam ser bons modelos no uso 
adequado da mídia de tela, bem 
como manter um bom estado mental 
e ser parceiros ativos das crianças. 

A Latent Profile 
Analysis for the Study 
of Multiple Screen 
Addiction, Mobile 
Social Gaming 
Addiction, General 
Mattering, and Family 
Sense of Belonging in 
University Students 

Mustafa 
Saritepeci; 
Hatice Yildiz 
Durak; Nilüfer 
Atman Uslu 
 

International 
Journal of 
Mental Health 
and Addiction 
(2022) 

Estudo quantitativo feito 
com 588 estudantes 
universitários, cujos 
dados foram coletados 
entre 2020-2021, de 
modo on-line. 

O aumento do tempo de tela está 
intimamente relacionado aos mais 
significativos sinais da condição 
psicológica descrita como vício. 

Impact of screen time 
during COVID-19 on 
eating habits, physical 
activity, sleep, and 
depression 
symptoms: A cross-
sectional 
study in Indian 
adolescents 

Panchali 
Moitra; 
Jagmeet 
Madan 
 

PLOS ONE 
(2022) 

Uma pesquisa, 
realizada por meio de 
questionário online, 
concluída entre janeiro 
e março de 2021, 
relatou hábitos 
alimentares, tempo 
gasto em diferentes 
atividades baseadas na 
tela; comportamentos 
de dependência de tela; 
níveis de atividade 
física; qualidade do 
sono e sintomas de 
depressão. A Regreção 
Linear Múltipla foi 
realizada para 
determinar o impacto 
do tempo de tela no 
estilo de vida e nos 
comportamentos de 
adolescentes. 

O apoio proativo dos pais para 
promover um controle mais rígido no 
uso da tela, para o maior equilíbrio 
entre o tempo de tela e atividade 
física, para um monitoramento 
cuidadoso da dieta e rotinas de sono 
dos adolescentes e priorizando a 
identificação precoce de sintomas 
de ansiedade e depressão em 
adolescentes podem aumentar 
ainda mais a vantagem do uso 
consciente de telas e da tecnologia - 
que é uma realidade sem volta. 
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Quadro 1: Síntese dos artigos identificados segundo os critérios de inclusão (cont.) 

Título do Artigo Autores Fonte/Ano Método Conclusões 

Increased Screen 
Time as a Cause of 
Declining Physical, 
Psychological 
Health, and Sleep 
Patterns: A Literary 
Review 

Vaishnavi S. 
Nakshine; 
Preeti Thute; 
Mahalaqua 
Nazli Khatib; 
Bratati Sarkar 
 

Cureus 
(2022) 

Revisão de Literatura Este artigo descreveu diversas 
patologias relacionada ao vício em 
telas. No entanto, verificou que, 
mesmo diante de tantos malefícios, a 
proibição do uso de mídia digital não 
seria efetiva e seria inadequada em 
razão da necessidade dos indivíduos 
estarem presentes nos espaços 
digitais. Sendo assim, afirmou-se que, 
se a proibição não é o caminho, 
devem ser tomadas ações para a 
limitação do tempo de uso de telas 
(smartphones) para prevenir ou 
mesmo atenuar os danos à saúde 
causados pelo excesso de uso. 

Change in screen 
time and overuse, 
and their association 
with psychological 
well-being among 
US-wide school-age 
children during the 
COVID-19 
pandemic: analysis 
of the National 
Survey of Children’s 
Health (NSCH) 
years 2018–21 
 

Helena T. Wu; 
Jiandong Li; 
and Amy 
Tsurumi 
 

Child and 
Adolescent 
Psychiatry 
and Mental 
Health 
(2024) 

Pesquisa quantitativa 
que utilizando-se da 
Pesquisa Nacional de 
Saúde Infantil (NSCH) 
anos 2018–21, analisou 
uma grande amostra 
aleatória de crianças em 
idade escolar (6–17 
anos) nos EUA (n = 
88.823), para avaliar a 
magnitude da 
contribuição da 
pandemia no uso 
recreativo de telas. 

Os resultados demonstram a 
importância da própria pandemia 
como um fator adverso independente 
e um modificador de medida de efeito 
para o uso excessivo da tela, de forma 
mais geral entre todas as crianças em 
idade escolar em todos os EUA. O 
estudo utilizou os dados mais atuais 
disponíveis, e estudos futuros que 
procurem avaliar se esses efeitos são 
persistentes nos anos após a 
pandemia são importantes. 

Unpacking the 
relationship between 
screen use and 
educational 
outcomes in 
childhood: A 
systematic literature 
review 

Daniel 
Caballero-Julia, 
Judith Martín-
Lucas, Luis E. 
Andrade-Silva 
 

Computers & 
Education 
(2024) 

Revisão Sistemática 
sobre estudos que 
abordam os efeitos do 
tempo de tela nos 
resultados educacionais 
das crianças. 

A maioria dos estudos revisados 
apresentaram resultados no sentido 
de que o uso saudável das telas pelas 
crianças depende em grande parte de 
pais e professores terem as 
ferramentas certas para contornar os 
riscos envolvidos na superexposição 
das crianças às telas. 

Screen time is 
associated with 
depression and 
anxiety in Canadian 
youth 

Daniela Maras, 
Martine F. 
Flament, 
Marisa Murray, 
Annick 
Buchholz, 
Katherine A. 
Henderson 
 

Preventive 
Medicine 
(2015) 

Pesquisa quantitativa 
que examinou as 
relações entre o tempo 
de tela e os sintomas de 
depressão e ansiedade 
em uma grande amostra 
comunitária de jovens 
canadenses, por meio 
da utilização de dados 
transversais coletados 
entre 2006 e 2010. 

Os resultados indicaram que a 
duração do tempo de tela sedentário 
foi associada a sintomas mais graves 
de depressão e ansiedade em uma 
grande amostra de adolescentes 
canadenses. Isso sugere que o tempo 
de tela pode representar um fator de 
risco ou um marcador desses 
transtornos psiquiátricos entre jovens. 

Association between 
excessive screen 
time and school-
level proportion of 
no family rules 
among elementary 
school children in 
Japan: a multilevel 
analysis 

Yamada, 
Masaaki; 
Sekine, 
Michikazu; 
Sekine, 
Michikazu 
 

Environmental 
Health and 
Preventive 
Medicine 
(2024) 

 

Um estudo transversal 
de base escolar foi 
realizado em Toyama, 
Japão, em 2018. De 110 
escolas primárias da 
província de Toyama, 
participaram 13.413 
crianças de 4ª a 6ª 
séries 

Os resultados demonstraram que, 
além dos fatores individuais, uma 
maior proporção de escolaridade sem 
regras familiares pareceu influenciar o 
excesso de telas. Aumentar o número 
de domicílios com regras familiares e 
abordar fatores individuais pode ser 
dissuasor contra o excesso de telas 
em crianças. 
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Quadro 1: Síntese dos artigos identificados segundo os critérios de inclusão (cont.) 

Título do Artigo Autores Fonte/Ano Método Conclusões 

Influências do uso de 
telas digitais no 
desenvolvimento 
social na primeira 
infância: estudo de 
revisão 

Ellen Cristina 
Gondim; 
Jeniffer 
Stephanie 
Marques Hilário; 
Letícia 
PancieriI; 
Débora 
Falleiros de 
Mello 
 

Revista 
Enfermagem 
UERJ 
(2022) 

Revisão integrativa da 
literatura desenvolvida 
em cinco etapas com 
levantamento em cinco 
bases de dados 
(CINAHL, MEDLINE, 
PSYCINFO, SCOPUS e 
Web of Science). Foram 
selecionados estudos 
sobre uso de telas 
digitais (computadores, 
tablets, telefones 
móveis e televisão) na 
primeira infância, 
publicados entre 2010 e 
2020. 

os 26 artigos científicos 
analisados enfocam consumo, 
exposição e inclusão de telas 
na rotina infantil. O uso 
rotineiro mostra mudanças de 
comportamentos, importância 
de regras para horários e 
conteúdo, acompanhamento 
de cuidadores parentais, 
preocupações com 
socialização e riscos do uso 
precoce. 

Differences in Screen 
Addiction in the Past 
15 Years 

Núria Aragay; 
Vicenç Vallès; 
Irene Ramos-
Grille; Gemma 
Garrido; Enric 
Gamundi 
Grimalt; Elena 
Miranda Ruiz; 
Esther Jovell-
Fernández 
 

International 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health 
(2024) 

Não informado De acordo com os resultados 
do estudo, houve um aumento 
na incidência de dependência 
de telas nos últimos anos e 
esse aumento foi acentuado 
durante a pandemia de 
COVID-19. É necessário 
implementar programas 
educacionais que promovam o 
uso saudável da tecnologia e 
previnam o vício em telas. 

Os malefícios da 
utilização de telas 
eletrônicas na 
infância: uma revisão 
integrativa da 
literatura 

Nathalie Felix 
Soares Arruda; 
Sarah Marinho 
Pereira Paiva; 
Maria Elizabeth 
Lima Almeida; 
Karen Rayane 
Brito Torres; 
Marianne 
Adelina Seixas 
de França 
Lavor; Layza de 
Souza Chaves 
Deininger 
 

Revista JRG de 
Estudos 
Acadêmicos 
(2024) 

Revisão integrativa da 
literatura, com 
levantamento nas bases 
de dados: 
Medical Literature 
Analysis and Retrievel 
System Online 
(MEDLINE) Literatura 
Latino-Americana de 
Ciências da Saúde 
(LILACS) e PubMed, no 
período de 2018 a 2023. 

O estudo revelou associação 
entre o tempo de uso de telas 
e consequentes malefícios 
que afetam de forma clara o 
desenvolvimento 
neuropsicomotor dessas 
crianças, relacionando-se com 
sedentarismo, introversão, má 
qualidade de sono e a 
manifestação de doenças tais 
como obesidade, depressão e 
ansiedade. 

Uso abusivo de telas 
na infância e suas 
consequências 
 

Lucas Lopes 
Sousa; José 
Bégue Moreira 
de Carvalho 
 

Revista 
Eletrônica 
Acervo Saúde 
(2023) 

Revisão Integrativa da 
Literatura, com 
levantamento nas bases 
de dados: Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), 
National Library of 
Medicine (PUBMED) e 
Medical Literature 
Analysis and Retrievel 
System Online 
(MEDLINE). 

Os resultados demonstram 
que a exposição às telas de 
maneira exagerada causa 
impacto negativo no 
desenvolvimento das crianças. 
Logo, é indispensável controle 
na utilização destas 
tecnologias desde o primeiro 
contato, além de uma 
supervisão ativa. 

Fonte: elaborada pela autora 
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Quarta etapa: consistiu na avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa, momento em que se realizou uma avaliação crítica a respeito dos referidos 

artigos que confirmaram a hipótese apresentada na primeira etapa e além disso, 

demonstraram a importância do tema deste estudo, utilizando-se de metodologia 

adequada e demonstrando lacunas que poderão ser objeto de pesquisas futuras. 

Os resultados obtidos a partir da análise dos artigos selecionados foram 

apresentados detalhadamente na seção 4 deste estudo. 

Quinta etapa: compreendeu a interpretação e a discussão dos 

resultados, a partir da comparação com o conhecimento teórico, a identificação de 

conclusões e implicações resultantes desta revisão integrativa, o que foi feito em 

seção própria. 

Sexta etapa, a derradeira, por sua vez, consiste na apresentação da 

revisão do conhecimento realizada e que é relevante pois contempla a descrição das 

etapas percorridas neste estudo e os principais resultados evidenciados da análise 

dos artigos incluídos. A descrição das etapas anteriores, somadas aos resultados 

apresentados em seção própria, são capazes de evidenciar que este estudo foi capaz 

de demonstrar o acúmulo de conhecimento existente sobre a temática pesquisada. 

Conclui-se, portanto, que se a intensão da realização da revisão 

integrativa era reunir e sintetizar as evidências disponíveis na literatura a respeito do 

tema (Mendes; Silveira; Galvão, 2008), neste estudo foi possível, por meio deste 

método, atingir o primeiro objetivo específico proposto. 

 

2.1.2 Pesquisa Documental 
 

Para que fosse possível atingir o segundo e o terceiro objetivos 

propostos neste estudo, quais sejam, identificar os mecanismos legais de controle do 

uso de telas por crianças e adolescentes no Brasil, descrevendo a legislação federal, 

estadual e municipal já existente sobre o assunto; e apresentar ações realizadas para 

a promoção da conscientização e do controle parental e social, realizou-se uma 

pesquisa documental, baseada na busca em documentos eletrônicos oficiais dos 

governos e em sites de notícias nacionais e estrangeiros sobre o tema. 

A pesquisa da legislação federal foi realizada por meio de acesso aos 

portais eletrônicos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A pesquisa da 

legislação estadual e municipal, por sua vez, foi realizada por meio de acesso aos 
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portais eletrônicos das Assembleias Legislativas de cada um dos Estados da 

Federação e das Câmaras de Vereadores dos Municípios, respectivamente. 

É importante ressaltar que o Brasil possui 5.570 municípios e muitos 

deles não tem sua legislação municipal mantida e atualizada de forma eletrônica, o 

que dificulta a pesquisa por essas bases. Sendo assim, diante de tais desafios, 

entendeu-se que a pesquisa da legislação municipal deveria ficar restrita às capitais 

dos Estados. Ressalta-se ainda que, o único município citado neste estudo que não é 

capital de Estado será o Município de Franca, no Estado de São Paulo, uma vez que 

esta cidade corresponde ao local de realização da pesquisa e sujeito das ações 

propostas com a conclusão deste estudo. 

Por ser tratar de uma pesquisa documental de cunho social, utilizou-se 

o método de análise de conteúdo para descrever, classificar e analisar os resultados 

obtidos, justamente porque a análise de conteúdo é um instrumento importante para 

o estudo da comunicação, da interação entre os indivíduos, de forma que a legislação 

produzida é resultado daquilo que a sociedade entende, compreende e quer regular 

sobre determinado assunto. 

A escolha da análise de conteúdo como método de pesquisa se deu em 

razão de tal método corresponder a um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que se aplica aos mais diversos discursos, de modo que “toda 

comunicação que implica a transferência de significados de um emissor para um 

receptor pode ser objeto de análise de conteúdo” (Richardson, 2012, p. 225). 

Ainda, de acordo com os ensinamentos de Richardson (2012), pode-se 

determinar que a análise de conteúdo realizada no presente estudo teve como 

objetivos: 

• identificar e analisar as características de mensagens elaboradas 

por 3 fontes distintas (Poder Legislativo Federal, Estadual e 

Municipal); 

• analisar as características de um texto (o texto legal), 

comparando mensagens de uma mesma fonte através do tempo; 

• analisar as leis comparando suas mensagens por categorias. 

Destaca-se que, os resultados da pesquisa foram apresentados em 3 

seções independentes: legislação federal; legislação estadual; legislação municipal. 

E, em cada uma delas, esses resultados foram apresentados de duas formas: a 

primeira em uma linha do tempo em que é possível identificar a evolução da aprovação 
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de leis relacionadas ao uso de telas por crianças e adolescentes; e, a segunda, com 

a classificação das leis em 3 categorias: as que preveem a proibição de uso de telas 

por crianças e adolescentes; as cujo objetivo seja a conscientização sobre o uso de 

telas; e, as que preveem a regulação do uso de telas. 

Acredita-se que a análise da legislação sob a égide das categorias acima 

estabelecidas permitiu que fosse traçado um panorama quanto a evolução legislativa, 

associando esta evolução com o desenvolvimento de pesquisas e maior 

conhecimento sobre o tema. E, além disso, permitiu que se observasse nas leis 

vigentes qual o caráter que mais prevalece, qual seja, o caráter proibitivo, educativo 

ou regulatório, para que, no futuro, se possa avaliar a eficácia da legislação no efetivo 

controle parental e social do uso de telas por crianças e adolescentes. 

Enfim, estabelecido e descrito o método utilizado no presente estudo, 

passe-se a discorrer, no item seguinte, a respeito dos aspectos éticos da pesquisa, 

por sua importância na produção científica. 

 

2.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Sob a égide da produção científica, a firme determinação do pesquisador 

de fazer o bem, assim como sua integridade de caráter e seu rigor científico não são 

mais suficientes para assegurar a eticidade de suas pesquisas (Araújo, 2003). 

 

Entende-se aqui por atividade científica toda atividade que vise diretamente 
à concepção e realização de pesquisas científicas, à comunicação de seus 
resultados, à interação científica entre pesquisadores e à orientação ou 
supervisão de processos de formação de pesquisadores. [...] Entende-se aqui 
por pesquisa científica toda investigação original que vise a contribuir para a 
constituição de uma ciência. Entende-se por ciência todo corpo racionalmente 
sistematizado e justificado de conhecimentos, obtido por meio do emprego 
metódico da observação, experimentação e raciocínio (FAPESP, 2011, p. 15) 

 

Este estudo pautou-se sempre pelos princípios éticos da integridade 

científica, quais sejam: honestidade, confiabilidade, objetividade, imparcialidade, 

cuidado, respeito, veracidade e responsabilidade. 

Aqui optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica e documental, sem 

a realização de pesquisa de campo que envolvesse determinado grupo de pessoas, 

o que justifica a não submissão do mesmo ao Comitê de Ética. 
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Enfatizadas as questões éticas e sua importância, passa-se a seguir a 

apresentar um modelo conceitual de pesquisa. 

 

2.3 MODELO CONCEITUAL DE PESQUISA 
 

O modelo conceitual de pesquisa que ora é apresentado (Figura 1) tem 

o objetivo de demonstrar o esqueleto, a estrutura norteadora deste estudo, no sentido 

de que a questão do abuso de telas por crianças e adolescentes será base para 

determinação do problema de pesquisa. 

Neste modelo, quer-se demonstrar que a partir da identificação de que 

crianças e adolescentes estavam sendo expostos a telas por tempo excessivo, foi 

necessário buscar informações sobre os malefícios à saúde física, psíquica e 

intelectual causados por tal abuso. E, diante do conhecimento a respeito de tais 

malefícios, restou clara a necessidade de promover a conscientização dos pais e da 

sociedade a respeito do tema. 

Mas para promover a conscientização fez-se necessário saber o que 

existe, em termos de legislação nacional que estabeleça o controle social e parental 

sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, sendo certo que a legislação é um 

meio pelo qual se promove o desenvolvimento sustentável e a saúde, em seu mais 

amplo conceito, como será visto nas seções seguintes. 

Portanto, este estudo, quando identifica e analisa a existência de uma 

legislação que promova o controle social e parental sobre o abuso de tela por crianças 

e adolescentes, auxilia na eficaz informação à população sobre o tema e na 

elaboração de instrumentos e políticas públicas efetivas que, por sua vez, atenderão 

aos pressupostos do desenvolvimento sustentável e a garantia do direito à saúde da 

criança e do adolescente, que deve ser objeto de tutela parental, social e do Estado. 
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Figura 1: Modelo Conceitual de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Apresentado o modelo conceitual, passa-se a descrever na seção 3 o 

referencial teórico que embasou este estudo a respeito da relação entre o 

desenvolvimento sustentável e a promoção da saúde sob seu aspecto biopsicossocial; 

e o papel da legislação na proteção integral da saúde da criança e do adolescente e 

no controle parental e social do abuso de telas por este público. Ainda no referencial 

teórico são apresentados os limites recomendados de utilização de telas e o que se 

observa na prática. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SAÚDE E LEGISLAÇÃO 

 

3.1.1 Desenvolvimento Econômico e Social 

 

Como destaca Demo (1992, p.16), o “desenvolvimento não se resume, 

jamais, à questão econômica, até porque esta é instrumental, mas passa 

inevitavelmente por ela”. 

Silva; Medeiros; Silva (2018, p. 45) sustentam que a noção de 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, progresso, 

industrialização e uso intensivo de tecnologia foi, por um período prolongado, 

entendida como caminho único para a qualidade de vida e o aperfeiçoamento da 

humanidade. Por esta razão é que pensar no conceito de desenvolvimento não é 

tarefa fácil já que a lógica do capitalismo nos impõe histórica e sistematicamente o 

desenvolvimento atrelado a crescimento econômico, industrialização, aumento do 

PIB, consumo, etc. (Fischborn, 2015). 

Essa ideia é concebida a partir da Teoria do Liberalismo Clássico de 

Adam Smith e se aprofundou no século XIX pelas teorias de David Ricardo e Karl 

Marx. Este primeiro reiterava a importância do acúmulo de capital, de riqueza, sob 

intervenção mínima do Estado (cuja intervenção causaria um desequilíbrio capaz de 

empobrecer ricos e pobres), enquanto que Karl Marx, apesar de se contrapor às ideias 

de Ricardo, pois ressaltava os antagonismos gerados pelo progresso social (riqueza 

à disposição do capital versus aumento da miséria operária), também ratificava a 

conotação desenvolvimentista como medida de crescimento econômico pelo acúmulo 

de capital (Silva; Medeiros; Silva, 2018). 

O desenvolvimento passou a ter um caráter evolutivo, alicerçado na ideia 

de progresso, no sentido de que a sociedade poderia passar de estágios de 

desenvolvimento inferior para estágios superiores caso traçasse determinado 

caminho linear de crescimento. 

Assim, até a década de 1960 a relação entre desenvolvimento e 

crescimento econômico (fortemente ligado à industrialização) era natural e obvia já 

que, como bem ressaltou Rostow (1961), as nações chamadas desenvolvidas eram 

as que haviam se tornado ricas por meio de alto grau de industrialização, enquanto, 
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que, as nações cujo processo de industrialização ainda estava incipiente ou 

estagnado permaneciam subdesenvolvidas. 

O pressuposto, então, era de que as sociedades se desenvolviam de 

maneira linear, do primitivo ao avançado. Ideia que sobreviveu até a segunda metade 

do século XX (Rogoff, 2005) quando, então, o conceito desenvolvimentista sob o 

aspecto unidimensional de crescimento econômico passou a ser questionado de 

forma mais veemente, com contribuições importantíssimas de Schumpeter, que 

defendia o processo social como um todo indivisível e que o estado econômico de um 

povo não poderia ser medido apenas pelas condições econômicas, mas sim por meio 

da análise da totalidade dos aspectos vivenciados na sociedade (Schumpeter, 1985). 

Isso porque, se percebeu que em nações subdesenvolvidas que apresentaram uma 

evolução e progresso industrial, seguido de intenso crescimento econômico, não 

apresentaram tal evolução no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Para Furtado apud Pereira; Rego (2001), se poderia entender o 

subdesenvolvimento como um subproduto e totalmente autônomo ao 

desenvolvimento que tem como base os valores ocidentais (europeus). Assim, não se 

trata o subdesenvolvimento como uma etapa do desenvolvimento, eis que possui 

estrutura interna subdesenvolvida, cuja articulação, seja doméstica ou internacional, 

resulta da distribuição inadequada das riquezas produzidas que impede o 

desenvolvimento periférico. 

Dessa forma, observa-se que quando se fala em desenvolvimento 

desconsiderando questões ambientais, sociais, éticas, culturais e de território, se 

estaria a entender e estudar o conceito de forma rasa, superficial, passiva e que não 

contribui efetivamente com o bem-estar social. 

Tal constatação fez surgir um debate mundial muito intenso sobre o 

sentido atribuído e o verdadeiro significado de desenvolvimento para uma nação. Se 

o crescimento econômico experimentado não proporcionou melhor qualidade de vida 

e ainda provocou um aumento da degradação ambiental, um desgaste de fontes não 

renováveis de energia e uma alta concentração de renda com intensa desigualdade 

social, seria esse modelo de desenvolvimento o ideal? 

Neste cenário de esgotamento e desgaste do conceito de 

desenvolvimento como mero crescimento econômico emerge uma nova concepção, 
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qual seja, a do desenvolvimento sustentável, que compreende que os recursos 

naturais são finitos e que o modelo desenvolvimentista clássico se mostrou inviável. 

O desenvolvimento sustentável, a partir da lapidação deste conceito por 

Sachs (2008), apresentou premissas baseadas em três pilares: eficiência econômica; 

justiça social; e prudência ecológica, somadas a elas, posteriormente, a gestão 

participativa, a ética e a cultura. 

Para este autor o desenvolvimento deve ser observado em três 

vertentes: como includente; sustentável; e sustentado. Seria ele includente quando 

reforça os direitos civis e políticos, primando pela democracia (com a participação de 

todos os cidadãos suscitando a inclusão social). Seria sustentável quando desperta a 

necessidade de utilização dos recursos naturais de forma consciente e não predatória, 

fundamentada pela preocupação com as futuras gerações. E, por fim, seria 

sustentado quando apresenta estratégias de longo prazo que sejam viáveis do ponto 

de vista econômico (Sachs, 2008). 

Assim, “desenvolvimento sustentável é aquele que atende à 

necessidade do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades” (ONU, 2024). 

Observa-se que: 

 

O debate atual não ignora que a concretização do desenvolvimento passa 
pelo crescimento de recursos, tais como o Produto Interno Bruto (PIB), e pela 
tecnologia, os quais devem ser incluídos como elementos integrantes no 
planejamento das políticas de desenvolvimento. O crescimento dos recursos 
(incluindo o PIB, a tecnologia e as instituições), porém, deve ser planejado e 
instituído como parte do programa de políticas sociais, devendo ser visto 
simultaneamente como um objetivo e um meio. É um objetivo, pois resulta 
em maior consumo per capita e padrões de vida; é instrumento, na medida 
em que permite a realização de outros objetivos de desenvolvimento e 
direitos humanos (Silva; Medeiros; Silva, 2018, p. 58). 

 

A busca pelo desenvolvimento, então, permeia a humanidade, e durante 

séculos foi-se construindo um conceito, ou melhor, vários conceitos, de 

desenvolvimento. Um termo de significado polissêmico, mas que, em suma, possui 

proposições que se empenham em colocar a sociedade como sua razão primordial. 

Neste sentido, a contribuição de Sen (2010) foi fundamental para 

introduzir a noção de desenvolvimento como liberdade, que parte da constatação do 

alto grau de opulência do mundo contemporâneo ao passo que ainda se depara com 
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problemas como: a persistência da pobreza (desigualdade social); a violação de 

liberdades políticas; a fome etc. 

É sob esta nova perspectiva sobre o desenvolvimento que se deve 

entender também o conceito de pobreza, uma vez que esta não pode estar atrelada 

apenas as questões de renda e sim, às condições de liberdade, ou melhor, de privação 

de liberdade. Não se pode excluir do conceito de pobreza questões éticas e morais 

(Fischborn, 2015). 

Ainda de acordo com o Sen (2010), só se pode reconhecer que há 

desenvolvimento na medida em que os benefícios do crescimento econômico sirvam 

à ampliação das capacidades humanas, de fazer escolhas e exercerem sua condição 

de cidadãos. 

O desenvolvimento como liberdade está relacionado sobretudo à 

melhora de vida e às liberdades desfrutadas pelo cidadão. 

Neste sentido: 

 

A ligação entre liberdade individual e a realização de desenvolvimento social 
vai muito além da relação constitutiva – por mais importante que seja. O que 
as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 
condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e 
aperfeiçoamento das iniciativas (Sen, 2010, p. 18) 

 

Para Sen (2010), então, a perspectiva aqui trazida do desenvolvimento 

como liberdade apresenta em muitos momentos uma semelhança genérica com a 

preocupação comum com o que chamamos de “qualidade de vida”, que por sua vez, 

diz respeito ao modo de vida das pessoas e não se limita apenas aos recursos ou à 

renda que elas dispõem. 

Este autor defende que o indivíduo deve ser agente ativo nos processos 

e deve ter liberdade de fazer escolhas pessoais e coletivas (Fischborn, 2015). 

E são cinco tipos distintos de liberdades instrumentais que potencializam 

e concretizam a liberdade humana geral, quais sejam: liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

Neste cenário, o Estado e a sociedade desempenham papéis de incentivo, difusão e 

proteção das capacidades humanas (Fischborn, 2015). 

Aqui, a liberdade é tanto o fim primordial do desenvolvimento quanto seu 

principal meio, de forma que diferentes tipos de direitos e oportunidades contribuem 
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para a expansão da liberdade humana em geral e consequentemente para a 

promoção do desenvolvimento. 

Amartya Sen recebe muitas críticas em razão das suas ideias, pois, de 

acordo com Máximo (2013) alguns autores entendem se tratar de uma visão muito 

ingênua e utópica do capitalismo, uma vez que, a ideia de se promover a liberdade do 

indivíduo pode ser enganosa. Senão vejamos, os críticos do pensamento de Sen 

discorrem acerca da falsa sensação de liberdade que o trabalho assalariado oferece 

em comparação com o trabalho escravo. Isso porque, enquanto a ausência da 

liberdade no trabalho escravo é explícita, no trabalho assalariado ela é velada, uma 

vez que, sob uma falsa sensação de que o indivíduo trabalhador é livre para participar 

do mercado de trabalho, pois pode escolher entre diversos contratos de trabalho, este 

indivíduo se vê obrigado, compelido, a trabalhar, a obrigatoriamente vender sua força 

de trabalho por não ser ele o detentor dos meios de produção da economia. 

Sendo assim, a liberdade defendida por Sen ignoraria as relações de 

poder que atravessam a sociedade (Oliveira, 2007). 

Outra crítica ao pensamento de Amartya Sen diz respeito à identificação 

e definição das liberdades substantivas justamente por sua heterogeneidade, de modo 

que a abordagem das capacitações apresenta uma noção muito difusa do que é ou 

pode ser desenvolvimento humano. Como colocar em um mesmo nível liberdades 

associadas à manutenção biológica da vida (direito a alimenta-se bem, a se proteger 

do ambiente, à saúde etc.) às liberdades associadas a escolhas sociais e valores 

relativos a determinado tempo e lugar (Máximo, 2013)? 

Sob a perspectiva crítica à doutrina de Sen, conclui-se que o sistema 

econômico não seria apenas um lugar de livre iniciativa, onde indivíduos alocam 

recursos e trocam bens e serviços e, existiriam estruturas sociais e econômicas 

objetivas que moldariam e determinariam a vida das pessoas, e que não são alteradas 

pela simples expansão de liberdades. 

Diante das considerações à doutrina de Sen acima trazidas e 

independente das críticas apresentadas, observa-se que não pode haver dúvidas de 

que o que está em jogo quando se pensa o bem-estar de um indivíduo diz respeito às 

muitas dimensões que não são solucionadas quando se resolve apenas o problema 

da renda. Assim, Amartya Sen nos instiga a entender e pensar em como dotar o 

agente dos instrumentos básicos para construir sua vida guarnecida de bem-estar 

(Oliveira, 2007). 
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Desta forma, frente às diversas doutrinas e conceitos sobre 

desenvolvimento, é certo que: 

 
Se queremos realmente criar um mundo no qual homens e mulheres possam 
viver conforme suas culturas [...], preservar um meio ambiente que permita 
prosseguir a vida e construir [...] coletividades não desmembradas em 
indivíduos alentados unicamente pelo espírito de competição, mas unidas por 
laços sociais fortes, então devemos nos perguntar seriamente acerca do 
“modelo de desenvolvimento” que o Ocidente exporta desde cinco décadas, 
com os resultados conhecidos (Rist, 2000, p. 149). 
 

Entender o desenvolvimento, portanto, vai muito além de conceitos 

estabelecidos, de forma que é essencial pensar como o desenvolvimento impacta na 

vida do indivíduo e da sociedade em geral, e de que maneira se pode utilizar o 

desenvolvimento como fonte de uma sociedade mais justa, igualitária, social e 

ambientalmente sustentável. 

Neste sentido e diante deste escopo, passa-se a analisar a relação entre 

o desenvolvimento sustentável e a saúde, relação intrínseca que será descrita nos 

parágrafos seguintes. 

 

3.1.2 Desenvolvimento Sustentável e Saúde 

 

Diante das discussões propostas sobre desenvolvimento, observa-se 

que o termo pode ser entendido como um processo complexo de transformações 

econômicas, sociais, ambientais e políticas, caracterizado pelo objetivo de suprir as 

necessidades humanas (Molina, 2019). 

Historicamente, o grau de desenvolvimento de um país era determinado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) de acordo com o nível de 

industrialização, a renda per capita e a diversificação econômica, por meio da aferição 

de seu Produto Nacional Bruto (PNB). 

A expressão desenvolvimento sustentável acredita-se que tenha surgido 

em 1980 pela hoje conhecida World Wide Fund for Nature (WWF) e ganhado força 

em 1987 com o Relatório de Brundtland, que trazia consigo uma série de objetivos 

para a conservação do meio ambiente, para o fim maior de garantir a capacidade do 

planeta em sustentar o desenvolvimento. Assim, a preocupação primordial era com 

relação a capacidade dos ecossistemas do planeta em atender as necessidades das 

gerações futuras (Molina, 2019). 



37 
 

Já em 1992 aconteceu, no Rio de Janeiro, a ECO-92, também chamada 

de Conferência da Terra, que reuniu 172 governos do mundo todo e importantes 

entidades da sociedade civil a fim de estabelecer ações que proporcionassem 

equidade social e proteção ambiental. Foi neste evento, em meio a diversos outros 

acordos, que foi aprovada a Agenda 21 que, por sua vez, estabeleceu o 

comprometimento de diversos países na cooperação para o desenvolvimento de 

forma sustentável. 

Em 2012, mais uma vez na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida 

como a RIO+20, pois marcou os 20 anos da ECO-92. Na RIO+20 participaram 193 

Estados membros da ONU e o evento marcou a renovação do comprometimento 

político com a sustentabilidade. A institucionalização do conceito e das ações de 

desenvolvimento sustentável deu a ele um caráter político, econômico e social 

permitindo que se conceba a sustentabilidade de maneira cada vez mais complexa, 

que contemple não só a preservação do meio ambiente, mas também a inclusão 

social, a justiça, a democracia, liberdade e muitos outros aspectos que visam o bem-

estar coletivo. 

Dessa forma, pode-se dizer que o desenvolvimento de forma sustentável 

é essencial à continuidade da vida humana. Por isso é que surgiram os indicadores 

capazes de medir o quão os países estão adotando práticas sustentáveis em suas 

decisões nas esferas política, econômica, social e ambiental. 

Com a evolução do conceito de desenvolvimento, sua maior 

complexidade e a necessidade de se criar novas práticas que contemplassem os 

aspectos sociais do desenvolvimento, observou-se a institucionalização de 

indicadores tais como: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); o Índice de 

Progresso Genuíno; e a Pegada Ecológica, como parâmetros importantes na 

composição do grau de desenvolvimento de determinado país. 

O primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano foi publicado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 1990, momento em que 

divulgou pela primeira vez a mensuração do IDH (composto pela expectativa de vida, 

escolaridade e padrão de vida determinado pelo PIB per capita). Este é um dos 

principais, senão o principal indicador utilizado para avaliar o desenvolvimento de 

maneira reconfigurada, no qual as pessoas são os principais agentes (e não mais a 

opulência econômica). 
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A utilização do IDH como um indicador mais amplo e adequado de 

desenvolvimento não significa que seja um indicador perfeito. Muito pelo contrário, 

algumas críticas pertinentes são lançadas com relação a ele. Vejamos. O IDH, apesar 

de possibilitar análise de tendências de longo prazo, não apresenta nenhuma medida 

que esteja relacionada à utilização da natureza. Ainda, O IDH não mensura a 

qualidade do ensino e nem a distribuição de renda (Molina, 2019). 

No entanto, os indicadores de sustentabilidade, mesmo com suas 

lacunas, constituem imprescindíveis instrumentos de avaliação do desenvolvimento e 

são norteadores das ações e mudanças tão necessárias para a promoção do bem-

estar coletivo. São eles que oferecem subsídios para a tomada de decisão em âmbito 

social e político. 

Apesar do avanço no conceito de desenvolvimento que observamos nas 

últimas décadas, atingir um desenvolvimento sustentável ainda é um grande desafio, 

pois tal propósito parece depender do despertar de consciência ética na humanidade 

para buscar primordialmente a conservação ambiental, a erradicação da pobreza e a 

participação da sociedade na construção de uma realidade democrática. Somente a 

união da sociedade civil e o comprometimento dos órgãos governamentais na 

elaboração de instrumentos de promoção do desenvolvimento sustentável é que se 

pode garantir o crescimento econômico com sustentabilidade e qualidade de vida. 

Neste sentido, a promoção da qualidade de vida passa obrigatoriamente 

pela garantia do direito à saúde do indivíduo que é um dos direitos fundamentais 

quando o assunto é efetivação da vida humana com dignidade já que a saúde é 

imprescindível para que o agente tenha o pleno desenvolvimento de suas 

capacidades. 

Este caráter multidimensional e equitativo da saúde levou à Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 1946, na Conferência Internacional de Saúde, 

apresentar o conceito de saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, cuja concepção, então, ampliou significativamente este conceito que até então 

era entendido apenas como a ausência de doenças, enfermidades e invalidez 

(Nascimento, 2019). 

O direito à saúde, por sua relevância e imprescindibilidade, portanto, 

está previsto tanto em documentos internacionais, como em nossa Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que em seu artigo 6º entende o direito à saúde 

como um direito fundamental de maior grandeza, que, apesar de ter índole social, 
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também é entendido como garantia subjetiva do cidadão, pois não se pode falar em 

vida digna sem saúde. 

Neste sentido: 

 

O direito à saúde, embora traga consigo a função de direcionar as políticas 
públicas – sendo aí norma programática – também é norma constitucional de 
eficácia plena, isso porque repita-se, é também direito e garantia individual 
do cidadão (Vasconcelos e Maia, 2012). 

 

O direito à saúde está previsto em nossa Constituição Federal, no âmbito 

do seu artigo 196 que estabelece: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 
 

Sendo assim, o direito à saúde possui tríplice finalidade, quais sejam: (i) 

de promoção da saúde; (ii) de prevenção; (iii) e de aspecto curativo, atendendo ao 

conceito amplo de saúde proposto pela OMS no sentido de buscar evitar ou reprimir 

(quando necessário) lesões ao direito à vida humana saudável. A proteção à saúde 

está intrinsicamente ligada à qualidade de vida e a tutela da dignidade humana 

(Vasconcelos e Maia, 2012). 

Pode-se falar, portanto, que, como a saúde é direito fundamental e 

social, há um dever geral de não lesionar a saúde do sujeito, ao mesmo tempo em 

que “há um dever positivo mínimo de prestigiar condutas que auxiliem na proteção 

deste direito sempre que possível” (Vasconcelos e Maia, 2012, p. 68). 

Vemos que, a partir da Constituição Federal de 1988, a saúde no Brasil 

passou por mudanças significativas que visam proporcionar qualidade de vida à 

população em que o foco das políticas públicas de saúde culminaram em programas, 

projetos e estratégias que visam a aplicação de um conceito ampliado de saúde, com 

a promoção de ações sociais que fortaleçam a cidadania, dialogando, cada vez mais, 

com o modelo de desenvolvimento sustentável e com o modelo de desenvolvimento 

defendido por Amartya Sen (Fischborn, 2015). 

O conceito ampliado de saúde defendido pela OMS e previsto em nossa 

Carta Magna, apesar de dialogar com os conceitos mais atuais de desenvolvimento, 

sofre duras críticas quando se percebe a dificuldade de responder questões no sentido 
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de como se atingiria o estado de completo bem-estar físico, mental e social ou mesmo 

o que seria qualidade de vida (Nascimento, 2019). 

A fim de mitigar tantas dúvidas e críticas, pode-se entender que os 

fatores que podem influenciar no ganho ou perda de saúde são os mais amplos 

possíveis, e não se restringiriam apenas à prestação dos serviços de saúde. Assim, 

fatores tais como: predisposição genética; renda individual; hábitos alimentares; estilo 

de vida; ambiente epidemiológico; condições de trabalho, etc. são cruciais na 

avaliação da saúde e qualidade de vida do agente (sem e Kliksberg, 2010). 

Como conceitua Sen (2010) em sua tese do desenvolvimento como 

liberdade, as liberdades substantivas correspondem às dimensões essenciais para a 

realização individual de uma pessoa e para sua inserção no ambiente em que vive, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, que não ocorre ou depende 

exclusivamente do crescimento econômico ou acesso aos mercados. Assim, as 

liberdades substantivas dependem de circunstâncias pessoais, sociais e ambientais 

pois quando o agente é desprovido de meios substanciais para levar uma vida digna, 

ele não é só privado de bem-estar, mas ele perde o potencial para levar uma vida 

responsável e completa. É neste sentido que, se restringirmos a concepção de saúde 

a uma visão simplista de sinônimo de atendimento médico igualitário, estaríamos 

negando o acesso do agente às liberdades substantivas. 

Sendo assim, resta evidente que a concepção de saúde, e 

consequentemente o direito à saúde, a que se refere este estudo tem como princípios 

a equidade e a multidimensionalidade já que as políticas públicas de saúde devem ir 

muito além dos cuidados restritos relacionados à ausência ou tratamento de doenças 

(atendimento médico e fornecimento de medicamentos). 

É essencial, portanto, identificar e remover os obstáculos à adoção de 

políticas públicas saudáveis até mesmo nos setores que não estão diretamente 

ligados à saúde, justamente para garantir o acesso ao direito à saúde em seu conceito 

mais amplo e abrangente. 

 

Assim, efetivar o direito à saúde significa também contribuir para o 
desenvolvimento humano e para a sustentabilidade, pois implica na melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo em amplia as 
oportunidades para interagirem favoravelmente no meio ambiente 
(Nascimento, 2019). 
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Neste sentido, os princípios constitucionais da ordem econômica na 

Constituição Federal brasileira estão relacionados umbilicalmente com o 

desenvolvimento, uma vez que objetivam a proteção ao meio ambiente que, por sua 

vez, é indispensável à qualidade de vida, estabelecendo um paralelo entre o ambiente 

ecologicamente equilibrado e a saúde. 

Sendo assim, a ligação entre saúde e desenvolvimento humano pleno é 

intrínseca, ao passo que sem condições para o desenvolvimento econômico 

sustentável e humano também não se pode vislumbrar saúde plena, enquanto o 

inverso também é verdadeiro. 

Diante desta conclusão, parece óbvia a inclusão da do item Saúde e 

Bem-Estar como um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos 

pela ONU, que merece destaque nos próximos parágrafos. 

 

3.1.3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram 

estabelecidos impulsionados pelos chamados Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) e pelas ações tomadas em 2015, ano em que a ONU reuniu países e 

a população global com a finalidade de definir caminhos para promover melhor 

qualidade de vida para toda a humanidade. 

Desta forma, com base em experiências anteriores no sentido de que o 

estabelecimento de metas funciona e ajuda, em parte, a acabar com a pobreza, a 

ONU procurou definir os ODS como parte de uma nova agenda de Desenvolvimento 

Sustentável. 

O documento fruto destas ações, pós 2015, foi intitulado “Transformando 

Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, e trata-se de um 

plano de ação para as pessoas e para o planeta, para sua prosperidade, que conta 

com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, compostos por 169 metas, que 

devem estimular ações em áreas de importância crucial para a humanidade, pelos 

próximos 15 anos, buscando concretizar os direitos humanos de todos e equilibrando 

as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 

ambiental (Nascimento, 2019), conforme listados na Figura 2. 
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Figura 2: Lista de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU 

 

Fonte: ONU (2024) 

 

Os 17 ODS nomeados na Figura 2 contemplam as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: ecológico, social e econômico, que se relacionam entre 

si, conforme se verifica na Figura 3. 

 

Figura 3: Relação entre as Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Sorice (2024) 
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A relação entre as dimensões do desenvolvimento sustentável, 

demonstrada na Figura 3, reforça a ideia de que os ODS são integrados e também 

possuem relação entre si, compreendendo uma série de metas as quais os países 

signatários se comprometeram a tornar viáveis. 

Da análise da Agenda 2030, fica evidente a preocupação com a 

qualidade de vida humana, em todos os seus aspectos, de forma que o 

desenvolvimento sustentável se tornou muito mais do que a preocupação com a 

preservação ambiental, tendo seu conceito ampliado para incorporar diversos direitos 

humanos fundamentais. 

Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que observamos 

neste estudo foi o ODS 3 – Saúde e Bem Estar cujo fim primordial é assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. 

A ONU, ao estabelecer o ODS 3 Saúde e Bem-Estar, trouxe o conceito 

de saúde apresentado pela OMS, no sentido de considerar que não basta ao indivíduo 

levar uma vida sem doenças já que a saúde compreende o completo bem-estar físico, 

mental e social, o que torna a sua promoção uma empreitada pessoal, coletiva e 

também dependente das políticas públicas (Sorice, 2024). 

Ressalta-se ser de extrema importância para a saúde e bem-estar a 

prática regular de exercício físico, a manutenção de uma alimentação saudável e a 

observação de políticas públicas de promoção da saúde. 

Assim, é certo que o desenvolvimento socioeconômico é instrumento de 

efetivação da saúde, que por sua vez, quando efetivada ajuda a concretizar o 

desenvolvimento humano (Vasconcelos e Maia, 2012). 

Neste estudo, então, quando se busca evidenciar os males causados 

pelo vício ou abuso de telas por crianças e adolescentes, com a finalidade de mitigar 

tais consequências, se pretende auxiliar na promoção da saúde física e mental deste 

público vulnerável, observando então o quanto disposto pela ONU na ODS 3 Saúde e 

Bem-Estar. 

 

3.1.4 Saúde sob o prisma biopsicossocial 

 

Para que se possa entender o quanto a saúde e sua promoção estão 

ligados à proteção da criança e do adolescente, ao desenvolvimento, à legislação e 

às políticas públicas que o garantem, além de entender a escolha neste estudo por 
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olhar a saúde sob o prisma biopsicossocial, é necessário aprofundar-se na evolução 

do próprio conceito de saúde. 

Desde o início da história humana, a saúde era vinculada à cura de 

doenças, de forma que os métodos mágicos e religiosos eram importantes agentes 

de estimulação de formas naturais de cura. Mesmo que sem caráter científico, se 

poderia dizer que os métodos de cura demonstravam uma abordagem psicossocial 

que se integrava perfeitamente com a abordagem empírico-natural (De Marco, 2003). 

A medicina teve grande contribuição das sociedades grega e romana 

para seu desenvolvimento e consequentemente para o estabelecimento do que 

entendemos por saúde, ressaltando que o dogma cristão predominou amplamente por 

alguns séculos fazendo com que o racionalismo, a ciência e a medicina bizantina 

desaparecessem, ou pelo menos, agissem nos subterrâneos da História, até pelo 

menos, o Renascimento, a partir do século XVI, para enfim, no século XVII serem 

lançados os alicerces do mundo moderno com ênfase nos dois métodos intelectuais: 

o de raciocínio dedutivo, analítico, matemático; e o de raciocínio empírico e indutivo. 

Finalmente, com o Iluminismo no século XVIII a razão substituiu a tradição e a fé em 

todos os aspectos da sociedade, inclusive na medicina (De Marco, 2003). 

Foi a partir do século XVIII, com o advento do Iluminismo que foi-se 

construindo o modelo biomédico de saúde, que consiste, basicamente, entender a 

medicina com a exclusão do psíquico e a perda de uma visão integral do ser e do 

adoecer. 

Nas palavras de De Marco (2023, p. 36-37): 

 
Considera-se que a influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento 
médico foi um fator determinante na construção do chamado modelo 
biomédico, alicerce consensual da moderna medicina científica. Descartes 
propõe por meio de suas concepções, uma separação absoluta entre 
fenômenos da natureza e fenômenos do espírito e, por consequência, uma 
separação radical entre mente e corpo. A distinção do interno e externo, dos 
estados psíquicos vivenciados e do acontecer corporal no espaço (dualismo 
ontológico), abre caminho para a construção de diferentes métodos de 
abordagem (dualismo metodológico) que resultará em duas direções distintas 
de desenvolvimento. O estudo da natureza e do corpo (res extensa) serão 
imensamente facilitados, à medida que são apartados da complexidade dos 
fenômenos psíquicos e submetidos ao enquadre mecanicista, cujo 
procedimento fundamental consiste em promover uma decomposição do 
complexo em suas partes mais simples. 

 

De acordo como modelo biomédico, então, o conceito de saúde era 

basicamente a ausência de doença e o sujeito era visto como uma “engrenagem” de 
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uma grande máquina com necessidades de reparo quando apresentasse “defeito” 

(não por acaso esse modelo foi reforçado após a Revolução Industrial do século XIX) 

(Pinheiro, 2021). 

O modelo biomédico de saúde permitiu uma ênfase na especialização 

médica, ou seja, entendia-se que era necessário que os médicos se concentrassem 

muito mais para adquirir conhecimentos específicos e aprofundados sobre 

determinada patologia pela análise das lesões em tecidos específicos, sob o 

paradigma da teoria anátomo-clínica. 

Não se pretende, no entanto, ao rechaçar o modelo biomédico e assumir 

o modelo biopsicossocial, instaurar uma crítica à especialização médica, que por sua 

vez, é uma necessidade fundamental para a evolução de todos os campos do 

conhecimento. A evolução do modelo biomédico para o biopsicossocial, portanto, não 

passa pela crítica indiscriminada à especialização, mas sim pela necessidade de se 

entender a saúde do ser humano por meio de um modelo integral do ser e das 

relações. 

Dessa forma, a crítica que se faz ao modelo biomédico seria a respeito 

da ideia de que a doença seria desencadeada por um agente específico, em oposição 

ao modelo biopsicossocial que prevê a ocorrência da interação do sujeito com as 

multicausalidades para a instauração da doença e defende a doença justamente como 

um estado-meio e não como permanente (Pinheiro, 2021). 

Foi a partir da 2ª Guerra Mundial, em 1945, que a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) apresentou a modificação do modelo de saúde do biomédico para o 

modelo biopsicossocial ao estabelecer que a saúde é o completo estado de bem estar 

social. Em outras palavras, o estado de bem estar social nada mais é do que a melhora 

na qualidade de vida do indivíduo por meio do estabelecimento de padrões mínimos 

de educação, saúde, habitação e renda. 

No modelo biopsicossocial, portanto, o foco não é apenas a doença em 

si e seu tratamento, mas todos os aspectos relacionados à qualidade de vida e ao 

processo do adoecer, quais sejam: aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais, 

ambientais etc. (Pinheiro, 2021). 

De acordo com Buss et al (2020), pode-se afirmar que as condições de 

vida e saúde melhoraram de forma contínua e sustentada, na maioria dos países do 

mundo, nas últimas décadas, em razão dos progressos econômicos, políticos, sociais, 

ambientais e os avanços na saúde pública e na medicina, sem desconsiderar, no 
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entanto, a existência e a permanência de profundas desigualdades sociais entre os 

países e mesmo dentro de cada país. E, para tais autores, as medidas preventivas, a 

promoção da saúde e a melhoria na qualidade de vida são de fato as razões 

fundamentais para tal melhoria. Sendo assim, a implantação do modelo 

biopsicossocial contribuiu, e tem contribuído para os avanços ora citados. 

Foi então a partir da ascensão do modelo biopsicossocial que a saúde 

no Brasil foi pensada, considerando a promoção da saúde como o processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e na 

prevenção das doenças, de forma que o Sistema Único de Saúde (SUS) está 

estruturado para aprimorar constantemente as ações e estratégias de melhoria de 

saúde observando os princípios da universalidade, integralidade, equidade e as 

diretrizes de descentralização e hierarquização. 

Para Pinheiro (2021), apesar do modelo biopsicossocial ser considerado 

um avanço na prática da saúde, são muitos os desafios para sua efetiva 

implementação e a real prestação de um serviço de saúde ampliado a começar com 

a própria formação dos profissionais de saúde, que deveriam se destituir do “ser” 

especialista e estar disposto a construir junto com paciente planos de intervenção (e 

não apenas prescreve-los), a modificar o formato e tempo de consulta, a questionar 

os benefícios da indústria farmacêutica como método, promover efetivamente a 

Estratégia da Saúde da Família, dentre tantas outas ações que objetivam promover a 

dignidade humana. 

Portanto, a promoção da saúde deve ser uma estratégia promissora não 

só para enfrentar os problemas de saúde que afetam a população humana, como 

também para promover qualidade de vida, desde que parta de uma concepção ampla 

do processo saúde-doença e de seus determinantes, assim como restou estabelecido 

na Carta de Ottawa que associou o termo “promoção da saúde” a um conjunto de 

valores tais como qualidade de vida, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação e parceria (Buss et al, 2020). 

A promoção da saúde trabalha com uma ideia de responsabilidade 

múltipla pelos problemas e pelas soluções e seu conceito pode ser dividido em dois 

grupos. O primeiro diz respeito a atividades que levam à mudança de comportamentos 

individuais nocivos à saúde, de modo que os programas deverão agir no seio das 

famílias e nos ambientes comunitários, concentrando-se em componentes educativos 

relacionados a riscos comportamentais passíveis de mudanças, tais como o hábito de 
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fumar, a manutenção de dieta gordurosa, o sedentarismo, a direção perigosa etc. O 

segundo grupo, por sua vez, se sustenta em fatores mais amplos e determinantes 

gerais das condições de saúde, tais como alimentação, habitação, educação, 

condições de trabalho, ambiente físico, apoio social as famílias e cuidados de saúde. 

Tão importante quanto entender e aplicar o conceito de promoção de 

saúde é estabelecer que junto dele devem estar as políticas públicas, cuja 

contribuição para a saúde das populações é de conhecimento de todos, sendo certo 

que tais políticas podem existir para melhorar a qualidade de vida da população como 

também, se mal aplicadas, podem ser utilizadas para aumentar as desigualdades 

sociais, causar danos ambientais e criar ambientes socialmente problemáticos (Buss 

et al, 2020), sendo assim: 

 
A ideia contemporânea de políticas públicas saudáveis envolve um duplo 
compromisso: o de situar a saúde no topo da agenda pública, promovendo-a 
de setor da administração a critério de governo, e o compromisso técnico de 
enfatizar, como foco de intervenção, os fatores determinantes do processo 
saúde-doença-cuidado. Sua perspectiva ultrapassa em abrangência as 
ações ambientais da saúde pública tradicional e, mesmo, as políticas urbanas 
de expansão de serviços e bens de consumo coletivo. Implica numa (re) 
formulação inovadora, tanto do conceito de saúde, quanto do de Estado (e, 
portanto, de política pública) e de seu papel perante a sociedade (Buss et al, 
2020, p. 4732). 

 

A saúde da criança e do adolescente deve então, figurar como prioridade 

para os agentes públicos de forma que, as políticas públicas, os avanços na legislação 

e as inovações nos Programas de Agentes Comunitários e de Estratégia da Saúde da 

Família devem atuar em conjunto para promover o uso saudável da tecnologia e coibir 

abusos que comprometam a saúde física, mental e psíquica deste público. O olhar 

sob o prisma biopsicossocial, então, está em total sintonia com a defesa da saúde e 

da promoção da saúde integral das crianças e adolescentes, o que inclui, como já dito, 

tratar e cuidar da relação deste público com a introdução, uso e abuso de telas desde 

a mais tenra idade, assunto que será abordado nas sessões seguintes. 

Diante do quanto já exposto, é cristalino que a promoção da saúde que 

se quer passa pela ação do poder público por meio de políticas públicas que 

implementam o que é definido pela produção legislativa, demonstrando, então, a 

relação existente entre o desenvolvimento, a promoção da saúde e a legislação, o que 

torna importante discorrer acerca desta relação. 
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3.1.5 Desenvolvimento e Legislação 

 

Por ser o direito à saúde e o direito ao desenvolvimento instrumentos de 

concretização da dignidade humana, procura-se sempre atendê-los de modo integral 

e amplo, e são formas eficazes de se fazer isso a legislação e as políticas públicas. 

É fato que a elaboração de leis, programas e políticas públicas são 

embasados em índices, indicadores, que norteiam as necessidades da sociedade. 

Assim, foi com a difusão do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e dos ODS que 

as autoridades passaram a se orientar para a elaboração de políticas públicas que 

visem não apenas promover o crescimento econômico pelo aumento da riqueza, mas 

também para promover o próprio desenvolvimento em sentido amplo por meio de 

melhoria nos níveis de saúde, educação, condições de trabalho, direitos e liberdades. 

Desta forma, no tocante às políticas públicas, a formação de uma 

agenda é de fundamental importância pois é através dela que se transforma questões 

e problemas, em prioridades governamentais, sendo ela um elemento central do 

processo político e parte de um debate mais amplo sobre democracia (Capella, 2020). 

Nascimento (2019) reflete sobre a importância do direito à saúde no 

escopo da agenda: 

 

Desse modo, é necessário colocar o direito à saúde na agenda de prioridades 
dos políticos e dirigentes em todos os níveis e setores, chamando-lhes a 
atenção para as consequências que suas decisões podem ocasionar no 
campo da saúde, do desenvolvimento e da sustentabilidade. Combinar 
diversas abordagens complementares (tais como legislação, medidas fiscais, 
taxações, mudanças organizacionais...) é essencial para uma ação 
coordenada e que contribua para a equidade em saúde, distribuição de renda 
e políticas sociais. Ao contribuir para o aprimoramento da saúde da 
população e, consequentemente, da qualidade de vida, está se contribuindo 
também para o processo do desenvolvimento e da sustentabilidade 
(Nascimento, 2019, p. 9-10). 

 

Na seara do desenvolvimento, pode-se observar que a preocupação 

com a saúde e bem-estar do indivíduo está presente quando o legislador brasileiro 

prevê a tutela do meio ambiente, a proteção ao consumidor, a proteção aos direitos 

sociais, a proteção de grupos vulneráveis e, no caso específico deste estudo, a 

proteção à criança e ao adolescente, o que certamente repercute no resguardo da 

vida e da dignidade humana (Vasconcelos e Maia, 2012). 

Ademais, deve-se considerar o poder das políticas públicas em 

aumentar as capacidades das pessoas de levar o tipo de vida que valorizam ou até 
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mesmo ser a própria política pública influenciada pelo uso efetivo das capacidades 

participativas do povo. Essa via de mão dupla é crucial quando analisamos o 

desenvolvimento (Sen, 2010). 

Mais uma vez, recorre-se a Amartya Sen quando se afirma que: 

 

A emergência de normas sociais pode ser facilitada pelo raciocínio 
comunicativo e pela seleção evolutiva de modos de comportamento. [...] Mas 
as ideias básicas de justiça não são estranhas a seres sociais, que se 
preocupam com seus próprios interesses, mas que também tem a 
capacidade de pensar em membros da família, vizinhos, concidadãos e 
outras pessoas do mundo (Sen, 2010, p. 333). 

 

Desta forma, é justamente por entender o desenvolvimento como 

fenômeno muito além do crescimento econômico, que se considera a promoção da 

cidadania consequência imediata das possibilidades de o Estado implementar 

políticas públicas que assegurem aos brasileiros o exercício dos seus direitos (Naves, 

2013). 

E é neste sentido que se busca estabelecer a capacidade do Estado de 

implementar políticas públicas que protejam as crianças e adolescentes dos males 

causados pelo excesso de telas. 

Assim, neste estudo, apresenta-se como foco a promoção da saúde, o 

desenvolvimento humano e o exercício dos direitos deste público vulnerável e digno 

de proteção familiar, social e legal. 

A construção histórica da infância como uma fase crucial para o 

desenvolvimento humano e o reconhecimento da criança e do adolescente como 

sujeitos de direitos e merecedores de atenção às suas demandas específicas é, de 

certa forma, recente, pois internacionalmente, foram nos últimos cem anos que se 

observou um aumento significativo de pesquisas acerca do impacto das condições 

sociais, ambientais, genéticas, dentre outras, sobre as primeiras etapas do 

desenvolvimento humano (Marini et al., 2023) 

No Brasil, a transição de paradigma referente à infância ainda se 

encontra em andamento, acompanhando as transformações políticas que marcaram 

o final do século XIX e o século XX, momento em que que a infância e adolescência 

foram retiradas do controle privado e absoluto das famílias, assumindo o status de 

objeto de controle do Estado. 
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Sendo assim, a família como base da sociedade, prevista e protegida na 

Constituição Federal do Brasil (CF), em suas mais diversas formas, tem o dever, 

juntamente com a sociedade e o Estado de assegurar, com prioridade, os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, dispostos no artigo 227 da CF, quais 

sejam: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária (Silva, 2002). 

A própria Constituição Federal Brasileira reconhece, portanto, o papel 

primordial da família, da sociedade e do Estado, no desenvolvimento da criança e do 

adolescente e o entende como sendo extremamente complexo e contínuo desde o 

nascimento (ou mesmo antes) até a fase adulta. Assim “a natureza do bom cuidado 

consiste sobretudo em oferecer a cada criança um conjunto de condições consistentes 

para que ela possa elaborar o que lhe é específico” (Winnicott, 2005). 

Segundo Araújo et al. (2014), as ações de saúde, que inicialmente 

tinham apenas cunho curativo e individualizado (como ocorria no extinto Código de 

Menores – lei da década de 1970, que previa assistência à criança ou adolescente 

apenas em situação de irregularidade), passaram a incorporar demandas próprias da 

infância, ampliando as propostas de cuidados que, finalmente, se estenderam ao 

acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento de todas as 

crianças. 

A proteção constitucional e legal da criança e do adolescente não pode 

estar restrita à teoria e à norma pois, como bem disse Comim (2021, p. 133) ao 

analisar o desenvolvimento como liberdade proposto por Amartya Sen, “para que 

serviriam direitos que não são realizáveis? E como direitos podem ser realizáveis se 

não através do estabelecimento de deveres correspondentes?” 

Para este autor, ainda, uma questão fundamental seria avaliar o próprio 

desenvolvimento dos valores sociais e do senso de responsabilidade da cidadania. 

De acordo com Carvalho et al. (2016) são quatro os indicadores 

considerados cruciais para a efetivação da integralidade nos cuidados à infância: 

centralidade das famílias nas tomadas de decisão; valorização dos contextos naturais 

de aprendizagem; transdisciplinaridade das abordagens e coordenação e integração 

de serviços e recursos. 

A partir da evolução da observância da infância em sua integralidade, 

verifica-se que a incorporação nas legislações brasileiras dos indicadores citados no 
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parágrafo acima é recente, o que demonstra um lapso de décadas para o alinhamento 

com estratégias que vêm sendo fundamentadas na literatura científica desde os anos 

80 (Marini et al., 2023). 

A promulgação da Constituição Federal Brasileira (CF) em 1988, 

seguida do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) constituem um 

marco na garantia dos direitos da criança e do adolescente justamente por deixarem 

de encarar essa população apenas sob a ótica assistencialista e/ou penalizante (como 

anteriormente eram caracterizadas todas as iniciativas públicas em relação aos 

menores). A partir desta nova abordagem, todas as infâncias passaram a merecer 

cuidado e amparo e não apenas as infâncias dos abandonados, vulneráveis ou 

infratores. A proteção passou a ser integral, ou seja, a efetivação dos direitos à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

tem como base a família, a comunidade, a sociedade e o Estado. 

Pode-se observar que o ECA fundamentou, portanto, em grande parte, 

as políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes nas últimas três 

décadas no Brasil. 

Dessa forma, pode-se destacar que a proteção à criança e ao 

adolescente no tocante ao abuso de telas está intrinsicamente ligada ao 

desenvolvimento no sentido de compreender direitos e deveres baseados no tal senso 

de responsabilidade e cidadania e nos valores que são cruciais para as políticas 

públicas, tendo então, as ações especificamente direcionadas à promoção do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes ganhado destaque e centralidade nas 

agendas governamentais. Do mesmo modo, a proteção à criança e ao adolescente 

contra o abuso de telas também está intrinsicamente ligada a ideia da saúde sob o 

prisma biopsicossocial e ao princípio da promoção à saúde. 

Portanto, o avanço das pesquisas científicas e o desenvolvimento da 

sociedade devem servir de base e estarem alinhados com as políticas públicas e a 

legislação em vigor, pois somente com uma legislação que abranja especificamente 

as questões da infância, em sua integralidade, é que podemos garantir uma 

transformação nas estratégias de cuidado desta população (Marini et al., 2023). 
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3.2 USO DE TELAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

Até o século XVI a criança era considerada um miniadulto, de forma que 

eram ignoradas as características específicas de pessoas em tenra idade e suas 

particularidades, sendo que somente a partir do século XVII houve um movimento a 

fim de compreender a mente das crianças justamente para melhorar os métodos de 

educação, e a família começar a expressar sentimentos afetivos e cuidados com as 

crianças, que passam a fazer parte do núcleo familiar (Pereira e Deon, 2022). 

Foi então, a partir do século XVIII, que as crianças passaram a ser 

reconhecidas por suas particularidades e a ocupar um espaço próprio no meio social, 

para que finalmente, a partir do século XIX elas assumam sua condição de ser pleno, 

cabendo ação pedagógica, reconhecimento de suas diferenças e necessidade de 

estimular sua criatividade e imaginação. 

Na contemporaneidade, a criança deve ser compreendida como um 

sujeito social, histórico e de direitos que se constrói nas interações, relações e práticas 

cotidianas as quais vivencia em família e na escola, e que por isso, possuem papel 

fundamental e indispensável na sua formação. 

Considera-se infância o período da vida em que o sujeito começa a 

sentir, pensar, agir e se relacionar. É nesta fase da vida que começam os 

aprendizados e descobertas (Pereira e Deon, 2022), sendo que, a primeira infância 

envolve os primeiros seis a oito anos de vida, e é nesta fase do desenvolvimento 

humano que se percebe e identifica a formação das estruturas cerebrais e o 

aperfeiçoamento de habilidades de cognição, linguagem e interação socioemocional, 

que, por sua vez, estão diretamente relacionadas às experiências vividas pelas 

crianças nesta fase (Gondim et al., 2022). 

Esta evolução histórica da participação da criança na sociedade e o 

reconhecimento de sua formação e características particulares foram acompanhadas 

do aumento dos cuidados à saúde voltados a essa população, tendo como reflexo a 

redução da mortalidade infantil e a implantação de diversas políticas públicas de 

saúde, cujas ações ainda precisam ser melhor pontuadas, discutidas em 

profundidade, reorganizadas e pactuadas para que estes avanços possam refletir as 

suas necessidades reais (Araújo et al., 2014). 

O conceito de adolescência também foi construído ao longo do 

desenvolvimento da sociedade e da evolução no entendimento de que tanto crianças 
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quanto adolescentes são sujeitos de direito com características e necessidades 

próprias e diferentes dos adultos. 

Desta forma, assim como a infância, a adolescência precisa ser 

delimitada, conceituada, para que se possa oferecer a proteção e o cuidado que o 

jovem necessita. 

Levinsky apud Bock (2007) conceitua a adolescência como sendo uma 

fase de natureza psicossocial do desenvolvimento evolutivo da pessoa, vinculada à 

puberdade e ao desenvolvimento cognitivo. A adolescência, então, seria uma fase de 

reestruturação pessoal, quando as estruturas psíquicas e corporais, familiares e 

comunitárias sofrem mudanças conflitantes (Tiba apud Bock, 2007). 

Com a evolução social do conceito de infância e adolescência, os 

instrumentos legais de proteção desta população também foram se adequando e 

consolidando-os como sujeito de direito, de forma que, para efeito deste estudo, 

considerar-se-á criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade, conforme estabelecido no artigo 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Este público, então, que, 

entendemos, deve ser objeto de proteção contra o abuso de telas. 

Deve-se observar a realidade conectada em que vivemos, no sentido de 

entendermos a presença da tecnologia quase que de forma intrínseca na sociedade, 

e que se dá por meio dos dispositivos digitais, que se utilizam de uma tela para permitir 

a interação com a pessoa tais como: televisão, computador, tablet, smartphone e 

videogame. 

Pode-se considerar que apesar de existir diferença entre televisão e 

mídias móveis, no sentido de que as mídias móveis (que permitem o acesso a jogos, 

vídeos e aplicativos) permitem uma maior diversidade de modalidades de interação 

pois promovem uma participação ativa e diálogo enquanto que a televisão promove 

uma atividade mais passiva (Sousa e Carvalho, 2023), o uso por tempo excessivo e 

inadequado de ambas as mídias geram consequências negativas e, portanto, são 

tratadas neste estudo da mesma maneira. 

Mas, o que seria uso excessivo de telas capaz de trazer danos à saúde 

e que, portanto, seria objeto de tutela da família e do Estado? A resposta não é simples 

e será construída dos parágrafos seguintes em primeiro lugar discorrendo-se a 

respeito de como as crianças e adolescentes estão utilizando as telas e o tempo que 
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passam expostas a elas, para, em seguida, apresentar as recomendações e limites 

necessários de exposição. 

 

3.2.1 A realidade do uso de telas e os limites recomendados. 

 

A sociedade atual possui acesso à informação e comunicação de forma 

conectada, contínua e ininterrupta por meio de instrumentos tais como smartphones, 

tablets, computadores e televisões, que podem ser acessados inclusive ao mesmo 

tempo pelo usuário e que, impulsionados pelo uso da internet, tornaram a humanidade 

dependente de telas e seus dispositivos (Saritepeci; Durak; Uslu, 2022). 

Para exemplificar esta dependência, um estudo conduzido nos Estados 

Unidos mencionado por Hari (2023), demonstrou que adultos americanos tocam em 

seus celulares, em média, 2.617 vezes por dia, ou seja, mais de 100 vezes a cada 

hora. 

A utilização desenfreada de telas também por parte dos pais (ou tutores) 

pode levar então ao vício e abuso de telas por crianças e adolescentes, conforme 

demonstrado por Sousa e Carvalho (2023) na revisão integrativa da literatura que 

realizaram e puderam afirmar que o tempo de tela dos pais e a renda familiar 

influenciaram positivamente o maior tempo de tela das crianças. No entanto, ainda 

são poucos os estudos capazes de atestar com segurança esta correlação (Li; Luo; 

He, 2022). 

É quase impossível evitar o uso de smartphones, tablets ou laptops em 

nosso dia a dia, seja por seu apelo ao facilitar a comunicação ou até para realizar 

certas tarefas rotineiras, sendo essa realidade vivenciada, inclusive, por crianças e 

adolescentes que hoje estão cercados por telas conectadas à internet (Caballero-

Julia, Martín-Lucas e Andrade-Silva, 2024; Escobar, 2024). 

Outro fator que ampliou exponencialmente a utilização de telas por 

crianças e adolescentes foi o advento da pandemia de COVID-19 em março de 2020, 

que imprimiu à humanidade um isolamento social sem precedentes em um passado 

recente, de forma que a população em geral teve que realizar suas atividades 

(trabalho e estudo principalmente) de forma remota, justamente por meios de 

comunicação eletrônicos (Moitra e Madan, 2022). 

Neste sentido, verificou-se que, em decorrência das aulas remotas, 

36,9% das crianças fazem uso de dispositivos de mídia por pelo menos 5h, enquanto 
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antes da pandemia esse uso tão exacerbado ocorria apenas em 1,8% das crianças 

(Sousa e Carvalho, 2023). 

Este mundo eletrônico e digital, é então, parte integrante do cotidiano 

das pessoas desde sua mais tenra idade, de forma que se tornou muito comum a 

expressão que define as crianças e adolescentes (essa nova geração como um todo) 

como “nativos digitais”. 

Tal expressão foi utilizada pelo educador e pesquisador Prensky (2001) 

para descrever a geração de jovens nascidos a partir da disponibilidade de 

informações rápidas e acessíveis na grande rede de computadores. Já em 2001 este 

educador dizia: 

 

Os estudantes de hoje – do ensino fundamental até a faculdade – 
representam as primeiras gerações a crescer com esta nova tecnologia. Eles 
passaram a vida inteira cercados e usando computadores, videogames, 
tocadores de música digital, câmeras de vídeo, telefones celulares e todos os 
outros brinquedos e ferramentas da era digital. A média dos graduados 
universitários de hoje gastou menos de 5.000 horas de suas vidas lendo, mas 
mais de 10.000 horas jogando videogame (para não mencionar 20.000 horas 
assistindo TV). Jogos de computador, e-mail, Internet, telefones celulares e 
as mensagens instantâneas são partes integrantes de suas vidas (Prensky, 
2001, p. 1). 

 

No entanto, observa-se que são numerosos os estudos que pontuam 

que a infância não envolve competências digitais. E, mais do que isso, alguns estudos, 

como os realizados por Bautista et al. (2013) e Reid et al. (2023) questionam o próprio 

conceito de nativo digital porque careceria de qualquer fundamentação empírica e 

seria exagerado este conceito. 

Isso porque, embora as crianças pareçam estar imersas em um mundo 

digital, onde têm facilidade em aprender a manusear um smartphone ou tablet, não 

sabem adotar as medidas necessárias de abordagem crítica, tornando-se expostas a 

inúmeros riscos relacionados à consumo de conteúdos nocivos e sexuais, 

cyberbullying e vício em videogames (Caballero-Julia, Martín-Lucas e Andrade-Silva, 

2024). 

Não obstante tenham sido citados diversos problemas e desafios 

apresentados por este mundo digital, nota-se que o uso de telas por crianças e 

adolescentes também apresenta benefícios tais como à forma como muitos 

videojogos estimulam o desenvolvimento da precisão e da criatividade, e a promoção 
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de uma mentalidade e espírito críticos (Caballero-Julia, Martín-Lucas e Andrade-Silva, 

2024). 

Por isso é que, no mesmo estudo citado acima, afirma-se que existem 

diversos autores que destacam que a imersão digital estaria remodelando as 

experiências da infância e que seria fundamental, portanto, entender os efeitos do uso 

das telas nos resultados educacionais. 

Deve-se ser capaz de oferecer à criança conhecimento que a torne 

capaz de solucionar problemas a partir do pensamento computacional, ou seja, a 

criança deve deixar sua posição de usuária passiva da tecnologia, percebendo como 

o universo digital em seu entorno funciona e como a ciência e a tecnologia podem lhe 

auxiliar (Miguel, 2023). 

Além disso, é importante ensinar à criança as formas como ela pode 

interagir com os aparatos tecnológicos que a permeiam, incluindo-as na sociedade da 

cultura digital a partir do contexto do letramento digital, que vai muito além de saber 

digitar letras e números, incluindo questões de navegação, práticas discursivas on line 

compostas por hipertextos e links que dão acesso a outros textos, imagens, vídeos 

etc. (Miguel, 2023). 

Neste contexto, é necessário dizer que se pode compreender o uso das 

telas, a tecnologia como um todo, as mídias digitais e, ainda mais especificamente, a 

internet, não apenas como ferramentas ou recursos auxiliares para a educação das 

crianças, mas, também como espaços sociais onde esse público já circula sem, no 

entanto, conhecer e aproveitar as possibilidades que esse universo as pode 

proporcionar. Assim, as escolas podem promover e auxiliar as crianças também na 

realização de atividades colaborativas com as mídias sociais a fim de produzirem e 

disseminarem conteúdos que são relevantes as elas mesmas (Loureiro e Marchi, 

2021). Para Loureiro e Marchi (2021): 

 

Os limites estabelecidos para o uso das mídias digitais em casa, juntamente 
com a valorização de uma retórica do vício e da violência, parecem impedir a 
análise das mídias como também importantes na vida das crianças. Essas 
ideias reproduzem apenas a oposição entre brincar e aprender, posicionando 
a brincadeira ao lado do prazer e do tempo presente das crianças e o 
aprendizado ao lado do trabalho e das aspirações para o futuro. Assim, as 
possíveis aprendizagens e habilidades das crianças com as mídias digitais 
são ignoradas porque vistas como apenas divertimento [...] (Loureiro e 
Marchi, 2021, p. 14) 
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Neste mesmo sentido, Escobar (2024) ainda destaca que os jogos 

eletrônicos podem ser utilizados para o desenvolvimento e aprimoramento da 

agilidade mental de crianças e adolescentes. Além de ser crucial que se tenha em 

mente que seria uma ilusão achar que as gerações atuais e futuras ficarão longe das 

tecnologias dos games. 

Sabendo-se que existem inúmeros benefícios advindos do uso da 

tecnologia, como entender quando tal uso se torna um problema? Quando entender 

que se torna um abuso ou mesmo um vício capaz de causar danos à sua saúde física, 

mental e psicológica de crianças e adolescentes? 

As respostas a estas perguntas passam pelo entendimento de como se 

desenvolve e se estrutura o cérebro da criança na sua infância. 

Escobar (2024) explica que os humanos nascem com aproximadamente 

100 bilhões de neurônios (células cerebrais) que se conectam por meio dos axônios, 

um fenômeno conhecido por sinapse. Estas sinapses não estão prontas e são 

formadas depois do nascimento, principalmente nos dois primeiros anos de vida da 

criança. Assim, quanto maior o número de sinapses a criança é capaz de fazer, melhor 

e mais aprimorado será seu desenvolvimento cerebral. Até os dois anos, portanto, 

entende-se como a época de ouro para o desenvolvimento infantil, de forma que um 

cérebro bem desenvolvido pode garantir à criança maior potencial de se adquirir, 

processar e elaborar conhecimentos para toda a vida. 

A referida pediatra ainda destaca que até os dois anos de idade as telas 

significam para as crianças apenas um repositório de estímulos coloridos e sonoros. 

Não são capazes de gerar os vínculos afetivos tão necessários para o 

desenvolvimento robusto, sólido e estruturado do cérebro do bebê (Escobar, 2024). 

Foi pensando, justamente, na formação e desenvolvimento do cérebro 

da criança, com base nos estudos existentes, que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) definiu o tempo máximo de exposição a telas recreativas e sedentárias para 

crianças, por idade, entre uma e duas horas por dia, conforme exposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Tempo máximo de tela recomendado para crianças pela OMS 

Idade Tempo máximo de telas sedentárias (TV, computador, celular ou 
tablet) 

ATÉ 1 ANO ZERO 

DE 1 A 5 ANOS  1 HORA/DIA 

MAIOR DE 5 ANOS 2 HORAS/DIA 

Fonte: Organização Mundial de Saúde 
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A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) ainda amplia a orientação da 

OMS pela não exposição às telas a crianças menores de 2 (dois) anos; e ainda, 

acrescenta que dos 11 (onze) aos 18 (dezoito) anos o uso recomendado seria de no 

máximo 3 horas por dia (Sociedade Brasileira de Pediatria). 

Além da recomendação sobre o tempo máximo diário de exposição às 

telas, é importante ressaltar que as crianças não devem permanecer por mais de 20 

minutos consecutivos com os olhos fixos nas telas (Escobar, 2024). 

A SBP atualizou as recomendações sobre saúde de crianças e 

adolescentes na era digital, de modo a incluir diversas práticas que visam a proteção 

deste público e algumas delas seguem enumeradas a seguir (Eisenstein et al., 2019): 

− Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e 

desconectar de uma a duas horas antes de dormir; 

− Oferecer como alternativas: atividades esportivas, exercícios ao 

ar livre ou em contato direto com a natureza, sempre com 

supervisão responsável; 

− Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos 

digitais, além das regras de segurança, senhas e filtros 

apropriados para toda família, incluindo momentos de 

desconexão e mais convivência familiar; 

− Encontros com desconhecidos online ou off-line devem ser 

evitados; saber com quem e onde seu filho está, e o que está 

jogando ou sobre conteúdos de risco transmitidos (mensagens, 

vídeos ou webcam), é responsabilidade legal dos 

pais/cuidadores; 

− Os conteúdos ou vídeos com teor de violência, abusos, 

exploração sexual, nudez, pornografia ou produções inadequadas 

e danosas ao desenvolvimento cerebral e mental de crianças e 

adolescentes, postados por cyber criminosos devem ser 

denunciados e retirados pelas empresas de entretenimento ou 

publicidade responsáveis. 
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As orientações e recomendações estão em constante revisão a partir 

das atualizações dos estudos sobre o tema e em 2019 a própria Sociedade Brasileira 

de Pediatria publicou o Manual de Orientação #Menos Telas #Mais Saúde não só com 

as recomendações acima citadas, mas também com dados alarmantes sobre a má 

utilização da tecnologia e o abuso do tempo de tela por crianças e adolescentes 

(Eisenstein et al., 2019). 

Bispo et al. (2021) mencionaram um estudo que mostrou, corroborando 

o quanto exposto acima, que 100% das crianças da amostra faziam uso de aparelhos 

audiovisuais, desses, 50% tiveram o primeiro contato na faixa etária de idade de 8 a 

12 meses, com o tempo médio de uso diário de 4 horas ou mais e uso contínuo de 1 

a 2 horas. Esta pesquisa demonstrou ainda que os pais são as primeiras pessoas a 

disponibilizarem os aparelhos aos filhos, e este uso é feito em locais sem supervisão 

de um adulto, mesmo que 87% dos pais terem relatado fazerem o controle do que 

seus filhos navegam na internet. 

O Manual de Orientação produzido pela SBP apresentou a pesquisa TIC 

KIDS ONLINE – Brasil (2018), realizada pelo Cetic.br/NIC.br, com uma amostra 

representativa de 2964 famílias brasileiras, por meio de entrevistas de crianças e 

adolescentes entre 9 e 17 anos. 

Este estudo demonstrou, à época, que 86% dos entrevistados estão 

conectados, o que corresponde a 24,3 milhões de usuários da Internet, com a variação 

entre 94% e 95% nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 75% nas regiões Norte 

e Nordeste. 

Os dados que são relevantes para este estudo e que podem ser 

extraídos da pesquisa mencionada dizem respeito ao tempo de tela e demonstram 

que, no total da amostra, 24% ficaram muito tempo na Internet e 25% não 

conseguiram controlar o tempo de uso, mesmo tentando passar menos tempo na 

Internet (Eisenstein et al., 2019) 

A Pesquisa TIC KIDS ON-LINE – Brasil é um importante instrumento 

quando se objetiva entender o comportamento e hábitos de uso da internet por 

crianças e adolescentes pois avalia itens tais como: perfil de uso da internet; 

atividades realizadas na internet; redes sociais; habilidades para uso da internet; 

mediação para uso da internet; consumo; riscos e danos. Esta pesquisa se utiliza de 

informações do Censo Demográfico e da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) ou da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
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(PNADC) mais recente disponível (ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE). 

Em 2023 foi publicada sua 10ª edição que, não só reforçou os dados 

anteriormente apresentados no Manual de Orientação produzido pela SBP, como 

trouxe mais informações capazes de demonstrar a necessidade de enfrentamento do 

tema pela sociedade. 

Isso porque, apesar da existência de recomendações para uso seguro 

de telas por crianças e adolescentes, observou-se na pesquisa que: 24% dos 

entrevistados relataram ter começado a se conectar à rede na primeira infância, ou 

seja, até os seis anos de vida, quanto que na edição de 2015, essa proporção era de 

apenas 11% (Ponto.BR, 2023). 

Uma das explicações possíveis para a introdução precoce e o abuso no 

tempo de uso de telas por crianças seria o fato de que os dispositivos eletrônicos 

serviriam como uma ferramenta de apoio parental, ou seja, os pais ou cuidadores se 

utilizariam do recurso eletrônico para manter a criança ocupada, como forma de 

entretenimento, para que possam realizar outras atividades domésticas ou de 

trabalho. Realidade ainda mais evidente em ambientes familiares monoparentais e em 

residências com muitas crianças, cuja demanda parental é maior (Gondim et al., 2022; 

Arruda et al., 2024). 

Para a avaliação, neste estudo, a respeito do hábito de uso e do tempo 

de tela de crianças e adolescentes, a referida pesquisa nos traz dados sobre: quais 

os principais dispositivos utilizados para acesso à internet; a posse dos dispositivos 

eletrônicos por crianças e jovens; e, a frequência de uso da internet. 

Sobre o acesso à internet, independente da população residir em área 

urbana ou rural, 97% da amostra o faz por meio de aparelho de telefone celular, 

seguido da televisão, que se torna um meio de acesso para 70% deles. Isso se explica 

justamente porque enquanto mais de 90% da população pesquisada não possui 

computador fixo, notebook ou tablet, 80% deles estão em posse de celulares 

(Ponto.BR, 2023). Ainda, verificou-se que 83% das crianças e adolescentes 

pesquisados acessam a internet (independente do dispositivo) mais de 1 vez ao dia, 

e 13% deles pelo menos uma vez ao dia. 

É importante ressaltar que os padrões da utilização de mídia digital são 

estabelecidos na primeira infância o que torna a prevenção e intervenção precoce em 
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caso de abuso do tempo de tela ainda mais urgente e fundamental. É necessário criar 

rotinas saudáveis de uso (Almeida et al., 2022) 

Diante dos resultados apresentados acima, se reforçou a já existente 

percepção de que é urgente o enfrentamento do tema pela sociedade justamente em 

razão da amplitude dos riscos envolvidos, especialmente para o desenvolvimento de 

transtornos de saúde mental e problemas comportamentais, segundo os atuais 

critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) referente ao CID-

11, que trata sobre dependência digital. 

Sendo assim, se entende que o uso de dispositivos de mídia por crianças 

e adolescentes, e a interação entre eles, pode ser considerada uma ferramenta eficaz 

para o aprendizado, salvo quando usada de forma inadequada, prolongada e sem 

planejamento, ensejando grandes prejuízos e problemas ao presente e ao futuro desta 

população (Sousa; Carvalho, 2023). 

A própria OMS define vício como uma doença física e psicoemocional e 

faz menção a um hábito repetitivo, que gera prejuízos à vida da pessoa e daquelas 

que fazem parte do seu convívio. 

Sendo assim, entende-se que o uso de telas por crianças e adolescentes 

se torna um vício e um problema quando ultrapassado o tempo de uso sugerido como 

ideal pelos órgãos de saúde pública e identificados comportamentos de maus hábitos 

repetitivos, ao mesmo tempo que se observa os prejuízos advindos desses 

comportamentos, que, por sua vez, devem ser objeto de controle social e parental 

para a garantia da utilização adequada das telas e a mitigação dos danos. 

 

3.2.2 Controle parental e social sobre o uso de telas 

 

A solução para o combate ao abuso de telas por crianças e adolescentes 

não é simples e não depende de uma ação específica, de forma que se acredita serem 

necessários esforços multidisciplinares e de diferentes atores sociais para o 

enfrentamento do tema. 

Acredita-se que o efetivo controle social e parental sobre o tempo de tela 

só possa se tornar realidade e só será efetivo a partir do tripé: Informação – 

Conscientização – Proteção Legal. 

Quando se fala em informação, acredita-se ser necessário anunciar à 

população com clareza e de forma acessível a respeito da recomendação sobre o uso 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-define-uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-define-uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/
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de telas por crianças e adolescentes e os danos a eles causados quando não 

observadas essas recomendações. 

Muitos são os livros, os perfis nas redes sociais de médicos, psicólogos, 

educadores, muitos são os podcasts, que têm se empenhado em trazer informação 

de qualidade para pais e responsáveis. No entanto, acredita-se que a amplitude da 

divulgação destas informações deva ser muito maior e mais acessível a todos os 

públicos, de diferentes classes sociais e níveis de instrução. 

É, portanto, a informação, entendendo-se aqui sua produção, registro e 

divulgação, de fundamental importância para que seja possível desenvolver 

consciência a respeito da necessidade de um controle parental efetivo do tempo de 

tela e qualidade de conteúdo a que crianças e adolescentes estão expostos. Pois a 

informação tem, de maneira geral, sua origem e seu destino a sociedade que a gera, 

sendo ela o principal elemento para a construção do conhecimento. Sendo assim, a 

chamada competência informacional deve ser entendida como a capacidade única, 

fundamental e multidimensional de tratar a informação desde sua origem, entendendo 

inclusive sua finalidade social (Vitorino e Piantola, 2009). 

Diante do quanto exposto a respeito do abuso de telas por crianças e 

adolescentes e a existência de estudos, a respeito de orientações de órgãos públicos 

nacionais e internacionais sobre o tema, torna-se imperativo desenvolver 

competências que capacitem as pessoas (pais e responsáveis) a refletir sobre suas 

ações tendo em conta o impacto que têm causado na saúde e bem-estar destas 

crianças e adolescentes. Por isso, o acesso à informação e ao conhecimento deve 

compreender também a capacidade de interpretação da realidade e de construção de 

significados pelos indivíduos (Vitorino e Piantola, 2011). 

Se além da informação, a compreensão e interpretação da realidade são 

fundamentais para promover o controle social e parental sobre o uso de tela, verifica-

se que a conscientização, então, passa necessariamente pelo conhecimento dos pais 

e responsáveis a respeito dos hábitos dos seus filhos. Assim, é necessária a criação, 

ou o incentivo para utilização do que já existe, de mecanismos de observação a 

respeito do tempo de tela. Se os pais ou responsáveis não verificarem efetivamente 

quanto tempo aquela criança ou adolescente passa em frente às telas, eles jamais 

serão tocados e impactados pelas informações sobre os danos causados pelo abuso 

de telas. Como serão impactados por tais informações se, teoricamente, não 

conhecem os hábitos dos seus filhos e não identificam o abuso? 
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Assim afirmam Sousa e Carvalho (2023), no sentido de que, além de ser 

necessário que os pais acompanhem e meçam o tempo que as crianças e 

adolescentes utilizam as telas, esta utilização também deve ser pautada por um 

diálogo que os permita manter uma boa interação social. 

Ressalta-se ainda, que o ideal é que os próprios adultos (pais ou 

responsáveis) observem seus hábitos com relação às telas. Isso porque “em 

ambientes familiares, os cuidadores parentais têm sido utilizadores ativos de 

tecnologias, como televisão, computadores, tablets ou celulares, e tal comportamento 

foi encontrado com proporcional consumo dessas mídias eletrônicas pelas crianças, 

em idades de zero a 8 anos” (Gondim et al., 2022, p. 5) 

No entanto, somente a informação e a conscientização não são 

suficientes para promover uma mudança efetiva de hábitos a respeito da utilização 

excessiva das telas. Se faz também necessário que se entenda o controle social e 

parental como um dever de cuidado dos pais e responsáveis e da sociedade como 

um todo, instituído constitucionalmente. Cabe ao Poder Público, ao legislador, 

promover a proteção das crianças e adolescentes de maneira efetiva com relação ao 

abuso de telas, o que o faz através de intervenções previstas em lei que darão suporte 

às ações sociais. 

No cenário internacional as intervenções com relação à utilização de 

mídia digital têm se tornado mais comuns, no entanto, Almeida et al. (2022) ressaltam 

que são raros os estudos que descrevem o passo-a-passo de como desenvolver uma 

intervenção eficaz, principalmente de forma sistemática. Neste mesmo estudo, se 

destaca que no Brasil ainda se observa escassez de pesquisas na área e nenhuma 

intervenção foi encontrada. 

Haidt (2024) ressalta que a sociedade tem mais de um século de 

experiência em tornar o mundo real mais seguro para crianças e adolescentes ao 

passo em que se criou um mundo virtual que satisfaz os caprichos dos adultos ao 

mesmo tempo em que deixa as crianças e adolescentes indefesos. 

Deve-se considerar que precisamos de maneira urgente proteger as 

crianças e adolescentes mesmo que isso represente incômodo para os adultos. Ora, 

deve-se reverter através do controle parental e social dois movimentos que, segundo 

Haidt (2024) contribuem para a realidade problemática de abuso de telas que se vê 

atualmente, quais sejam: a proteção excessiva no mundo real; e a total falta de 

proteção no mundo virtual. 



64 
 

Para o autor supra citado, quatro ações seriam fundamentais: a) nada 

de smartphone antes do nono ano (por volta dos 14 anos); b) nada de redes sociais 

antes dos 16 anos, pois para o autor, o adolescente deveria passar pela puberdade, 

fase mais vulnerável de seu desenvolvimento, sem ter acesso a um fluxo sem filtro de 

comparações sociais e influenciadores escolhidos por algoritmos; c) nada de celular 

na escola, contribuindo para atenção e concentração; e, por fim, d) promoção do 

brincar não supervisionado, da independência na infância. 

Ainda de acordo com Haidt (2024), a implementação dessas estratégias 

citadas poderia ser feita sem maiores custos e sem a necessidade de ação dos 

legisladores, no entanto, a maioria das ações socialmente abrangentes de controle do 

uso de telas tem ocorrido por meio, justamente, de legislação. 

No âmbito do controle social, uma ação muito relevante seria elevar a 

“maioridade na internet” estabelecendo, por exemplo, a idade mínima de 16 anos para 

navegar na internet e aplicativos de redes sociais. Mas estabelecer a idade mínima 

de nada vale se continuar a prática atual de fracasso na verificação de idade. Ora, 

vejamos. Atualmente, a idade mínima para navegar na internet e ter conta nas redes 

sociais é de 13 anos. No entanto, o que se vê é justamente a facilidade para burlar a 

regra e a total falta de responsabilização das plataformas pela ausência de verificação 

fidedigna. Por isso, é fundamental estabelecer formas seguras de verificação de idade 

(Haidt, 2024). 

Outra prática importante seria banir os celulares da escola não só em 

benefício da saúde mental dos estudantes, mas também para melhorar o desempenho 

escolar (Haidt, 2024). Neste sentido, já existem movimentos cada vez mais fortes de 

apoio e cada vez mais existem ações efetivas e legislação aprovada neste sentido, 

como será abordado neste estudo, na seção seguinte, quando se discorrerá a respeito 

da legislação nacional a partir da recente entrada em vigor da Lei 15.100 de 13 de 

janeiro de 2025. 

Paralelamente ao controle social feito por meio de legislação e políticas 

públicas deve-se salientar o quão importante é a mediação parental no uso de telas 

na infância e adolescência. Como bem destaca Sena (2023), em uma revisão 

integrativa de literatura que realizou sobre o tema, todos os artigos destacados no 

referido estudo apontam a importância do papel dos pais na orientação, 

estabelecimento de limites e promoção de um uso saudável e seguro da internet, 

sendo certo que os principais modelos de mediação identificados foram: a 
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comunicação aberta, a mediação ativa e a mediação restritiva. A mediação restritiva 

deve ser mais eficaz com relação às crianças, de forma que, quando vão se tornando 

adolescentes, o ideal seria uma abordagem mais comunicativa, orientadora e 

preocupada com a privacidade e autonomia do adolescente. 

Resta claro não só que a abordagem e o controle parentais devem se 

adequar à idade e maturidade da criança e do adolescente, mas também que a 

comunicação aberta e o diálogo frequente, criando-se um vínculo emocional positivo 

entre pais e filhos, podem contribuir para um uso mais saudável da internet e poderiam 

ajudar a prevenir problemas relacionados ao uso excessivo de telas. 

Desta forma, na seção 4 são descritos os resultados da revisão 

integrativa realizada neste estudo, apresentando-se as consequências do abuso de 

telas, demonstrando assim, claramente, como afeta crianças e adolescentes, tanto 

física quanto psiquicamente, gerando danos importantes a longo prazo no seu 

desenvolvimento. 

Ademais, serão apresentados também os resultados da pesquisa 

documental que demonstram o que já existe na legislação brasileira para promover o 

controle parental e social sobre o abuso de telas por crianças e adolescentes. 

Espera-se que, com a descrição clara, precisa e cientificamente 

comprovada dos referidos danos e a identificação da legislação e das ações já em 

vigor, seja possível encontrar maneiras mais eficazes de informar e conscientizar a 

população mudando práticas e costumes para o fim de proteger esse público e 

promover sua saúde e desenvolvimento. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 EFEITOS DO USO EXCESSIVO DE TELAS 

 

A revisão integrativa realizada neste estudo permitiu a identificação de 

artigos que descrevem reiteradamente os danos físicos e psíquicos enfrentados por 

crianças e adolescentes em razão do abuso do tempo de tela, de modo que cabe 

descrevê-los, sempre com o objetivo de promover a proteção deste público tão 

vulnerável. 

O Quadro 3, abaixo, apresenta uma síntese dos principais efeitos 

decorrentes do uso excessivo de tela, encontrados na literatura a partir da pesquisa 

de dados secundários, com as respectivas referências. 

 

Quadro 3: Síntese dos principais efeitos decorrentes do uso excessivo de tela 

Efeito Descrição Referências 
Atraso na Fala As crianças apresentaram menores escores 

de desenvolvimento e problemas no 
desenvolvimento da fala. 
 

Sousa; Carvalho 
(2023) 

Qualidade do Sono Má qualidade do sono, dificuldade para dormir, 
acessar e permanecer no sono profundo. 
 
 

Nakshine et al. (2022); 
Sousa e Carvalho 
(2023) 

Obesidade Ganho excessivo de peso, problemas 
metabólicos (controle do colesterol) e a 
incapacidade do corpo reconhecer a 
saciedade. 
 

Rocka et al. (2022) 

Visão Cansaço visual, secura, irritação ocular e 
aumento da miopia. 
 
 

Nakshine et al. (2022); 
Escobar (2024) 

Estrutura Ortopédica Impactos nos ossos e articulações afetando a 
postura, tensão musculo-esquelética, dores 
musculares e dores no pescoço e na cabeça. 
 

Nakshine et al. (2022) 

Falta de Foco, 
Distúrbios de 
Atenção e 
Dificuldade de 
Aprendizagem 

Absorção de informações de modo superficial, 
comportamentos de falta de atenção, 
hiperatividade e impulsividade, e agravamento 
de sintomas em pessoas com diagnóstico de 
TDAH. 

Nakshine et al. (2022); 
Gondim et al. (2022) 

Depressão Quando se considera o consumo de mídias 
sociais por meio das telas vê-se despertar 
sentimentos tais como ciúme, inveja, baixa 
autoestima, auto-mutilação e ansiedade, que 
podem desencadear ou agravar casos de 
depressão. 

Nakshine et al. (2022); 
Arruda et al. (2024) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Identificados e enumerados os principais danos à saúde causados pelo 

excesso de telas, passe-se a discorrer com detalhes sobre os danos mencionados. 

Estudos sugerem que o uso de telas por mais de 3 horas por dia por 

crianças (ou seja, nos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo) fez com que 

tais crianças apresentassem menores escores de desenvolvimento e demonstrassem 

influência negativa no desenvolvimento da fala (Sousa e Carvalho, 2023). 

Fato relevante mencionado nos estudos citados acima diz respeito à 

diferença que se observou com relação ao tipo de tela. Demonstrou-se que crianças 

que utilizaram a televisão como forma de mídia tiveram menor probabilidade de atraso 

no desenvolvimento em comparação com as que utilizaram outras formas de tela pelo 

mesmo período diário. 

Outro efeito importante observado foi com relação à diminuição da 

qualidade do sono, haja vista que as atividades físicas ou mesmo atividades que 

movimentam a pessoa e que ajudam na qualidade do sono, estariam sendo 

substituídas pelo aumento do uso das telas (Nakshine et al., 2022). Neste mesmo 

sentido, Souza Neto apud Sousa e Carvalho (2023) também relacionou a má 

qualidade do sono à inatividade física e à obesidade, ressaltando-se que este estudo, 

especificamente, foi realizado com 1.432 adolescentes brasileiros, em João 

Pessoa/PB. 

Ainda, de acordo com os autores citados, a alta exposição à intensa luz 

azul da tela pode levar a uma diminuição da produção de melatonina (tão importante 

para o sono) e na diminuição da produção de Cortisol nas primeiras horas após 

despertar. Notificações sonoras enviadas pelos dispositivos na madrugada também 

atrapalham a permanência em sono profundo e reparador. 

Estudos de Hiltunen P. et al. citados por Sousa e Carvalho (2023) 

demonstraram, ademais, que assistir programas de televisão tem relação com o início 

do sono mais tardio e com o menor tempo de sono, o que também é apontado quando 

o uso é do celular, que, ainda, neste caso, é agravado pois além das alterações 

métricas de sono já mencionadas, o uso do celular promove também uma consistência 

fragilizada do sono. 

Estudo descrito por Arruda et al. (2024) demonstra relação diretamente 

proporcional entre o tempo de uso de tela e a diminuição de tempo de qualidade de 

sono nas crianças e nos lactentes (bebê que está sendo amamentado). 
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No caso de crianças e adolescentes, as dificuldades em obterem boas 

noites de sono acabam por causar uma diminuição em seu desempenho escolar 

(Nakshine et al., 2022, p. 2). 

Czeisler apud Hari (2023) conduziu um estudo em Boston que descobriu 

que os efeitos da privação de sono são piores em crianças e adolescentes do que em 

adultos, uma vez que estes se tornam sonolentos, enquanto aqueles reagem à 

privação de sono ficando hiperativas, ou seja, se tornam incapazes de prestarem 

atenção, corroborando o quanto descrito no parágrafo acima. 

Outra correlação importante feita pelos pesquisadores acima ocorre 

entre o tempo de tela, a obesidade e a redução do HDL- colesterol, não só pela 

diminuição do tempo de atividade física e de atividades que requeiram movimento, 

mas também pelo fato de que o tempo excessivo de tela não permite que o indivíduo 

perceba a qualidade e a quantidade do está ingerindo, influindo inclusive na 

capacidade do corpo reconhecer a saciedade. 

Em um estudo bem amplo conduzido na Polônia por Rocka et al. (2022) 

com crianças e adolescentes revelou maus hábitos alimentares desenvolvidos a partir 

da exposição à tela durante as refeições e o aumento de lanches não saudáveis ao 

longo do dia pela maioria do grupo estudado. 

Ademais, este estudo demonstrou efetiva relação entre o uso de telas 

durante as refeições e o próprio aumento do tempo de telas de crianças e 

adolescentes ao mesmo tempo que também verificou relação direta entre tal aumento 

e a diminuição do tempo de realização de atividade física pelo grupo. 

Diante do exposto acima, se verifica que há relação direta entre o tempo 

de uso de tela por crianças e adolescentes e o aumento da obesidade, uma vez que 

as horas de comportamento sedentário substituíram de certa forma as horas de 

comportamentos ativos e de atividades de movimento (Rocka et al., 2022). 

Ainda no estudo em questão, afirma-se que a obesidade também ocorre 

em razão da ingestão maior de alimentos tipo fast food, alimentos mais calóricos e 

gordurosos, doces em detrimento do consumo de fibras, frutas, vegetais e peixe, de 

forma que a opção pela má alimentação é maior em crianças e adolescentes expostas 

em excesso às telas e dispositivos eletrônicos. 

Os olhos também são afetados pelo excesso de tela que pode causar 

cansaço visual, irritação e secura ocular (Nakshine et al., 2022). 
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Escobar (2024) faz menção, também, ao aumento da miopia em ritmo 

progressivamente preocupante uma vez que os olhos permanecem a uma distância 

fixa da tela, e com o tempo, perdem a capacidade de adaptação. 

A estrutura ortopédica das crianças e adolescentes também sofre danos 

importantes em razão do sedentarismo que claramente aumenta na mesma medida 

em que aumenta o tempo de tela do indivíduo. O sedentarismo e as demasiadas horas 

que a pessoa passa sentada foram relacionados diretamente a significativos impactos 

nos ossos e articulações afetando a postura, tensão musculo-esquelética, dores 

musculares, dores no pescoço e cabeça em função da inclinação do pescoço e dores 

causadas por movimentos repetitivos, em caso de abuso em games (Nakshine et al., 

2022). 

Se todos os efeitos físicos nocivos pelo abuso e vício em telas por 

crianças e adolescentes mencionados nos parágrafos acima não forem suficientes 

para promover mudanças na sociedade para o fim maior de garantir a saúde desses 

indivíduos, passa-se agora a discorrer acerca dos efeitos nocivos sob aspectos 

psíquicos. 

Vive-se em um mundo acelerado, e a percepção da aceleração advém 

em um maior grau do aumento do volume de informação a que se é submetido no dia 

a dia. “Estamos imersos por informação” (Hari, 2023, p. 41). E, neste sentido, ao 

observar-se que inundamos nosso cérebro de informação, principalmente pela 

utilização de celulares e tablets, deve-se entender que quanto maior o tempo de tela, 

mais informações somos capazes de absorver, mas com pouca profundidade. A 

superficialidade impede a reflexão. 

Quanto mais tempo as crianças e adolescentes passam em frente às 

telas, diariamente, mais estão sendo privadas de sua capacidade de refletir e entender 

o mundo, que por sua vez, é complexo e requer foco constante para ser entendido. 

E, mais do que isso, o tempo de tela diário de uma pessoa indica que 

ela está gastando mais tempo ainda em foco perdido. Isso porque, ao realizar uma 

tarefa a pessoa precisa de foco e concentração. Se esta pessoa interrompe a tarefa 

por diversas vezes para acessar as telas, ela leva ainda outro tempo para retomar o 

foco naquilo que estava fazendo. 

A crise de foco enfrentada pelas pessoas em geral não exclui crianças e 

adolescentes, muito pelo contrário, ressalta ainda mais os danos descritos nos 

parágrafos seguintes. 
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Pode-se mencionar a correlação apontada por Nakshine et al. (2022) 

entre o tempo de exposição às telas e o agravamento do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) que leva à criança ou adolescente a apresentar ou 

enfatizar comportamentos de falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, sendo 

ainda que, caso o indivíduo já tenha diagnóstico de TDAH ele tem maior propensão 

ao abuso e ao vício. 

São diversos estudos que comprovam inclusive hiperatividade e 

desatenção em crianças não diagnosticadas com TDAH, na faixa etária entre 2 e 6 

anos de idade, e estudo que identificou menor aprendizado de novas palavras e menor 

probabilidade de se atingir adequadamente marcos de desenvolvimento (cognitivo e 

motor) quando o uso é superior a 3 horas por dia (Gondim et al., 2022). 

Outro aspecto psicológico importante é a depressão. A geração atual 

tem sofrido muito e a depressão e o pensamento suicida é uma realidade e uma 

epidemia entre os jovens. Isso pode ser explicado muito em razão do efeito que as 

mídias sociais causam neste público. O abuso de telas por crianças e adolescentes 

muitas vezes está ligado ao consumo de mídias sociais que, por sua vez, despertam 

sentimentos tais como ciúme, inveja, baixa autoestima, auto-mutilação e ansiedade, 

sentimentos que, associados à problemas de sono, podem desencadear e até mesmo 

agravar quadros de depressão e suicídio (Nakshine et al., 2022). 

Quando o assunto é saúde mental, então, se observa que a sujeição 

excessiva à tela afeta mais a adolescentes do que crianças na primeira infância em 

muito pelo acesso a jogos de computador, videogame e redes sociais em seus 

smartphones (Arruda et al., 2024). 

Ao analisar os estudos existentes sobre excesso do tempo de tela a que 

são expostas crianças e adolescentes percebe-se que as repercussões atingem de 

forma integral o desenvolvimento do indivíduo, sendo certo que as consequências 

variam de acordo com a idade e a fase de desenvolvimento (Arruda et al., 2024). 

Mesmo diante de tantas evidências sobre as consequências danosas 

pelo abuso de telas por crianças e adolescentes observa-se uma certa passividade 

ou mesmo inércia dos pais e responsáveis no sentido de buscar uma solução para a 

questão. 

No estudo de Rocka et al. (2022) concluiu-se que apesar de os pais 

acreditarem que exista uma idade mínima para que crianças sejam expostas a 

aparelhos eletrônicos bem como entendam que decisões a respeito do uso de telas 
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só poderiam ser do adolescente após os 15 anos, 87% das crianças, reconheceram 

os pais, acessam as telas a partir dos próprios aparelhos e na maioria das vezes não 

são impostos limites, ou mesmo os limites impostos deixam de serem cobrados. Sem 

falar ainda da falta de controle parental sobre o conteúdo ao qual as crianças e 

adolescentes tem acesso e que é tão prejudicial quanto o tempo de tela. 

Diante de todo o exposto, restam claros os malefícios causados pelo 

abuso de telas por crianças e adolescentes, ao passo que se demonstrou também a 

importância de se entender os mecanismos por traz do impacto que as telas têm na 

saúde e bem estar destes indivíduos para que, finalmente se crie planos certeiros de 

controle parental que resultem em soluções de longo prazo para o problema. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO SOBRE O USO DE TELAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

A proteção integral à criança e adolescente assumiu novos contornos a 

partir da Constituição Federal de 1988, como já vimos. De forma que, desde a 

promulgação de nossa carta magna, a seguiram inúmeras leis, decretos e normativas 

que fundamentam políticas públicas e programas relacionados à infância e 

adolescência. 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), em vigor desde 1990, que dispõe sobre a proteção 

integral da criança e do adolescente, e é o resultado dos avanços no campo jurídico 

e um marco na história do país, sendo uma legislação que foi conquistada através de 

grandes movimentações sociais e principalmente da mobilização popular para garantir 

a proteção e os direitos das crianças e adolescentes brasileiros. 

Os esforços engendrados para garantir a integralidade do cuidado das 

crianças e adolescentes são direcionados, em sua grande parte, a uma maior 

participação das famílias nos processos de tomada de decisões relativas às políticas 

públicas e serviços destinados à esta população. 

Digno de destaque neste estudo, é o fato de que a legislação federal 

voltada à proteção integral da criança e do adolescente em que a família e a 

comunidade estão no centro das decisões é muito recente.  

A Lei nº 13.257/2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, 

foi o primeiro diploma legal que descreveu as famílias como responsáveis pelo 

aprimoramento da qualidade das ações e garantia de oferta de serviços às crianças e 
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adolescentes, dentro de uma abordagem participativa que envolve também os 

membros da sociedade e os profissionais (Marini et al., 2023). 

Em 2018, por meio do Decreto nº 9.579, instituiu-se o Programa Criança 

Feliz sob a proposta de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, 

dando ênfase aos contextos de vida e integrando atos normativos anteriores neste 

único diploma legal. Este diploma foi alterado pelo Decreto nº 11.074 de 2022 que 

instituiu então o Programa Protege Brasil, um programa de caráter intersetorial, 

multidisciplinar e permanente, como estratégia nacional de proteção integral da 

criança e do adolescente e que tem como objetivo fomentar e implementar ações para 

o desenvolvimento integral e saudável da criança e do adolescente. 

Já pela Lei nº 13.960 de 2019, instituiu-se o Biênio da Primeira Infância 

do Brasil, restando prevista a realização de audiências públicas com famílias e 

organizações da sociedade civil para abordar questões sobre a importância de se 

promover o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida da criança. 

O quanto disposto reforça, portanto, a importância do estabelecimento 

de legislações específicas para questões da infância. 

Os diplomas legais citados neste estudo, apesar de muito importantes e 

norteadores do cuidado integral à criança e ao adolescente, e de constituírem a base 

e a justificativa para a elaboração de legislação sobre o uso de telas por esta 

população, não tratam o tema de maneira específica. 

Sendo assim, para elaboração de legislação e de políticas públicas 

voltadas à proteção de crianças e adolescentes contra o abuso de telas deve-se 

observar, então, não apenas as exigências de justiça e o alcance dos valores e da 

proteção integral, mas também compreender os valores do público a que a norma ou 

política pública se refere. O tema não só é atual, como também é de extrema 

relevância diante das inúmeras consequências para a saúde e para o 

desenvolvimento infanto-juvenil. 

A seguir, serão descritos os diplomas legais nacionais, de âmbito federal, 

estadual e municipal que abordam questões específicas sobre o uso de telas por 

crianças e adolescentes, como resultado da pesquisa documental realizada neste 

estudo. 
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4.2.1 Legislação Federal sobre uso de telas 

 

A legislação e as políticas públicas são instrumentos importantes para 

nortear as ações e caminhos seguidos pela sociedade no tocante à proteção integral 

da criança e do adolescente, e, portanto, devem ser utilizadas para determinar regras 

e parâmetros de uso e de controle da utilização de telas. 

Ao se pesquisar sobre a regulação da utilização de telas e mídias 

eletrônicas por crianças e adolescentes se observou uma escassez quase que 

absoluta sobre o tema. Os projetos de lei e a lei recentemente promulgada, em âmbito 

federal, se concentraram no uso de telas nas escolas. 

Sendo assim, especificamente sobre a utilização de telas por crianças e 

adolescentes a única lei federal que pode ser citada neste estudo é a Lei 15.100/2025. 

O referido diploma legal estabelece que: 

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo dispor sobre a utilização, por estudantes, de 
aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos 
estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, com o 
objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e 
adolescentes. 
 
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se sala de aula todos os 
espaços escolares nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas sob 
a orientação de profissionais de educação. 
 
Art. 2º Fica proibido o uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis 
pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as 
etapas da educação básica. 
 
§ 1º Em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins 
estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais 
de educação. 
 
§ 2º Ficam excepcionadas da proibição do caput deste artigo as situações de 
estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. 
 
Art. 3º É permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por 
estudantes, independentemente da etapa de ensino e do local de uso, dentro 
ou fora da sala de aula, para os seguintes fins: 
I - garantir a acessibilidade; 
II - garantir a inclusão; 
III - atender às condições de saúde dos estudantes; 
IV - garantir os direitos fundamentais. 
 
Art. 4º As redes de ensino e as escolas deverão elaborar estratégias para 
tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da 
educação básica, informando-lhes sobre os riscos, os sinais e a prevenção 
do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos o uso imoderado 
dos aparelhos referidos no art. 1º desta Lei e o acesso a conteúdos 
impróprios. 
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§ 1º As redes de ensino e as escolas deverão oferecer treinamentos 
periódicos para a detecção, a prevenção e a abordagem de sinais sugestivos 
de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso imoderado das 
telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive aparelhos 
celulares. 
 
§ 2º Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de 
acolhimento para receberem estudantes ou funcionários que estejam em 
sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado 
de telas e de nomofobia. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, 13 de janeiro de 2025 

e já está sendo observada neste ano letivo. 

Apesar de ser uma lei extremamente recente, os projetos de lei que a 

embasaram e foram objeto de discussão no parlamento brasileiro, tiveram início em 

2007 (Projetos de Lei nº 2.246/2007 e nº 2.806/2011), que foram em 2014 rejeitados 

pela relatora da comissão de educação, deputada Fátima Bezerra, sob o argumento:  

 

[...] que no ambiente das escolas, as regras de civilidade e de boa convivência 
sejam discutidas e acordadas a partir do regimento interno de cada 
instituição, com a participação do conselho escolar, dos pais, dos alunos e 
dos educadores. Todos têm a ganhar com esse processo educativo, se 
considerarmos que é dever da escola formar cidadãos cientes dos seus 
direitos, mas também atentos aos seus deveres e ao respeito aos direitos do 
outro." (Rodrigues et al., 2018, p. 112) 

 

Mesmo com a rejeição dos referidos projetos à época, as discussões 

sobre o assunto nunca cessaram, observando-se que 18 anos se passaram entre o 

primeiro projeto de lei federal sobre uso de celulares por alunos nas escolas até a 

promulgação da lei agora vigente sobre o assunto, justamente por se tratar de um 

tema polêmico que deve colocar na balança os danos causados pelo uso excessivo 

de telas por crianças e adolescentes e os benefícios advindos da utilização de 

tecnologias móveis em unidades escolares para aprimorar e desenvolver o 

conhecimento. 

A mudança no cenário do uso de telas por crianças e adolescentes, no 

sentido de que o abuso está se tornando cada vez mais frequente e os danos cada 

vez mais conhecidos, como visto nas seções anteriores, impulsionou o legislador na 

aprovação desta Lei 15.100/2025, que se sustentou em pesquisas cujos resultados 

apontaram um apoio maciço dos pais pela proibição de uso de telas em escolas, 

como, por exemplo, a pesquisa do Datafolha de outubro de 2024 que apontou que 
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62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas, chegando a 65% 

entre pais de crianças até 12 anos, e 76% acreditam que o uso de celulares prejudica 

mais do que ajuda no aprendizado (Mattos, 2024). 

A proibição do uso de celulares nas escolas passou também a ser 

defendida por muitos estudiosos sobre o assunto das telas, como por exemplo Haidt 

(2024), que afirma, em seu best seller, que esta proibição seria uma importante 

contribuição da escola, da sociedade e dos governos no cuidado da saúde mental e 

do desempenho escolar dos alunos. 

A inexistência de outras leis federais que tratam especificamente do uso 

de telas por crianças e adolescentes não permite que se elabore uma linha do tempo, 

no âmbito de legislação federal, conforme previsto na descrição do método do 

presente estudo. 

Por outro lado, quando se pretende determinar a categoria a qual se 

enquadra a Lei 15.100/2025, tal objetivo pode ser alcançado, mas merece atenção 

pois a categorização pode não ser tão simples quanto parece, eis que uma leitura rasa 

e literal do artigo 2º da referida lei demonstra a opção do legislador pela proibição do 

uso de telas por alunos em ambiente escolar, que foi construída a partir da 

constatação e do desenvolvimento de inúmeros estudos realizados nos últimos anos 

que demonstraram o prejuízo do desempenho escolar, pela dificuldade de 

concentração proveniente da perda de raciocínio, gerando uma falta de produtividade. 

No entanto, apesar da legislação federal parecer clara sobre a proibição 

do uso de dispositivos móveis em ambiente escolar, verifica-se que cada uma das 

redes de ensino e escolas públicas e privadas devem definir suas estratégias de 

implementação, baseadas em instruções publicadas pelo Ministério da Educação, que 

lançou, em 31 de janeiro de 2025, 2 guias destinados às escolas e às redes de ensino 

que tratam sobre (MEC, 2025): 

• Comunicação e conscientização: as escolas devem informar 

professores, alunos e famílias sobre a vigência da lei e as novas regras 

para uso de celulares; 

• Material de apoio: o MEC já disponibiliza cursos para professores 

sobre como orientar os alunos no uso responsável da tecnologia; novos 

cursos serão lançados em breve; 
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• Autonomia escolar: cada rede e escola pode definir formas de 

aplicação da restrição, respeitando a legislação, mas adequando as 

regras à sua realidade; 

• Acompanhamento e fiscalização: o cumprimento da lei deve ser 

monitorado pelas próprias escolas e redes de ensino, sem penalizações 

universais impostas pelo governo federal. 

• Suporte para as famílias: o MEC oferecerá webinários e 

orientações específicas para os pais, auxiliando-os a compreender a 

importância da restrição e como apoiar seus filhos nessa transição. 

 

O próprio Ministério da Educação, quando vincula uma notícia com as 

informações acima, comunica sobre a lei a partir de uma leitura mais voltada à 

regulação do uso do que à proibição, mencionando especificamente que o uso ainda 

é permitido para fins pedagógicos com autorização do professor e para casos de 

acessibilidade, saúde e segurança (MEC, 2025). 

Como então categorizar a Lei 15.100/2025 se ela textualmente 

menciona a palavra proibir, ao passo que o Ministério da Educação parece querer dar-

lhe um caráter regulatório do uso de telas? 

Acredita-se que o tom ameno do Ministério da Educação é adotado pois 

a população em geral tem muita dificuldade em lidar com a imposição de proibições, 

tema que gera sempre muita polêmica. De forma que se preferiu ressaltar os demais 

aspectos da lei que prevê as exceções à proibição, estabelecendo os casos em que 

a utilização é permitida. 

Na prática, a Lei 15.100/2025 trouxe sim uma proibição ao uso de 

celulares em ambiente escolar, não só em sala de aula, mas também durante os 

intervalos e em quaisquer ambientes que componham fisicamente a escola. 

As escolas, desde o início do período letivo deste ano, já procuram se 

adequar à nova regra de uso de dispositivos eletrônicos e, nos comunicados aos pais 

e alunos procuram estabelecer as regras que devem ser seguidas e suas eventuais 

punições pelo uso de celulares em ambiente escolar. 

Sendo assim, observa-se que a Lei 15.100/2025 pode ser classificada, 

no âmbito deste estudo como uma legislação cujo escopo é a proibição de uso de 

telas. 
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Há ainda um longo caminho a percorrer e muito a se adequar quando o 

assunto é o uso de telas por crianças e adolescentes, de forma que a legislação 

federal deverá ser ampliada para avançar no controle parental e social que vai muito 

além do uso na escola. No entanto a entrada em vigor da Lei 15.100/2025 já indica 

um caminho de restrição e regulamentação do uso de telas por crianças e 

adolescentes que deve ser traçado para que se alcance verdadeira e integralmente o 

desenvolvimento e a saúde. 

Nos parágrafos seguintes serão apresentadas as leis estaduais que 

tratam do tema e que certamente serviram como esteio para a elaboração da 

legislação federal atualmente em vigor. 

 

4.2.2 Legislações Estaduais sobre uso de telas 

 

Nesta seção foram enumeradas as leis estaduais que tratam 

especificamente sobre o tema, apresentando-se quais leis estaduais estão em vigor e 

seus os objetos conforme consta no Quadro 4. 

Em seguida foi traçada uma linha do tempo com relação à legislação 

para demonstrar a evolução em território nacional da vigência de leis relacionadas ao 

controle do uso de telas por crianças e adolescentes. 

Também a partir das informações pesquisadas, foi realizada análise e 

categorização das leis vigentes sob 3 (três) categorias: (i) leis que preveem a proibição 

de uso de telas por crianças e/ou adolescentes; (ii) leis cujo objetivo seja a 

conscientização sobre o uso de telas por crianças e/ou adolescentes; e, (iii) leis que 

preveem a regulação do uso de telas por crianças e/ou adolescentes. Tais 

informações são encontradas no Quadro 5. 

Segue abaixo descrito, portanto, o resultado da busca pela legislação 

estadual vigente sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. 
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Quadro 4: Produção legislativa estadual 

Estado Legislação Vigência Objeto Observação 

São Paulo Lei 12.730 2007 Proíbe o uso telefone celular nos 
estabelecimentos de ensino do Estado, 
durante o horário de aula, salvo para 
atividades pedagógicas. 
 

Alterada pela Lei 
18.058/2024 

São Paulo Lei 17.622 2023 Institui a "Semana de Conscientização 
e Prevenção sobre os males causados 
pelo uso intenso de celulares, tablets e 
computadores por bebês e crianças". 
 

 

Minas 
Gerais 

Lei 14.486 2002 Proíbe a conversação em telefone 
celular e o uso de dispositivo sonoro 
do aparelho em salas de aula, teatros, 
cinemas e igrejas. 

 

Rio de 
Janeiro 

Lei 5.222 2008 Proíbe o uso de telefones celulares, 
walkmans, diskmans, Ipods,MP3, 
MP4, fones de ouvido e/ou bluetooth, 
game boy, agendas eletrônicas e 
máquinas fotográficas, nas salas de 
aulas, salas de bibliotecas e outros 
espaços de estudos, por alunos e 
professores. 

Apenas para a 
rede pública 
estadual de 
ensino 

Espírito 
Santo 

Lei 8.854 2008 Dispõe sobre a proibição do uso de 
telefone celular nas salas de aula dos 
estabelecimentos da rede estadual de 
ensino. 

Apenas para a 
rede pública 
estadual de 
ensino  
Revogada pela 
Lei 10.506/16 

Santa 
Catarina 

Lei 14.363 2008 Dispõe sobre a proibição do uso de 
telefone celular nas escolas estaduais 
do Estado de Santa Catarina. 

 

Rio Grande 
do Sul 

Lei 12.884 2008 Dispõe sobre a utilização de aparelhos 
de telefonia celular nos 
estabelecimentos de ensino do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

 

Paraná Lei 18.118 2014 Proíbe o uso de 
aparelhos/equipamentos eletrônicos 
em salas de aula para fins não 
pedagógicos no Estado do Paraná. 

 

Ceará Lei 14.146 2008 Proíbe os alunos de utilizar telefone 
celular, walkman, discman, MP3 
player, MP4 player, iPod, bip, pager e 
outros aparelhos similares, nos 
estabelecimentos de ensino do Estado 
do Ceará, durante o horário das aulas. 

 

Piauí Lei 8563 2025 Dispõe sobre a proibição do uso de 
celulares e outros dispositivos 
eletrônicos, bem como do acesso a 
redes sociais e aplicativos de 
mensagens, pelos alunos nas 
unidades escolares da rede pública e 
privada de ensino, no âmbito do 
estado do Piauí. 
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Quadro 4: Produção legislativa estadual (cont.) 

Estado Legislação Vigência Objeto Observação 
Maranhão Portaria 

1474 
2019 Proíbe o uso de aparelhos 

celulares e equipamentos 
eletrônicos nas unidades de ensino 
mantidas pela Rede Estadual de 
Educação, no Estado do 
Maranhão. 

Não há lei em 
vigor, apenas a 
Portaria da 
Secretaria de 
Educação do 
Estado. 

Bahia PL 2024 Proíbe o uso de telefones celulares 
nas salas de aula no ensino 
fundamental, dos estabelecimentos 
de educação básica da rede 
pública e privada da Bahia. 

Não há lei em 
vigor, apenas o 
projeto de lei. 

Rio Grande 
do Norte 

Lei 11.674 2024 Dispõe sobre a proibição do uso de 
smartphones em salas de aula para 
fins não pedagógicos no Estado do 
Rio Grande do Norte. 
 

 

Paraíba Lei 12.406 2022 Institui, no âmbito do Estado da 
Paraíba, o programa educativo de 
sensibilização para prevenção e 
combate ao uso de mídias sociais e 
jogos eletrônicos e virtuais que 
induzam crianças e adolescentes à 
violência, à automutilação e ao 
suicídio. 

 

Paraíba Lei 12.980 2023 Institui a Semana da 
Conscientização e Prevenção sobre 
os males causados pelo uso intenso 
de celulares, tablets e 
computadores por bebês e crianças. 
 

 

Pernambuco Lei 15.507 2015 Proíbe a utilização de aparelhos 
celulares e equipamentos 
eletrônicos nas salas de aulas, 
bibliotecas e outros espaços de 
estudos das instituições de ensino 
públicas e particulares localizadas 
no Estado de Pernambuco. 

 

Alagoas - - - Não há lei em 
vigor 

Sergipe PL 2024 Regulamenta o uso de celulares e 
dispositivos tecnológicos nas 
unidades escolares, estabelece 
diretrizes para o uso consciente e 
responsável dessas tecnologias, e 
dá outras providências. 

Não há lei em 
vigor, apenas o 
projeto de lei. 

Goiás Lei 16.993 2010 Dispõe sobre a proibição do uso de 
telefone celular na sala de aula das 
escolas da rede pública estadual 
de ensino. 

 

Goiás Lei 22.030 2023 Institui a política pública educativa 
de sensibilização, prevenção e 
combate aos jogos eletrônicos que 
induzam, instiguem ou auxiliem 
crianças, adolescentes e jovens à 
violência, à automutilação e ao 
suicídio. 
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Quadro 4: Produção legislativa estadual (cont.) 

Estado Legislação Vigência Objeto Observação 
Goiás  Lei 22.051 2023 Institui o Dia da Internet Segura 

nas Escolas no âmbito do Estado 
de Goiás, no dia 7 de fevereiro, que 
busca promover debates entre 
educadores, pais, responsáveis e 
estudantes a respeito dos perigos e 
armadilhas da internet. 

 

Mato 
Grosso 

Lei 12.500 2024 Dispõe sobre o uso consciente de 
telas digitais nas instituições de 
ensino do Estado de Mato Grosso. 

 

Mato 
Grosso do 
Sul 

Lei 2.807 2004 Proíbe o uso de telefone celulares, 
walkmans, diskmans, Ipods, MP3, 
MP4, game boy, aparelhos 
portáteis de TV, agendas 
eletrônicas e quaisquer outros 
aparelhos portáteis capazes de 
produzir sons e ruídos nas 
agências bancárias e instituições 
assemelhadas, nos postos de 
gasolina, cinemas, teatros, sala de 
aula, bibliotecas, salas de 
concertos, audiências, 
conferências, e dá outras 
providências.  

Redação dada 
pela Lei nº 4.112, 
de 17 de 
novembro de 
2011 

Rondônia Lei 1.989 2008 Dispõe sobre a proibição do uso de 
telefone celular nas escolas do 
estado. 

Redação dada 
pela Lei nº 3.614, 
de 15 de 
setembro de 2015 

Acre Lei 3.109 2015 Fica proibido o uso de aparelhos 
celulares e equipamentos 
eletrônicos (smartphones e tablets) 
nos estabelecimentos de ensino 
público ou privados, no âmbito do 
Estado. 

 

Amazonas Lei 3.198 2007 Dispõe sobre a proibição do uso de 
telefone celular nos 
estabelecimentos de ensino da 
rede pública e particular do Estado 
do Amazonas e dá outras 
providências. 

 

Roraima Lei 1.787 2023 institui a Semana de 
Conscientização e sobre os males 
causados pelo uso intenso de 
celulares, tablets e computadores 
por bebês e crianças. 

 

Pará - - - Não há lei em 
vigor 

Amapá Lei 152 2015 Proíbe o uso de celulares e outros 
aparelhos eletrônicos dentro das 
salas de aula para fins que não 
sejam pedagógicos. 

 

Tocantis PL 2023 Regulamenta o uso de celulares e 
dispositivos tecnológicos nas 
unidades escolares das redes 
públicas do Estado do Tocantins. 

Não há lei em 
vigor, apenas o 
projeto de lei. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observa-se que a maioria dos Estados brasileiros já vinha se 

debruçando sobre o assunto do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes e 

fica claro que o ambiente que se entendeu mais adequado e propício para se exercer 

o controle social e estatal do uso de telas seria a escola, a instituição de ensino. Mas 

porque esta opção? 

Sabe-se, pela divulgação da pesquisa “TIC kids on-line 2012” do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil, em 2013, que teve como objetivo medir uso e hábitos da 

população brasileira, entre 9 e 16 anos, usuária de internet, indicou que o local de 

maior acesso à internet é a escola, com 42%, seguido da sala de casa, com 40% 

(Nagumo e Teles, 2016). 

Ressalta-se também o caráter e a vocação do espaço escolar ser um 

espaço de discussão e debate sobre os mais variados temas sociais, e o uso de telas 

é um tema importante a ser trazido à discussão. Até por isso que muitas das leis que 

trazem a proibição como seu cerne, também preveem ações de ensino e 

aprendizagem, dentro das escolas, sobre questões de atitude, ética e civilidade tanto 

no uso da tecnologia quanto na comunicação. 

As leis citadas no Quadro 4 serão então distribuídas em uma linha do 

tempo que torne possível a análise da legislação comparando mensagens de uma 

mesma fonte (Poder Legislativo) através do tempo. 

Da linha do tempo desenhada na Figura 4 se observa que o Estado de 

Minas Gerais foi pioneiro em tratar o tema do uso de telas há mais de 20 anos, e que 

em 2008 houve um aumento significativo de leis estaduais conforme destacado por 

Rodrigues et al. (2018, p. 115), que afirma: 

 

Com ênfase na questão temporal e suas implicações paralelas, destaca-se o 
período em que as leis surgiram e coincide com a evolução dos serviços de 
comunicação móvel, que se encontrava na terceira geração de celulares, e já 
dispunham de mensagens multimídia e internet. Ao mesmo tempo em que as 
operadoras de telefonia móvel investiam em novos serviços, os fabricantes 
não paravam de inovar em função dos aparelhos. 
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Figura 4: Linha do tempo da legislação estadual 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Se pode perceber ainda que no ano de 2023 houve outra escalada de 

novas leis a respeito do uso de telas e que pode ser atribuída às preocupações mais 

atuais, pós-pandemia, em razão do aumento exponencial do uso de telas por crianças 

e adolescentes e da profusão de estudos e pesquisas que discorrem acerca dos 

malefícios do excesso de tempo de tela. A sociedade mais consciente sobre o uso e 

abuso de telas passa a demandar dos legisladores regras eficazes de controle. 

Pois bem, cumpre então destacar e classificar o conteúdo das leis 

estaduais citadas no Quadro 4 conforme seu objetivo: proibir, regular ou conscientizar, 

conforme se verifica do Quadro 5. 

 

  

2002

Lei  14.486 de MG

2004

Lei 2.807 de MS

2007

Lei 12.730 de SP

Lei 3.198 do AM

2008

Lei 5.222 do RJ

Lei 8.854 do ES

Lei 14.363 de SC

Lei 12.884 do RS

Lei 14.146 do CE

Lei 1.989 de RO

2010

Lei 16.993 de GO

2014

Lei 18.118 do PR

2015

Lei 15.507 de PE

Lei 3.109 do AC

Lei 152 do AP

2022

Lei 12.406 da PB

2023

Lei 17.622 de SP

Lei 12.980 da PB

Lei 22.030 de GO

Lei 22.051 de GO

Lei 1.787 de RR

2024

Lei 11.674 do RN

Lei 12.500 do MT

2025

Lei 8563 do PI
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Quadro 5: Classificação das leis estaduais 

Leis que preveem a 

proibição 

Leis cujo objetivo seja a 

conscientização 

Leis que preveem a 

regulação 

Lei 14.486/02 do Estado de 

Minas Gerais 

Lei 12.406/22 do Estado da 

Paraíba 

 

Lei 2.807/04 do Estado do Mato 

Grosso do Sul 

Lei 17.622/23 do Estado de São 

Paulo 

 

Lei 12.730/07 do Estado São 

Paulo 

Lei 12.980/23 do Estado da 

Paraíba 

 

Lei 3.198/07 do Estado do 

Amazonas 

Lei 22.030/23 do Estado de 

Goiás 

 

Lei 5.222/08 do Estado do Rio 

de Janeiro 

Lei 22.051/23 do Estado de 

Goiás 

 

Lei 8.854/08 do Espírito Santo 

(Revogada pela Lei 10.506/16) 

Lei 1.787/23 do Estado de 

Roraima 

 

Lei 14.363/08 do Estado de 

Santa Catarina 

Lei 12.500/24 do Estado do 

Mato Grosso 

 

Lei 12.884/08 do Estado do Rio 

Grande do Sul 

  

Lei 14.146/08 do Estado do 

Ceará 

  

Lei 1.989/08 do Estado de 

Rondônia 

  

Lei 16.993/10 do Estado de 

Goiás  

  

Lei 18.118/14 do Estado do 

Paraná 

  

Lei 15.507/15 do Estado de 

Pernambuco 

  

Lei 3.109/15 do Estado do Acre   

Lei 152/15 do Estado do Amapá   

Lei 11.674/24 do Estado do Rio 

Grande do Norte 

  

Lei 8563/25 do Estado do Piauí   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir da classificação estabelecida no Quadro 5 existem algumas 

observações e conclusões que merecem destaque. 

A primeira observação é de que as leis estaduais que entraram em vigor 

até o período anterior à pandemia de COVID-19 possuem caráter proibitivo enquanto 

a legislação que entrou em vigor após 2022 tem o objetivo, em sua maioria, de 

promover a conscientização e discussão sobre o tema das telas. 

É certo ademais, que as legislações de caráter proibitivo se direcionam 

ao uso das telas (principalmente do celular) em escolas e ambientes de ensino, 

enquanto as legislações que buscam promover a conscientização procuram envolver 

todos os atores socais a fim de encontrar um caminho mais saudável para o uso de 

telas por crianças e adolescentes e divulgar os malefícios do seu abuso. 

Um fato que chamou a atenção ao se observar as legislações que 

propunham a proibição do uso de telas em escolas e ambientes de ensino é que 

nenhuma delas se propôs a estabelecer como se daria a proibição e quais as 

consequências para o descumprimento, o que, de certa forma, tornam tais legislações 

letra morta. 

Neste sentido, Nagumo e Teles (2016) apresentam em seu estudo uma 

pesquisa sobre o uso de aparelhos celulares em uma escola estadual de Florianópolis 

que identificou justamente o descumprimento da legislação estadual vigente já que 

que havia casos de alunos que deixavam a sala para atender chamadas ou mesmo 

que atendiam em sala de aula aos sussurros e se comunicavam durante a realização 

de provas por meio de seus celulares. 

E essa era a realidade até a atual promulgação da Lei Federal 

15.100/2025, descrita no item 4.2.1 deste estudo, que já está em vigor e promete 

realmente impor a proibição ao uso de telas nas escolas e ambientes de ensino em 

todo território nacional, ressalvado o uso pedagógico e os casos específicos em que 

o uso pode ser liberado. A referida lei, apesar de trazer em seu texto basicamente o 

mesmo conteúdo das leis estaduais já em vigor, está se mostrando, pelo menos neste 

primeiro momento, mais eficaz junto à população. Deve-se aguardar e observar o que 

acontecerá na prática, devendo ser objeto de estudos futuros. 

No tocante à legislação de caráter regulatório, pode-se observar que 

esta pesquisa não identificou nenhuma legislação estadual em vigor direcionada 

apenas à regulação do uso de telas. O que se pode observar é que as leis de caráter 

proibitivo traziam em seu texto algumas exceções à regra da proibição de uso que 
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podem ser entendidas como uma espécie de regulação, mas nenhuma delas trazia 

em si um caráter meramente regulatório. 

Ressalta-se, mais uma vez, o papel do legislador estadual diante de 

tantos anos de inércia do legislador federal na abordagem de assunto tão relevante 

para a saúde e desenvolvimento das crianças e adolescentes e na sua contribuição 

para a elaboração de Lei Federal 15.100/2025. 

Assim como os governos estaduais procuraram, nos últimos anos, ante 

a ausência de uma legislação federal sobre o tema, legislar no sentido de controlar o 

uso de dispositivos eletrônicos, pelo menos em ambiente escolar, alguns municípios 

brasileiros também o fizeram. Sendo assim, no próximo item foram identificadas as 

leis municipais que tratam especificamente do tema objeto deste estudo. 

 

 

4.2.3 Legislações Municipais sobre uso de telas 

 

Nesta seção foram, então, enumeradas as leis municipais que tratam do 

controle social e parental do uso de telas por crianças e adolescentes, apresentando-

se quais leis municipais estão em vigor acerca do tema e seus os objetos. 

Necessário ressaltar que o Brasil possui 5.570 municípios e muitos deles 

não tem sua legislação municipal mantida e atualizada de forma eletrônica, o que 

dificultou a pesquisa por essas bases. Sendo assim, diante de tais desafios, entendeu-

se que a pesquisa da legislação municipal ficaria restrita às capitais dos Estados.  

Ressalta-se ainda que, o único município citado que não é capital de 

Estado será o Município de Franca, no Estado de São Paulo, uma vez que esta cidade 

corresponde ao local de realização deste estudo. 

A busca pela legislação específica sobre o uso de telas por crianças e 

adolescentes em vigor nas capitais dos Estados produziu o resultado apresentado no 

Quadro 6, onde se pode identificar que das 26 capitais pesquisadas, apenas 9 (nove) 

contavam com leis publicadas e em vigor; e 2 (duas) delas com projetos de leis 

protocolados e em discussão. 
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Quadro 6: Produção legislativa municipal (das capitais dos estados) 

Estado Legislação Vigência Objeto Observação 

São Paulo/SP    Não há lei 
em vigor 

Belo 
Horizonte/MG  

   Não há lei 
em vigor 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Decreto 
53.918 

2024 Regulamenta o uso de celulares e 
outros dispositivos eletrônicos pelos 
alunos nas unidades escolares da 
rede pública municipal de ensino, e 
dá outras providências. 

 

Vitória/ES    Não há lei 
em vigor 

Florianópolis/SC Lei 18.985 2023 Dispõe sobre o uso de 
aparelhos/equipamentos eletrônicos 
na Rede Municipal de Ensino do 
Município de Florianópolis. 

 

Curitiba/PR    Não há lei 
em vigor 

Porto Alegre/RS    Não há lei 
em vigor 

Fortaleza/CE    Não há lei 
em vigor 

Teresina/PI    Não há lei 
em vigor 

São Luis/MA Lei 4.958 2008 Proíbe a utilização de telefone 
celular e outros equipamentos 
eletrônicos que causem ruídos no 
processo de comunicação em salas 
de aula e auditórios, e dá outras 
providências. 

 

Salvador/BA PL 96 2024 Propõe a criação de uma semana 
municipal de conscientização e 
prevenção aos males causados pelo 
uso intenso de celulares, tablets e 
computadores por crianças. 

Não há lei 
em vigor, 
apenas o 
projeto de lei. 

Natal/RN PL 3.484 2021 Propõe que as embalagens dos 
dispositivos eletrônicos com tela 
digital deverão trazer alertas sobre o 
uso deles por crianças. 

Não há lei 
em vigor, 
apenas o 
projeto de lei. 

Natal/RN Lei 175 2023 Institui a “Semana da 
conscientização e prevenção dos 
males causados pelo uso precoce e 
de longa duração de dispositivos 
eletrônicos por bebês e crianças.” 

 

João 
Pessoa/PB 

   Não há lei 
em vigor 

Recife/PE Lei 17.837 2012 Proíbe o uso de aparelho celular e 
equipamentos eletrônicos nas salas 
de aulas das escolas municipais e 
particulares, localizadas na cidade 
do recife, exceto aqueles para uso 
pedagógico e dá outras 
providências. 

 

Maceió/AL    Não há lei 
em vigor 

Aracaju/SE    Não há lei 
em vigor 
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Quadro 6: Produção legislativa municipal (das capitais dos estados) (Cont.) 

Estado Legislação Vigência Objeto Observação 

Goiânia/GO Lei 11.313 2025 Prevê a criação da “Semana de 
orientação, prevenção e combate 
aos malefícios do uso excessivo de 
dispositivos digitais e dá outras 
providências.” 

 

Cuiabá/MT Lei 6.175 2017 Regulamenta a utilização de 
aparelhos celulares, bem como 
similares, nas unidades educacionais 
e bibliotecas no âmbito do poder 
executivo e dá outras providências. 

 

Campo 
Grande/MS 

   Não há lei 
em vigor 

Porto Velho/RO    Não há lei 
em vigor 

Rio Branco/AC    Não há lei 
em vigor 

Manaus/AM Lei 1.487 2010 Adota medidas preventivas para 
deter a indisciplina e a violência 
escolar, na forma que especifica e 
dá outras providências. Art. 1º Fica 
proibido, nas escolas da rede pública 
municipal de ensino, durante as 
aulas, o uso de aparelhos eletrônicos 
estranhos à rotina escolar, devendo 
tais aparelhos permanecerem 
desligados. 

 

Boa Vista/RR    Não há lei 
em vigor 

Belém/PA Lei 10.080 2024 Institui no Município de Belém, a 
Semana de Conscientização e 
Prevenção sobre os males causados 
pelo uso intenso de celulares, tablets 
e computadores por bebês e 
crianças, e dá outras providências. 

 

Macapá/AP    Não há lei 
em vigor 

Palmas/TO    Não há lei 
em vigor 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Acredita-se que por ser um tema polêmico e atual, muitos municípios 

acabam por seguir as normas estaduais estabelecidas e não se preocupam em 

legislar por si. 

As leis citadas no Quadro 6 foram então distribuídas em uma linha do 

tempo que torne possível a análise da legislação comparando mensagens de uma 

mesma fonte (Poder Legislativo) através do tempo (Figura 5). 
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Figura 5: Linha do tempo da legislação municipal (das capitais dos Estados) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A elaboração de leis municipais sobre o tema se mostrou esparsa e 

demonstrou uma concentração maior da produção legislativa no período pós-

pandemia, após 2023. Pois bem, cumpre então destacar e classificar o conteúdo das 

leis municipais citadas no Quadro 6 conforme seu objetivo: proibir, regular ou 

conscientizar, conforme se verifica do Quadro 7. 

 

Quadro 7: Classificação das leis municipais (das capitais dos estados): 

Leis que preveem a 

proibição 

Leis cujo objetivo seja a 

conscientização 

Leis que preveem a 

regulação 

Lei 4.958/08 de São Luís/MA Lei 175/23 de Natal/RN  

Lei 1.487/10 de Manaus/AM Lei 10.080/24 de Belém/PA  

Lei 17.837/12 de Recife/PE Lei 11.313/25 de Goiânia/GO  

Lei 6.175/17 de Cuiabá/MT   

Lei 18.985/23 de 

Florianópolis/SC 

  

Decreto 53.918/24 do Rio de 

Janeiro/RJ 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

2008

Lei 4.958 de São Luís/MA

2010

Lei 1.487 de Manaus/AM
2012

Lei 17.837 de Recif/PE

2017

Lei 6.175 de Cuiabá/MT

2023

Lei 175 de Natal/RN

Lei 18.985 de Florianópolis/SC

2024

Decreto 53.918 do Rio de Janeiro/RJ

Lei 10.080 de Belém/PA

2025

Lei 11.313 de Goiânia/GO
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Assim como as leis estaduais, as leis municipais apresentadas neste 

estudo possuem um caráter mais proibitivo do que de regulatório ou de 

conscientização. Sendo certo que, esta última característica foi enfatizada nas 

legislações mais atuais, após 2023. 

Mais uma vez, observa-se a ausência de leis de caráter regulatório, de 

forma que os legisladores municipais acompanharam os legisladores estaduais no 

que tange aos objetos das leis pesquisadas. 

Quanto às leis de caráter proibitivo, a realidade aponta para o mesmo 

destino das leis estaduais, ou seja, na totalidade dos casos, a proibição era letra morta 

e não era observada. 

Quanto às leis que promovem a conscientização sobre o abuso de telas 

elas são muito recentes e as ações de conscientização ainda são tímidas. 

Na cidade de Franca, município do interior do Estado de São, se seguiu 

a tendência pós-pandemia de promulgar legislações de caráter de promoção da 

conscientização sobre o uso de telas, com a promulgação da Lei Ordinária nº 9.438 

de 2023, que institui e inclui no calendário oficial de eventos deste município a 

"Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso 

de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças", atuando no sentido de 

promover eventos e ações que atuem para informar e conscientizar a população sobre 

o tema. 

Os legisladores da cidade de Franca demonstraram que estão atentos à 

questão das telas, o que é muito importante. No entanto, apesar de muito válida a 

iniciativa, este deve ser apenas o primeiro passo a ser dado, já que, na cidade, ainda 

não foram realizadas campanhas efetivas que atendam os dizeres da lei. Outras 

ações e intervenções mais efetivas devem estar nos planos dos representantes do 

legislativo e nas políticas públicas da cidade. 

Com a entrada em vigor da Lei Federal 15.100/2025, os municípios, 

mesmo que tenham suas próprias leis, devem obedecer o quanto determinado em 

legislação federal, sem abandonar, naquilo que não for conflitante, suas próprias 

determinações, sempre no sentido de avançar nas discussões para aprimorar o 

controle e a conscientização da sociedade sobre o tema. 

Como se pode observar, os legisladores federais, estaduais e municipais 

já se debruçam sobre o tema da utilização das telas por crianças e adolescentes por 

volta de 20 anos, e, apesar da preferência do legislador no sentido de impor a 
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proibição da utilização de telas nas escolas, o que se percebe é a constante 

necessidade de reavaliar a legislação e as políticas públicas em vigor para que se 

possa evoluir para o uso benéfico da tecnologia. Na seção seguinte, portanto, serão 

apresentadas ações para conscientização e controle sobre o uso de telas já em vigor 

e que buscam contribuir para o aprimoramento na abordagem do tema. 
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5 DISCUSSÕES 

 

No início dos anos 2000 as empresas de tecnologia norte-americanas, 

instaladas onde hoje se conhece por Vale do Silício, promoveram uma verdadeira 

revolução tecnológica ao desenvolverem um conjunto de produtos que se 

aproveitavam do rápido crescimento da internet. Produtos estes que tornavam a vida 

cada vez mais fácil, divertida, e que favoreciam a aproximação das pessoas e a 

comunicação entre elas. Após o advento da televisão, esta revolução foi a mais 

impactante na vida das famílias, uma vez que as novas tecnologias eram mais 

portáteis, personalizadas e envolventes. Pois bem, a indústria da tecnologia não 

transformou apenas a vida dos adultos, mas também a de crianças e adolescentes, 

cujos pais descobriram o quanto um smartphone ou um tablet conseguia manter uma 

criança entretida, feliz e quieta por um longo período (Haidt, 2024). 

Não se sabia se esta nova realidade era segura pois havia poucas 

pesquisas acerca dos efeitos dos produtos tecnológicos sobre a saúde mental e o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Durante os últimos 20 anos houve então um aumento exponencial e 

veloz na utilização de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes e abusos 

foram percebidos, com consequências graves para sua saúde e o desenvolvimento, 

despertando a sociedade e os pesquisadores sobre o tema. 

Atualmente já há consenso em estabelecer limites à utilização de telas 

por crianças e adolescentes, da mesma forma que diversas pesquisas demonstram 

que tais limites não são observados na realidade. 

Os resultados da revisão integrativa realizada neste estudo 

comprovaram os danos causados em crianças e adolescentes pelo abuso de telas, 

tais como: atraso na fala; má qualidade do sono; aumento de incidência de obesidade; 

problemas de visão; dores e alterações na estrutura ortopédica; falta de foco, 

aparecimento ou agravamento de distúrbios de atenção; aumento na dificuldade de 

aprendizagem; e aumento de casos e depressão. 

Nestes anos que se seguiram ao aumento exponencial da utilização da 

internet e dos produtos tecnológicos e diante das graves consequências que o abuso 

de telas traz à saúde da criança e do adolescente, identificadas em incontáveis 

estudos, a sociedade e o poder público não poderiam ficar inertes. 
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Neste contexto, garantir o direito à saúde da criança e do adolescente é 

garantir o estado de completo bem-estar físico, mental e social dentro do conceito 

biopsicossocial de saúde adotado na Constituição Federal Brasileira. 

A saúde da criança e do adolescente deve então, figurar como prioridade 

para os agentes públicos de forma que, as políticas públicas e a legislação devem 

atuar para promover o uso saudável da tecnologia e coibir abusos que comprometam 

a saúde física, mental e psíquica deste público. Devemos olhar a criança e o 

adolescente sob o prisma biopsicossocial, em total sintonia com a defesa da saúde, 

promoção da saúde integral e do desenvolvimento social deste público. 

As intervenções e diretrizes para conscientização da sociedade, dos pais 

e responsáveis, para reduzir a utilização de dispositivos digitais são elementos muito 

importantes para que se possa atingir, de maneira geral, níveis seguros de utilização 

de telas por crianças e adolescentes. 

Este estudo, então, como resultado da pesquisa documental realizada, 

apresentou um mapeamento da produção legislativa nacional a respeito do controle 

social e parental sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, conforme se pode 

observar do quadro síntese a seguir. 

 

Quadro 8: Quadro Síntese da produção legislativa nacional (federal, estadual e 
municipal) 
 

Origem da Lei Quantidade de Leis Intervalo Temporal Objetivo das Leis 

Federal 1 2025 Proibição de uso de 
dispositivos eletrônicos 
em ambiente escolar 

Estadual 20 Estados 
possuem leis sobre 
telas (sendo 23 leis) 

2002 - 2024 16 Leis tratam da 
proibição de uso de 
dispositivos eletrônicos 
em ambiente escolar; 
7 Leis tem o objetivo de 
promover a 
conscientização sobre o 
uso de telas. 

Municipal (capitais) 9 Capitais possuem 
leis sobre telas  

2008-2025 6 Leis tratam da 
proibição de uso de 
dispositivos eletrônicos 
em ambiente escolar; 
3 Leis tem o objetivo de 
promover a 
conscientização sobre o 
uso de telas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O quadro síntese demonstra, em primeiro lugar, a inércia do legislador 

federal em abordar o tema já que apenas neste ano de 2025 promulgou lei a respeito 

do uso de telas por crianças e adolescentes, e ainda se limitou a prever a proibição 

do uso de dispositivos eletrônicos em ambiente escolar.  

Os legisladores estaduais e municipais, por usa vez, agiram, diante da 

ausência de lei de abrangência nacional, e procuraram suprir a lacuna deixada pelo 

legislador federal. Até o período anterior à 2022 abordaram a questão sob o aspecto 

da proibição do uso de dispositivos eletrônicos em ambiente escolar, enquanto que as 

leis promulgadas nos anos seguintes possuem como foco e objetivo promover a 

conscientização sobre o uso e os malefícios do abuso de telas. 

Deve-se ressaltar, no tocante à legislação estadual e municipal que 

objetivam a proibição do uso de telas em salas de aula e demais ambientes escolares, 

que tais normas por anos se trataram de letra morta pois, sem uma regulamentação 

de como se daria a proibição e sem a previsão de punições pelo descumprimento, o 

que se via na realidade era a total liberdade para o porte e uso de celulares nas 

escolas. 

A Lei Federal 15.100 de 2025, recentemente promulgada, promete 

mudar esta realidade, aumentando a eficácia da proibição e promovendo mudança no 

ambiente escolar sem as telas. Certamente serão necessários estudos para averiguar 

quais foram os impactos da referida lei no dia a dia das escolas e na realidade sobre 

o abuso de telas. 

As leis classificadas como leis de proibição de uso de dispositivos 

eletrônicos podem ser entendidas como leis que objetivam garantir o direito à saúde 

da criança e do adolescente, quando estas leis preveem que a proibição irá manter a 

criança e o adolescente longe de telas por pelo menos um período do dia (manhã, 

tarde ou noite – dependendo do período em que a criança ou o adolescente está na 

escola), diminuindo, consequentemente o tempo de tela, incentivando o brincar livre, 

a interação social, um ambiente pedagógico saudável, cujas interações devem ser 

pessoais, sem distrações e sem insurgências em sala de aula pelo uso inadequado 

do celular. 

Para Haidt (2024, p. 284) “a proibição de celulares ameniza três dos 

quatro prejuízos fundamentais da infância baseada no celular: atenção fragmentada, 

privação social e vício.” E é por isso que a sociedade deve se esforçar para que a Lei 

15.100/2025 tenha a devida eficácia. 
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De outro lado, observa-se por meio dos resultados apresentados, que as 

leis estaduais e municipais promulgadas após 2022 possuem um caráter de 

conscientização e apresentam como objetivo promover semanas voltadas para ações 

de conscientização sobre os malefícios do abuso de telas. As ações de 

conscientização não são estabelecidas nessas leis e devem ser objeto de 

regulamentações e aprovações de orçamento junto ao Poder Executivo do Estado ou 

do Município. O certo é que depende de vontade social e política fazer valer a letra da 

lei e estabelecer ações efetivas de conscientização. 

A conscientização é tão importante quanto à proibição, ou, se 

devidamente realizada, é até mais importante, pois é por meio da efetiva 

conscientização, principalmente dos pais e responsáveis, que se pode mudar a 

realidade de uso de telas pelas crianças e adolescentes. E esta, só será 

verdadeiramente alcançada a partir da educação. Neste sentido afirmam Junqueira; 

Andreucci (2022, p. 46): 

 

A educação, desde os primórdios da humanidade, tem sido a chave para a 
transformação. Não seria diferente agora. Em tempos de sociedade em rede, 
datificação e hiperconexões desterritorializadas, emerge uma nova forma de 
se viver comunitariamente. A comunidade que agora se conecta sem espaços 
definidos, nos ambientes e órbitas virtuais, requer uma nova forma de viver 
junto e é aqui que emerge a necessidade imperiosa de uma educação para a 
cidadania digital. 

 

Sendo assim, mais uma vez o legislador federal deixou a desejar. Seria 

fundamental a existência de uma lei federal que previsse a necessidade de 

conscientização social sobre o abuso de telas por crianças e adolescentes, propondo 

a realização de campanhas nacionais contínuas, unificando as informações e o 

discurso, garantindo recursos financeiros necessários (que muitas vezes faltam a 

estados e municípios), envolvendo diversos atores sociais não só da educação, mas 

da saúde também. Este cenário seria o ideal. 

Verifica-se que, tanto a legislação federal agora em vigor, quanto as leis 

estaduais e municipais que se debruçaram sobre o tema possuem teor muito raso, 

simplista e não atendem à complexidade e amplitude que o tema deve ser tratado. 

Por isso é necessário destacar que as “respostas legislativas devem 

acompanhar os novos tempos, os novos costumes e os modos de interação social. O 

Direito é ao mesmo tempo, produtor e produto destas ações sociais” (Junqueira e 

Andreucci, 2022, p. 47), de modo que ações mais concretas de conscientização e 
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controle parental são fundamentais, já que o envolvimento real dos pais e 

responsáveis materializa o papel primordial da família no desenvolvimento da criança 

e do adolescente tão preconizado pela Constituição Federal Brasileira e pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Ora, se a proteção da criança e do adolescente é dever estabelecido 

pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que 

determinam a efetivação dos mais variados direitos, dentre eles, do direito à saúde, 

deve então o legislador e o poder público observar a necessidade de se debruçar com 

mais assertividade sobre o tema do abuso de telas por crianças e adolescentes, eis 

que, até os dias atuais, se pode afirmar que se tem falhado em seu dever de promover 

e garantir o direito à saúde e ao desenvolvimento neste aspecto. 

As intervenções promovidas pela sociedade e pelo poder público devem 

obrigatoriamente ser voltadas em primeiro lugar à informação dos pais sobre os riscos 

de uso precoce e excesso de uso na vida das crianças e adolescentes; e em seguida, 

prever proibições e consequências pela não observância dos limites estabelecidos, 

não só em ambiente escolar. 

A princípio, os pais devem entender a importância de seguirem as 

orientações dos órgãos públicos e sociedades de pediatria do mundo todo quanto à 

idade de início de uso de telas e quanto aos limites de tempo de uso. Caso sejam 

implementadas e atendidas essas recomendações já estaremos fazendo grandes 

avanços. E é por isso que se acredita que tais recomendações devem se tornar lei, 

devem fazer parte de uma legislação federal para controle parental de tempo de tela, 

sob pena de os pais e responsáveis serem acusados de abandono digital. 

Para que se percorra este caminho de conscientização, legislação e 

efetiva observação pelos pais e responsáveis sobre o limite de tempo de tela é 

necessário que se estabeleçam políticas públicas de enfrentamento do tema. 

Sendo assim, a legislação deverá prever ações de conscientização e 

fiscalização do controle parental de maneira permanente, contínua e abrangente, 

envolvendo políticas públicas de educação e de saúde, pois ações intersetoriais entre 

saúde e educação básica são fundamentais para atender as necessidades de 

cuidado, vigilância e promoção do desenvolvimento seguro na primeira infância e 

adolescência. 
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5.1 AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE O USO DE TELAS  

 

Muito se falou neste estudo sobre a presença da tecnologia na vida, no 

dia a dia da sociedade. Impossível, então, se pretender a supressão do seu uso. E 

não é, e nunca foi, essa a intenção. Deve-se, portanto: entender e incentivar o uso 

positivo da tecnologia; saber os danos pelo abuso de telas; e criar estratégias para 

minimizar esses danos e potencializar os benefícios para as crianças e adolescentes 

expostos aos dispositivos eletrônicos. 

Busca-se aqui justamente enumerar ações potencialmente eficazes para 

promover efetivamente o controle social e parental do uso de telas por crianças e 

adolescentes para modificar a realidade descrita por Almeida et al. (2022, p. 104), no 

sentido de que “a maioria dos pais e mães não costumam relatar preocupações quanto 

à quantidade de tempo de tela, à qualidade do conteúdo acessado e ao impacto desse 

uso para o desenvolvimento infantil.” 

Assim, Arruda et al. (2024, p. 11) afirmam que: 

 

Para isso, se faz extremamente necessária a conscientização dos 
responsáveis sobre os inúmeros malefícios aqui elencados como 
consequência ao uso de telas eletrônicas e, ainda, sejam reforçados os 
benefícios gerados por interações sociais e atividades lúdicas. Para lograr 
êxito nesse propósito, é necessário que haja uma parceria entre o Poder 
Público, profissionais da área da saúde e educadores se revestindo de função 
social e pedagógica no sentido de reeducar os pais e responsáveis, a partir 
da elaboração de políticas públicas que versem sobre o tema trazido à baila. 

 

A partir das intervenções realizadas em diversos países do mundo e de 

experiências observadas aqui no Brasil, pretende-se sugerir uma série de ações para 

conscientização e efetivo controle parental de telas, tais como estratégias de saúde 

pública, criação de planos de uso de mídia familiar, dentre outras. 

De modo geral, as ações de conscientização sobre o uso de telas devem 

abordar duas vertentes: os malefícios do abuso de telas por crianças e adolescentes, 

incluindo-se aqui as proibições e controles; e, a promoção do uso benéfico de 

dispositivos eletrônicos por este público, incluindo-se aqui as ações de incentivo do 

uso consciente e controlado de telas, dentro dos padrões recomendados. 

Como já dito anteriormente, a ações para controle social e parental não 

podem se limitar à proibição de uso em ambiente escolar e devem envolver diversos 
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atores sociais tanto da área da educação quanto da área da saúde, como se passa a 

discorrer nos itens seguintes. 

 

5.1.1 Ações vigentes de conscientização e controle parental e social sobre o uso de 

telas 

 

Diante da exposição cada vez mais precoce e o aumento exponencial 

de tempo de tela de crianças e adolescentes observado nos últimos anos, ações de 

conscientização para controle parental e social se tornaram fundamentais, eis que nas 

palavras de Haidt (2024, p. 255) “Em 2010 adolescentes, pais, escolas e mesmo 

empresas de tecnologia não sabiam que os smartphones e as redes sociais tinham 

tantos efeitos nocivos. Hoje sabemos. Não havia grandes sinais de uma crise de 

saúde mental em 2010. Hoje estamos em meio a ela.” 

Sendo assim, como podemos perceber, o legislador e a sociedade, de 

forma majoritária, optaram por focar suas ações nas escolas, promovendo a proibição 

do uso de dispositivos eletrônicos em ambiente escolar. 

Tal proibição constitui uma das ações propostas por Haidt (2024) bem 

como por diversos especialistas brasileiros tais como os pediatras Dra. Anna Escobar 

e Dr. Daniel Becker, o jornalista e educador Alexandre Sayad, as especialistas na 

relação família-escola Taís e Roberta Bento (do Blog SOS Educação e autoras de 

livros sobre educação), o psicólogo Leonardo Fraiman, dentre muitos outros. 

Nas palavras do Dr. Daniel Becker em entrevista à BBC News Brasil 

(Rossi, 2024): 

 

A escola é um lugar absolutamente estratégico hoje em dia, porque é 
regulamentada. É onde ainda é possível aplicar regras. As famílias não 
conseguem aplicar regras, porque ninguém consegue vencer a Meta (dona 
do Instagram, Facebook e WhatsApp) ou a ByteDance (dona do Tik Tok). 
Quem manda nos seus filhos hoje, se eles têm celular, são essas empresas. 
Por isso, tem que proibir o uso de celular não só na sala de aula, como 
também no recreio, que é o último reduto do brincar hoje. Brincar é a coisa 
mais importante da infância. Uma infância que não brinca gera adultos 
estúpidos, infelizes, deprimidos, violentos e intolerantes. O recreio é precioso 
e não pode ser com celular. A escola tem que ser uma pausa dessa invasão 
do digital ao mundo real. É celular zero, da entrada até a saída. 

 

O jornalista Alexandre Sayad também afirma em diversas entrevistas, 

assim como em sua participação na Band News FM em 14 de dezembro de 2024, 

sobre o tema “Como capacitar jovens e crianças a fazerem bom uso dos celulares?”, 
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que é necessária a discussão sobre educação midiática que vai além da proibição 

(Sayad, 2024). 

O psicólogo Leonardo Fraiman também é uma figura conhecida por sua 

luta no combate ao abuso de telas por crianças e adolescentes e um defensor ferrenho 

da proibição de celulares na escola. Em seu perfil na rede social Instagram ele afirma 

com frequência que “A proibição do celular na escola não é uma restrição sem sentido, 

é uma necessidade. Precisamos ensinar nossas crianças a focar, a interagir e a 

construir resiliência para enfrentar o mundo real” (Fraiman, 2025). 

Observa-se, no entanto, que apesar de existirem leis municipais e 

estaduais que preveem a proibição de uso de celulares e demais dispositivos 

eletrônicos nas escolas em vigor nos últimos 20 anos, estas leis nunca atingiram o 

objetivo e não eram respeitadas. 

Dessa forma, deve-se observar qual será o comportamento da 

sociedade após a entrada em vigor da Lei 15.100/2025 no sentido de verdadeiramente 

inibir o uso de dispositivos eletrônicos em ambientes escolares para que enfim se 

possa colher os frutos da referida proibição. 

As experiências internacionais de sucesso também podem ser citadas 

neste estudo como um impulso à adesão da proibição no país. Isso porque, temos 

diversos exemplos desta prática com bons resultados. Podemos citar países como 

Finlândia, Holanda, Itália, México, Suíça, alguns estados Norte-Americanos, Portugal, 

Escócia, Canadá, Espanha, Grécia e Dinamarca, dentre muitos outros. A França, por 

sua vez, foi pioneira na proibição do uso de smartphones em escolas por alunos 

menores de 15 anos, estabelecendo a restrição desde 2018. De acordo com a 

Unesco, cerca de 25% dos países do mundo já possuem leis que proíbem o uso de 

celulares nas escolas, e este número só tende a aumentar (Forbes, 2024). 

São então, inúmeros os defensores da proibição dos celulares nas 

escolas, e inúmeros países que já a adotaram, mas todos são unânimes em dizer que 

tal restrição não basta para combater a abuso de telas por crianças e adolescentes. 

É por isso que surgiram legislações que preveem a necessidade de 

ações sociais de conscientização sobre o abuso de telas por crianças e adolescentes. 

Essas leis preveem a realização de palestras, atividades em ambiente escolar 

envolvendo pais e responsáveis, atividades em áreas públicas, distribuição de 

material de informação, e muitas outras ações que sejam capazes de informar e 

conscientizar pais e responsáveis sobre a questão das telas. 
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Sendo assim, esta abordagem junto às famílias e na promoção do 

controle parental também é essencial e já vem ocorrendo, mas de maneira tímida, já 

que se observa que o legislador federal no Brasil optou por concentrar seus esforços 

no ambiente escolar. Já os legisladores estaduais (pelo menos 7 deles) já legislaram 

no sentido de ampliar ações de conscientização, envolvendo os diversos atores 

sociais. 

As campanhas de conscientização ainda são tímidas e localizadas no 

tempo e espaço pois são organizadas por setores públicos em determinada época do 

ano pois, de acordo com a previsão das leis estaduais descritas neste estudo, as 

campanhas são previstas para durar uma semana, ou seja, trata-se da “Semana da 

Conscientização”, e cada legislador escolheu uma semana do ano para realizar as 

campanhas. Não há ainda uma coordenação nacional para a promoção da 

conscientização sobre os males causados pelo abuso das telas. 

Ações pontuais também podem ser observadas nas redes sociais dos 

especialistas (pediatras, psicólogos, educadores, jornalistas), nas reportagens 

televisivas e podcasts. 

Existe sim uma campanha de maior abrangência chamada “Semana 

sem Tela” que surgiu nos Estado Unidos da América (EUA), que no calendário oficial 

é de 29 de abril a 5 de maio, como uma iniciativa para as pessoas em geral (e não 

específica para crianças e adolescentes) se desconectarem dos eletrônicos e 

redescobrirem formas de lazer fora do mundo digital. Também pode-se citar o 

movimento “Smartphone Free” também advindo de ações nos EUA e no Reino Unido 

que chegou a inspirar o “Movimento Desconecta” (iniciativa de uma escola da capital 

paulista), a campanha “Infância, eu abraço” lançada pela Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, que reúne sociedade civil, médicos e educadores e alerta sobre 

dependência digital e os impactos do uso de smartphones na saúde mental das 

crianças e adolescentes. Enfim, como já mencionado, esses movimentos ainda são 

localizados e pontuais, de forma que há ainda um longo caminho a se percorrer 

quando o objetivo é a informação e a conscientização em massa da população sobre 

o tema que, finalmente, leve a uma mudança de comportamento social. 

Outra abordagem no sentido de mitigar os efeitos nocivos do abuso de 

telas por crianças e adolescentes consiste no controle do acesso deste público às 

redes sociais. Assim como preceitua Haidt (2024, p. 25) “as crianças devem passar 
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pelo período mais vulnerável do desenvolvimento cerebral sem ter acesso a um fluxo 

sem filtro de comparações sociais e influenciadores escolhidos por algoritmos”. 

Atualmente, no mundo de modo geral, a idade mínima para ter uma 

conta e navegar em rede social é de 13 anos, conforme legislação em vigor nos EUA 

desde 1998, país sede das empresas que comandam as redes sociais no mundo. No 

entanto, o que vemos na realidade é o total desrespeito a esta regra, com crianças e 

adolescentes menores de 13 anos burlando os mecanismos de verificação de idade 

das empresas de tecnologia. Isso ocorre por dois motivos: a permissividade dos pais 

em autorizar que os filhos tenham rede social antes dos 13 anos; e a ausência de 

imposição de obrigação legal (com consequências) para que as empresas façam a 

verdadeira e eficaz verificação de idade. 

No tocante à responsabilidade dos pais, o próprio Haidt (2024) aponta o 

quão difícil é a fiscalização parental no mundo e na internet de hoje, local em que as 

crianças e os adolescentes, inclusive, aprendem maneiras de enganar os pais e burlar 

as regras. Assim, a responsabilidade primordial de verificação de idade seria das 

empresas que devem se aprimorar cada vez mais em termos de exatidão e de 

segurança de dados. Mas elas não o farão se não forem pressionadas pela sociedade 

e pelo Estado através de leis que determinem obrigações de proteção de crianças e 

adolescentes. 

Neste diapasão ainda, pode-se verificar que as empresas estão 

buscando auxiliar na promoção do controle parental criando mecanismos que 

permitem aos pais conectarem suas contas à de seus filhos e assim controlar o tempo 

de tela, o acesso a conteúdos e aplicativos e até a localização dos filhos. Tem-se 

como exemplo a própria Apple com Compartilhamento Familiar, o Google com o 

Google Family Link e diversos aplicativos para sistema IOS e Android para controle 

parental. 

O Instagram, por exemplo, anunciou mudanças no sistema de 

permissões em casos de contas de usuários menores de 18 anos e tornará tais perfis 

privados (e não mais públicos), não permitirá notificações entre 22h e 7h e limitará 

conteúdos sensíveis. Essas mudanças já estavam sendo implementadas nos EUA 

Canadá, Reino Unido e Austrália no ano de 2024 e já devem estar em implementação 

aqui no Brasil neste início de 2025. 
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Apesar desta aparente preocupação da Meta, empresa controladora do 

Instagram, ainda há longo caminho a percorrer, haja vista que a questão da verificação 

de idade continua sendo um desafio. 

É por isso que ações mais eficazes e contundentes estão sendo tomadas 

por governos, como o da Austrália que, em novembro de 2024, se tornou o primeiro 

país a aprovar lei que proíbe redes sociais para crianças e adolescentes menores de 

16 anos. As empresas terão um ano para implementarem a restrição e poderão ser 

multadas caso descumpram a lei. 

Assim, após a menção a diversos recursos externos à família, deve-se 

discorrer um pouco sobre as ações realizadas pelos pais e responsáveis dentro do 

ambiente familiar, entendendo como ocorre a dinâmica entre pais e filhos no que tange 

ao abuso de telas. 

A proteção de crianças e adolescentes não é simples. Veja. Em um 

estudo realizado em 2023 por Madeira et al. (2023) identificou-se a existência de 138 

aplicativos que poderiam ser utilizados pelos pais e responsáveis e que, em sua 

grande maioria, realizava funções essenciais como controlar o tempo de acesso, 

bloquear sites e apps indesejados, mas, ao mesmo tempo, identificou-se que havia 

muitas críticas a esses aplicativos relacionadas a problemas técnicos, aplicabilidade 

e prejuízos gerados pelo controle excessivo. 

No entanto, mesmo com a existência destes recursos e tutoriais de como 

usá-los na internet, a realização de um verdadeiro controle é complexa e desafiadora. 

À margem de mecanismos de controle, está a relação pai e filho, que 

deve ser considerada. Seriam, de acordo com os estudos de Bastos et al. (2022), três 

tipos de abordagem parental que podem ser identificadas: (i) a abordagem restritiva, 

que consiste no estabelecimento pelos pais de regras para controle do tempo de tela 

das crianças; (ii) a mediação ativa, na qual consiste em fazer recomendações e 

sugestões para o uso apropriado dos dispositivos eletrônicos e tem caráter instrutivo 

e regulatório; e, por fim, (iii) o co-uso ou co-visualização, que, por sua vez, equivale a 

compartilhar o uso dos dispositivos com a criança, ou seja, assistir ou jogar juntos. 

Ressaltou-se, neste estudo, que os estilos não são estáticos dentro das famílias e que 

as estratégias podem variar de acordo com as diferentes situações vivenciadas no dia 

a dia, sendo que a mediação dos pais, seja qual for a abordagem adotada, 

demonstrando seu envolvimento ativo, pode levar as crianças a usarem as mídias e 

os dispositivos eletrônicos de maneira mais benéfica ou menos danosa à saúde. 
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Para que pais e responsáveis possam exercer o controle parental e para 

que o controle social seja efetivo no sentido de proteger crianças e adolescentes do 

abuso de telas é necessário e primordial que as campanhas de conscientização sejam 

ampliadas, estejam em uma linguagem acessível e sejam ininterruptas (e não 

limitadas em uma semana no ano). 

O intuito deste estudo não é demonizar o uso de tecnologia, mas sim 

estabelecer as bases para uso adequado, dentro dos padrões seguros para a saúde 

de crianças e adolescentes ressaltando a importância da observação, criação e 

eficácia das leis e políticas públicas que discorrem sobre o tema. 

 

5.1.2 Proposta de ações sobre o uso de telas 

 

Diante das lacunas observadas na legislação em vigor no país e em 

busca da criação de leis e políticas públicas eficazes para a proteção de crianças e 

adolescentes contra o abuso de telas, propõe-se, então, ações capazes de promover 

o uso adequado e saudável da tecnologia e coibir os abusos que hoje são realidade. 

Inicialmente, em razão da proibição de uso de dispositivos eletrônicos 

estabelecida na Lei 15.100/2025 e cuja entrada em vigor se deu já no início deste ano, 

criou-se uma excelente oportunidade de efetivamente fazer valer a proibição, ao 

mesmo tempo em que se deve colocar o assunto em pauta nas escolas, para pais e 

educadores. 

Em ambientes escolares deve-se abordar o tema em reuniões periódicas 

com os pais e, tão importante quanto, com as próprias crianças e adolescentes. O 

simples proibir estabelecido na lei não é o ideal, e tanto o legislador quanto o poder 

público o sabem. E é justamente por isso que o Ministério da Educação tem se 

esforçado para promover e disseminar o material elaborado para auxiliar os 

estabelecimentos de ensino a aplicar a nova lei e a promover a adequada informação 

a educadores, pais e alunos. 

Deve-se deixar muito claro que a internet e o uso de tecnologias na 

escola deve ser exaltado e tem um impacto positivo para a educação eis que 

estudantes precisam da internet para pesquisar, professores precisam para suas 

aulas, demonstrações, apresentações e para tornar as aulas inovadoras e 

interessantes. 
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Mesmo diante dos benefícios do uso da internet e das tecnologias, não 

se pode entender que estes benefícios estão ligados à utilização pelo aluno de 

dispositivos eletrônicos individuais, principalmente celulares, em ambiente escolar, 

como bem destaca Haidt (2024, p. 286): 

 

Em agosto de 2023 a Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) emitiu um relatório abordando os efeitos 
adversos das tecnologias digitais e dos celulares em particular, sobre a 
educação no mundo todo. O relatório reconheceu os benefícios da internet 
para a educação on-line e de algumas populações de difícil acesso, porém 
destacou que há surpreendentemente poucas evidências de as tecnologias 
digitais melhores a aprendizagem em sala de aula tradicional. O relatório 
também ressaltou que o uso do aparelho foi associado a desempenho escolar 
reduzido e maior disrupção em sala de aula. 

 

É essencial comunicar aos pais e aos alunos sobre a importância de não 

utilizar celular nas escolas e, mais do isso, comunicar adequadamente como se dará 

a aplicação da Lei 15.100/2025 na escola e fazer valer a proibição, mesmo com a 

resistência inicial de alguns pais e dos estudantes. 

Neste sentido, uma ação importante que também deve fazer parte das 

estratégias da escola é o oferecimento às crianças e adolescentes de alternativas para 

a não utilização do celular, estímulo ao brincar livre, oferta de bolas, giz e material de 

artes, cordas, elástico, jogos de tabuleiro, aulas e atividades em turnos diferentes do 

turno de estudo (permitindo que a criança ou adolescente passe mais tempo na escola 

e longe das telas). 

As ações de controle de uso de telas nas escolas, bem como as ações 

de promoção da conscientização de educadores, pais e alunos realizadas no 

ambiente escolar, apesar de serem importantes, não podem estar restritas a este 

ambiente. 

As ações de conscientização sobre os males causados pelo abuso de 

telas por crianças e adolescentes devem alagar suas fronteiras, tomar espaços em 

todos os ambientes sociais e um ambiente relevante e que pode trazer bons frutos é 

o de cuidado com a saúde. Assim, consultórios médicos ou terapêuticos, Unidades 

Básicas de Saúde, dentre outros locais de cuidado com a saúde podem se tornar 

espaços para promoção da conscientização. 

Sugere-se que aqueles que atendam nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e as equipes multidisciplinares de Saúde da Família que realizam visitas 

domiciliares, consultas de enfermagem e atendimentos grupais e tem o dever de 
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promover a educação em saúde, devem abordar a temática do consumo de telas 

digitais, “inserindo diálogos sobre o conteúdo, equilíbrio do tempo de uso, diferentes 

estímulos ao desenvolvimento social das crianças, diminuição de atividades passivas, 

construção conjunta de hábitos saudáveis, defesa de cuidados infantis de alta 

qualidade e das necessidades próprias da primeira infância” (Gondim et al., 2022, p. 

7). 

A abordagem do assunto em diferentes ambientes é necessária e crucial 

para a disseminação da informação principalmente quando percebemos as diferentes 

realidades sociais no país. Vejamos. Muitas vezes, pais da classe média e baixa não 

conseguem ir às reuniões escolares e às atividades e palestras propostas pelas 

escolas dos filhos justamente por acontecerem em horário de trabalho. Ora, como 

abordar esses pais então? Em consultas médicas, ou visitas das equipes da Saúde 

da Família, seria uma ótima opção, momento em que os pais ou responsáveis 

estariam dispostos e com a atenção voltada à saúde da criança ou adolescente. 

Outra relevante questão é a realização de ações de conscientização 

para diversos públicos que demandará linguagens diferentes, recursos audiovisuais 

diferentes, meios de comunicação diversos, enfim, deve-se pensar com muito cuidado 

a forma e meio de comunicação para garantir a sua eficácia. 

Por isso é que, tão importante quanto estabelecer intervenções no 

sentido de conscientizar pais e responsáveis sobre o uso excessivo de telas, é 

estabelecer, informar e ensinar sobre o uso adequado da tecnologia, sobre as 

possibilidades de interação interpessoal e atividades que promovam o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

Um bom uso das telas seria promover o bate papo por vídeo, 

principalmente com pessoas queridas que não moram próximo da criança. Este 

contato pode ser considerado uma interação digital de qualidade. 

Ademais, promover a utilização da tela em que pais ou responsáveis 

estejam a utilizando junto com a criança também gera interação de qualidade. Um 

“estudo realizado na Noruega indicou que as mães apresentaram mais interação com 

os filhos durante uso de tablets, do que durante programas de televisão ou uso de 

brinquedos, ilustrando possível potencial positivo das telas digitais nas relações com 

os filhos” (Gondim et al., 2022, p. 5). 

Ao garantir aos pais informações adequadas sobre a utilização de telas 

por crianças e adolescentes enfatiza-se seu dever de cuidado e de exercício da 
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autoridade parental estabelecida em diversos diplomas legais tais como na 

Constituição Federal, no Código Civil Brasileiro e no Estatuto da Criança e do 

Adolescentes. Desse modo, estes, por possuírem a responsabilidade e o dever de 

cuidado para com os filhos, ao não exercerem a autoridade parental imposta por lei, 

incorrem em abandono que pode ser afetivo, material, intelectual, e, inclusive, digital, 

o que caracteriza ato ilícito e pode ensejar a reparação que advém de uma ausência 

do responsável jurídico e titular do exercício do poder familiar. Os pais devem tomar 

conhecimento deste dever e devem ser cobrados legalmente por isso. Muitas vezes a 

mudança no comportamento social só ocorre quando antes imposta por lei, com seus 

deveres e consequências. 

No entanto, é evidente que ao Estado cabe não somente estabelecer 

regras parentais, vigiar e punir, mas cabe também regular as empresas de tecnologia 

e a permissão de acesso das crianças e adolescentes à conteúdos maléficos e 

inadequados. É possível, por meio de legislação e controle social e estatal, dar um 

basta ao modelo de negócios baseado em anúncios que transformam os usuários 

menores de idade em produtos. 

Uma ação importante, que deve ser discutida na sociedade civil e levada 

ao legislador, seria proibição do uso de redes sociais por crianças e adolescentes 

menores de 16 anos, que já é uma realidade na Austrália, como já dito, que foi pioneira 

em legislar sobre o assunto e a prever a responsabilização das plataformas pela 

verificação da idade de seus usuários sob pena de multa de até US$ 50 milhões.  

O caminho para uma mudança social no que tange ao uso de telas por 

crianças e adolescentes passa necessariamente, portanto, pela existência de previsão 

e regulamentação legal, políticas públicas de educação e saúde, além de ações 

afirmativas sobre o tema. 

Como visto, as previsões legais que instituem o dia ou a semana de 

conscientização sobre o tema, como ocorre no Município de Franca, ou mesmo a Lei 

Federal 15.100/2025 que estabeleceu a proibição do uso de celulares nas escolas, 

são válidas e correspondem a um começo, mas estão longe de serem suficientes. 

No entanto, é necessário que utilizemos destas iniciativas legislativas 

para introduzirmos efetivamente a discussão sobre um tema tão relevante. 

Na cidade de Franca, em razão da existência da “Semana de 

Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, 

tablets e computadores por bebês e crianças” prevista na Lei Ordinária Municipal 
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9.438/23, muito se discutiu sobre o tema, que foi pauta de diversas reuniões do GEDE 

– Grupo de Estudos em Desenvolvimento da Uni-FACEF em parceria com 

representantes da Câmara de Vereadores da cidade. Destaca-se que na reunião de 

encerramento anual da referida parceria, foi apresentado o material desenvolvido fruto 

deste estudo e das estratégias de distribuição e abordagem de pais e responsáveis 

frutos das ideias expostas nas reuniões. 

É necessário ressaltar que a existência da referida lei municipal foi 

fundamental para promover o debate sobre o tema no GEDE, justamente porque se 

identificou a possibilidade da academia contribuir com a sociedade, por meio da 

parceria mencionada, na “Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males 

causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e 

crianças”, com envolvimento de diversos atores sociais. 

O material elaborado, a princípio, trata-se de um panfleto que pode ser 

distribuído por meio físico e digital, com informações básicas sobre as recomendações 

dos órgãos de saúde sobre a exposição de telas por crianças e adolescentes e sobre 

os principais danos causados a eles quando há o abuso de telas. Neste mesmo 

material consta uma cartilha de tempo de uso de telas, que servirá para que os pais 

acompanhem a frequência de uso de telas por eles mesmos e por seus filhos durante 

uma semana, para, com essa informação, adequar o acesso às telas de acordo com 

as recomendações. 

O material elaborado deverá ser entregue nas escolas, para distribuição 

aos pais, professores e demais atores sociais que lidam com crianças e adolescentes, 

e deverá ser entregue também aos profissionais de saúde nas UBS para que ao 

abordarem pais e responsáveis nas consultas clínicas, possam distribuir o material e 

informar sobre o tema. A distribuição do referido material contará, ainda, com a 

preciosa colaboração da Liga da Pediatria da Uni-FACEF, via Ambulatório de Pediatria 

do 3o. ano, que se articulará para sua divulgação. Acredita-se que neste ambiente de 

saúde se consiga maior atenção e interação com pais e responsáveis. 

Esta ação aqui prevista deve servir para provocar a sociedade a pensar 

e discutir o tema, para alertar os pais e fazê-los realmente perceber quanto tempo os 

filhos ficam expostos às telas e para alertar, com linguagem simples e direta, sobre os 

principais problemas causados na saúde física, mental e psicológica de seus filhos. É 

um primeiro passo. 
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Com a proibição do uso de celulares nas escolas determinada em lei 

federal e em vigor desde o início deste ano, faz-se essencial a distribuição deste 

material e a promoção de discussões sobre o tema. 
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5.2 CARTILHA DESENVOLVIDA SOBRE O USO DE TELAS 

 

Segue abaixo então, a cartilha desenvolvida como produto deste estudo. 

Em uma primeira aba, estão as informações básicas tais como as recomendações dos 

órgãos de saúde sobre a exposição de telas por crianças e adolescentes. Assim, de 

maneira clara e objetiva, pais e responsáveis poderão verificar qual o tempo 

considerado seguro para a exposição da criança ou do adolescente às telas. 

Em seguida, são apresentados os principais danos causados quando há 

o abuso do tempo de telas, também em uma linguagem de fácil entendimento. 

Segue abaixo, na Figura 6, uma visão da cartilha proposta: 

 

Figura 6: Cartilha com informações sobre uso de telas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No verso da cartilha está disponível uma planilha para anotações a 

respeito do tempo diário que a criança ou o adolescente fica nas telas, que deve ser 

observado e anotado durante uma semana, como se verifica da imagem abaixo. 
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Figura 7: Planilha para controle parental do tempo de tela 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O objetivo desta planilha é mapear o total de tempo de tela além de 

identificar quais períodos e dias da semana esse uso se intensifica. O mapeamento 

então, auxiliará os pais e responsáveis, em primeiro lugar, a identificar o excesso, e 

em segundo lugar, a fazer os ajustes nos combinados, na rotina do menor, para que 

enfim se adeque aos padrões seguros e saudáveis de uso de dispositivos eletrônicos. 

É necessário ressaltar que já existem inúmeros aplicativos de controle 

parental que mostram quanto tempo a criança ou adolescente utilizou o celular, quais 

aplicativos utilizou e por quanto tempo, quais conteúdos acessados, enfim, possuem 

uma infinidade de recursos e informações que os pais e responsáveis podem e devem 

utilizar. No entanto, muitas vezes eles não despertaram para o problema das telas, 

não tem real conhecimento do quanto seu filho fica no celular, no computador, no 

tablet, e, enfim, sequer sabem da existência desses aplicativos ou acham difícil utilizá-

los. 

Sendo assim, a cartilha e a planilha desenvolvidas pretendem despertar 

nos pais e responsáveis, por meio de material de fácil acesso e compreensão, a 

necessidade de enfrentamento do tema e a realidade sobre a utilização de telas por 

seu(s) filho(s). Este material deve ser um vetor inicial de controle pelos pais e de 

discussão dentro da família e na própria sociedade, com o envolvimento de agentes 

escolares e de saúde. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Diante de uma sociedade conectada, em que os dispositivos digitais e 

as telas fazem parte do cotidiano de todos, um sinal de alerta foi aceso quanto ao 

excesso de tempo que temos passado em frente às telas. E, se os adultos abusam 

das telas, as crianças e adolescentes não são diferentes. 

No entanto, o abuso de telas por crianças e adolescentes tem se 

mostrado prejudicial ao seu desenvolvimento psíquico, mental e físico, de acordo com 

milhares de estudos realizados no mundo todo, que demonstram à exaustão o quanto 

o problema deve ser encarado como uma questão de saúde pública. 

Neste diapasão, se pontua que crianças e adolescentes são 

considerados uma população vulnerável, digna de cuidados especiais e tratamento 

específico previsto em nossa Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e diversos outros diplomas legais. 

Observou-se que, apesar de muitos órgãos oficiais e governamentais 

nacionais e estrangeiros elaborarem recomendações sobre o tempo de exposição de 

crianças e adolescentes às telas, tais recomendações não estão sendo observadas 

pela população de modo geral e a realidade merece atenção e ação. 

Sendo assim, a proteção deste público contra os malefícios que o abuso 

de telas provoca deve passar obrigatoriamente pelo tripé Informação – 

Conscientização – Proteção Legal. 

No Brasil, observa-se um distanciamento entre o que é proposto pelas 

normativas e os conhecimentos mais avançados sobre atenção à infância, assim 

como uma grande fragmentação das ações direcionadas a esse público, o que pode 

impactar na implementação de estratégias verdadeiramente integrais, que pode ser 

observado pelos resultados deste estudo que identificaram a existência de leis 

estaduais (em quase a totalidade dos Estados brasileiros) e municipais (de algumas 

capitais dos Estados) que abordam o tema do uso de telas por crianças e 

adolescentes, promulgadas durante os últimos 20 anos, mas que não conseguem 

tratar o tema com a profundidade e a amplitude que ele merece. Em âmbito federal, 

por sua vez, há apenas uma lei especifica sobre o tema que entrou em vigor apenas 

neste ano de 2025. 

As leis existentes sobre o tema se dividem em leis que proíbem o uso de 

dispositivos eletrônicos em ambiente escolar e leis que propõem a criação de uma 
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semana de conscientização, o que certamente demonstrou a necessidade de 

aprimoramento da legislação e das políticas públicas capazes de efetivamente 

promover a conscientização a respeito do controle do tempo de tela para uma 

mudança social efetiva nos costumes e atitudes frente ao uso dos dispositivos digitais. 

Além disso, o envolvimento da sociedade e de outros atores sociais, não 

só os da educação, como também os da saúde é fundamental para que o tema seja 

tratado de maneira completa e com melhores resultados. Vale observar que a entrada 

em vigor da Lei 15.100/2025 que impôs restrições ao uso de celulares nas escolas 

representa um passo importante no controle social do abuso de telas, porém deve-se 

aproveitar este momento para realmente colocar em pauta o tema e trazer à discussão 

tais atores sociais. 

Sugere-se que as ações propostas nos itens 5.1.2 e 5.2 sejam colocadas 

em prática e que outras pesquisas possam ser realizadas para verificar a eficácia do 

material distribuído e o impacto das ações na comunidade local e regional. 

Este estudo, no entanto, não tem a pretensão de esgotar completamente 

a descrição dos danos e problemas que podem surgir pelo abuso de telas por crianças 

e adolescentes, pois não se aprofundou em questões relacionadas ao conteúdo a que 

este público é exposto no mundo digital. Tal questão também envolve interesses de 

grandes grupos econômicos em manter crianças e adolescentes conectados, 

consumindo e produzindo conteúdos e produtos. Neste intuito, também devem ser 

objeto de estudo o conteúdo digital apresentado para crianças e adolescentes, sob o 

ponto de vista da necessidade de regulação deste conteúdo e idade mínima de acesso 

adequados para o público em questão. 
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