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A mercadoria e aqui o prazer do homem ou a 

imaginacao desse mesmo prazer, esta mercadoria e a 

oferta da intimidade da mulher. Tambem, o que e 

aqui alienado, na pessoa, e mais grave do que na 

escravatura (no sentido habitual), pois nesta, aliena-

se a forca de trabalho e nao a intimidade. 

(anonimo) 
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RESUMO 

O estudo da vitima se tornou um importante instrumento socio-juridico, para identificar as 

causas e fatores do crescente aumento do crime de trafico de pessoas para fins sexuais no 

Brasil e no mundo, dando enfoque principalmente as mulheres, que sao vitimas em potencial, 

em face da condicao de genero que representam na sociedade brasileira. A titulo de 

problematizacao indaga-se: quais os fatores que levariam a mulher a se tornar vitima do crime 

de trafico para fins sexuias? Assim, somente sob uma rigorosa perspectiva vitimologica. que e 

possivel delinear com precisao o perfil das mulheres vitimas do crime de trafico sexual no 

Brasil, tendo como hipotese a ser apresentada a problematica, a multifatorialidade. Diante 

disso, o objetivo geral desta pesquisa e analisar o crime de trafico de mulheres para fins 

sexuais, seja em ambito nacional ou internacional. Como objetivos especificos, apontam-se: 

reconhecer a importancia da Vitimologia, dos seus conceitos e postulados; identificar os 

principals aspectos historico-sociais. que conduziram ao cenario criminogeno experimentado 

pelas vitimas brasileiras nessa seara; compreender os instrumentos juridicos estabelecidos 

para o controle do crime de trafico de mulheres para fins sexuais, relacionando-os aos fatores 

historico-sociais que influenciam diretamente na questao. Para tanto. desenvolve-se a 

pesquisa de natureza explicativa, que visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrencia de um determinado fenomeno, aprofundando o conhecimento de 

tal realidade, porque explica a razao. Para tal pesquisa, emprega-se o metodo indutivo que 

parte da analise de dados particulars, inferindo-se uma verdade geral e universal do problema 

apresentado; auxiliado pelo metodo historico. Indica-se o emprego da tecnica de pesquisa 

bibliografica, com a aplicacao da documentacao indireta. Ao final, a guisa de conclusao, 

aponta-se o trafico de mulheres como forma subliminar de escravidao contemporanea, uma 

vez que as suas vitimas sao submetidas a condicoes subumanas, o que se configura como um 

total desrespeito aos direitos humanos e a dignidade dessas mulheres, e ainda, por representar 

um comercio ilegal do sexo que se consubstancia em um negocio lucrativo, movimentando 

quantias exorbitantes de dinheiro para as redes do trafico que manipula mulheres como se 

mercadoria fossem. 

Palavras-Chave: Vitimizacao. Trafico de mulheres. Explora9ao sexual. Direitos Humanos. 

Politicas de enfrentamento. 



ABSTRACT 

The study of the victim became an important tool for socio-legal factors and identifies the 

causes of increasing crime of human trafficking for sexual exploitation in Brazil and abroad, 

focusing mainly women, who are potential victims in the face of condition of representing 

gender in Brazilian society. In order of problematization, the ask is: what factors lead women 

to become victims of trafficking for sexual purposes? Thus, only under the strict victimology 

perspective, it is possible to delineate accurately the profile of women victims of the crime of 

sex trafficking in Brazil, to present a hypothesis to the problems presented, the multifactorial. 

Therefore, the general objective of this research is to analyze the crime of trafficking in 

women for sexual purposes, either nationally or internationally. The specific objectives are 

pointed out: to recognize the importance of Victimology, its concepts and proposals, 

identifying the main socio-historical aspects that led to the criminogenous scenario 

experienced by victims in this Brazilian harvest; understand the legal instruments established 

to control crime trafficking in women for sexual purposes, relating them to historical and 

social factors that directly influence the issue. To this end, it develops the research of an 

explanatory nature, which aims to identify factors that determine or contribute to the 

occurrence of a particular phenomenon, deepening the understanding of this reality, because it 

explains why. For this, it is employing the inductive method that analyzes private data, 

inferring a general and universal truth for the problem presented, aided by the historical 

method. It indicates the employment of bibliographic technical of research, with use of 

indirect documentation. Finally, in conclusion, it points to the trafficking of women as a 

subliminal way of contemporary slavery, as its victims are subjected to subhuman conditions, 

which is configured as a total disrespect for human rights and dignity of those women and. 

also represents an illegal sex trade that is embodied in a lucrative business, moving exorbitant 

amounts of money to trafficking networks that handles women as i f they were merchandise. 

Keywords: Victimization. Women Traffic. Sexual Exploitation. Human Rights. Politics of 

confrontation. 
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1 INTRODUCAO 

Com o rapido desenvolvimento socio-economico do Brasil, a populacao se torna 

escrava dos problemas emergentes, fazendo crescer a desigualdade social, evidenciada na 

globalizacao, na discriminacao e na violencia contra os marginalizados sociais, no descaso do 

poder publico com a defasagem na aplicacao de medidas juridicas para combater essa 

realidade; enfim fatores que acabam por fomentar um sentimento de revolta generalizada na 

sociedade, que clama por uma vida digna e igualitaria. 

E nesse sentido que se podem apontar aqueles que se transformam em excluidos 

sociais, ou seja, em vitimas potenciais desse desequilibrio, que e refletido nos sujeitos tidos 

por mais vulneraveis para enfrentar a realidade das ruas, aqueles que necessitam de atencao e 

protecao socio-juridica latente por serem atores principais dos processos de vitimizacao 

diarios. 

Existem diversos processos vitimizantes, quais sejam. aqueles resultante do 

cometimento do crime que causa danos diversos ao individuo social; o segundo tipo e a 

vitimizacao praticada pelos agentes protetores, como os policiais, por exemplo. que muitas 

vezes esquecem o sofrimento da vitima e nao se importam com suas expectativas e 

necessidades, e por fim, aponta-se a vitimizacao que vem da falta de amparo dos orgaos 

publicos e da ausencia de receptividade social em relacao a vitima, onde a mesma 

experimenta um abandono nao so por parte do Estado, mas, tambem, por parte do seu proprio 

grupo social. 

Ve-se que a vitimizacao e um problema social complexo e de multiplas formas, 

pelo qual, se revela a degradacao dos sistemas socio-economico e juridico, em especial do 

constrangedor papel do Estado como agente vitimizador, fazendo surgir a necessidade de dar 

alguma resposta as vitimas marginais, como medida para minimizar. ou mesmo evitar. as 

conseqiiencias que essa desigualdade pode fazer surgir na sociedade. 

A principal vitima social e a mulher, pois esta ao procurar oportunidades reais de 

se firmar no seio social acaba esbarrando numa realidade ilusoria e intimista que e o crime, 

onde lhe sao apresentadas falsas promessas de crescimento socio-economico, que na verdade 

implicara na exploracao de seu corpo e destruicao de sua dignidade. 

E neste piano que surge as redes de trafico de pessoas para fins sexuais, que 

apesar de ser um problema disfarcado na sociedade, cresce, assustadoramente, no Brasil e no 

mundo atraves das chamadas rotas de exploracao sexual que enveredam por todos os paises. 
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Essas redes tern como principal objetivo transformar a mulher numa mercadoria 

de lucro, em troca de diversas vantagens que na realidade nao passa de instrumentos para 

conseguir atrai-las para esse crime, se configurando. na atualidade, como a escravidao de 

outrora, vivida pelos negros no tempo da colonizacao. 

Alem da exploracao e tortura sexual a que sao submetidas, essas mulheres vitimas 

do trafico de pessoas sofrem discriminacao, preconceito e hostilizacao social, sendo vistas 

como meras prostitutas e pessoas sem direitos, aumentando ainda mais a sua exclusao da 

sociedade. 

Diversas pesquisas sobre o trafico de mulheres para fins sexuais no Brasil vem 

sendo realizadas, com o intuito de desvendar as rotas da exploracao sexual, o modo de agir 

dos traficantes, o perfil das mulheres aliciadas e o porque do seu envolvimento no trafico de 

pessoas, a finalidade do crime, enfim todos os elementos que caracterizem esse problema, 

para que se possa trazer a publico as faces reais dessa exploracao e motivar o aparato juridico 

para combate-lo. 

Evidenciado o problema, cabe discutir o grau de responsabilidade de cada sujeito 

participante do trafico (aliciadores, vitima-mulher, Estado e sociedade), bem como, buscar 

leis brasileiras e instrumentos internacionais que tenham por finalidade prevenir, combater e 

reprimir essa pratica desumana de usurpacao sexual das mulheres. 

O tipo de pesquisa empregado sera a pesquisa explicativa, que visa identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrencia de um determinado fenomeno, 

aprofundando o conhecimento de tal realidade. porque explica a razao. Para tanto. 

empregando-se a tecnica de pesquisa bibliografica, aplicar-se-a o metodo indutivo que parte 

da analise de dados particulares, inferindo-se uma verdade geral e universal do problema 

apresentado. 

Nesta pesquisa, tentar-se-a, no primeiro capitulo, explicar o surgimento da vitima 

para o Direito Penal, o seu significado e a sua evolucao socio-juridica, para buscar 

compreende-la a partir do seu comportamento frente aos problemas sociais, e ainda, quanto a 

realidade criminosa da sociedade brasileira atual. 

Ainda neste primeiro momento, registrar-se-ao os diversos tipos de vitimas, 

partindo das analises vitimologicas, bem como os seus respectivos processos vitimizatorios 

que modificam e desumanizam a sua realidade social diaria, no que diz respeito aos conceitos 

estabelecidos pela sociedade brasileira contemporanea ao rotular quern seriam os criminosos e 

quern seriam as vitimas. 
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No segundo capitulo, analisar-se-a o crime de trafico de pessoas para fins sexuais 

a partir do contexto historico brasileiro do periodo colonial, em que diversos negros eram 

trazidos para o Brasil como mercadoria de troca. Isto, apesar de ter se passado a muito tempo 

podera se verificar, atraves da comparacao com o trafico de mulheres. onde estas sao 

exploradas sexualmente. torturadas. mantidas em carcere como produto a venda, provando-se, 

assim, que contrariamente ao que se pensa, a escravidao ainda persiste na sociedade moderna. 

O trafico de pessoas, aqui, sera analisado minuciosamente, desde seu conceito em 

nivel nacional e internacional, passando pelos fatores que levam esse crime a ter subsidios 

para a sua propagacao no Brasil e no exterior, principalmente nos paises europeus, onde a 

incidencia do trafico de mulheres e intensa, devido as ilusorias propostas de conseguir uma 

vida melhor no estrangeiro, saindo do Brasil. por exemplo. 

E, ainda, mostrar-se-a que todas essas informacoes sao obtidas atraves de 

pesquisas desenvolvidas por organizacoes nao-governamentais, como e o caso da PESTRAF, 

que busca estudar as rotas do trafico de mulheres, para alertar a populacao e os poderes 

publicos para o aumento brusco desse crime, e, assim, tentar reprimir os aliciadores e impedir 

o deslocamento dessas mulheres, que muitas vezes se da atraves de seu proprio 

consentimento, para uma realidade desumana, exploratoria e sem perspectivas socio-

economicas futuras. 

No terceiro capitulo far-se-a um levantamento para identificar os instrumentos 

juridicos e sociais para se combater o trafico de mulheres, partindo desde a concepcao 

constitucional e humanitaria do problema ate se chegar ao tratamento penal punitivo, para 

aqueles que desrespeitarem as leis nacionais (lei n° 12.015/2009 e o Dec. n° 5.948/2006) e, 

bem como, tratados internacionais sobre o tema, como o Protocolo de Palermo que 

influenciou na criacao de diversas normas, que tern por finalidade: prevenir, combater e 

reprimir o trafico de pessoas no Brasil e no mundo. 

Assim e que se pretende desenvolver um trabalho monografico centrado na 

problematica questao da exploracao sexual feminina; situacao estigmatizante, quase sempre 

compreendida pela sociedade de forma preconceituosa e equivocada, e que, por isso mesmo 

demanda maior atencao por parte do Estado e da sociedade de modo efetivo e urgente. 
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2 A VITIMA NO DIREITO PENAL ATUAL 

2.1 O PAPEL DA VITIMA AO LONGO DA HISTORIA 

A vitima ao longo da historia foi relegada em razao da pouca ou nenhuma empatia 

por ela despertada, isto e explicado quando analisado o momento historico em que o seu 

quadro reverteu-se perante a sociedade. 

De fato, em determinado periodo da historia, a tematica relacionada a vitima 

passou a interessar, em alto grau, ao campo das ciencias penais e a diversas outras areas, 

fenomeno identificado como um verdadeiro movimento vitimologico, embora o sentido dessa 

expressao nao tenha se cristalizado integralmente no conteudo desse movimento, e a vitima o 

impulso inicial deste. 

Diante disso, o periodo em geral apontado pelos doutrinadores, nao havendo 

dissenso a respeito, como sendo o do inicio do movimento vitimologico e o do pos-guerra, 

momento este, onde houve um grande sofrimento e enorme numero de mortes, intensificando 

os horrores que veio a conhecimento publico, criando na consciencia mundial, que ja estava 

estarrecida, um dever inarredavel de solidariedade para com as vitimas inocentes. 

Este momento da historia da humanidade gerou um movimento no sentido 

contrario e impulsionou a construcao dos direitos humanos e a criacao de mecanismos 

protetores na ordem internacional. onde se celebraram os tratados e convencoes que serviriam 

para amparar as pessoas e protege-las da vitimizacao. 

A relacao desse movimento com os direitos humanos ficou claro nas seguintes 

palavras de Cancado Trindade (PIOVESAN 2009, p. 20)': 

O Direito dos Direito Humanos nao rege as redoes entre iguais; opera 
precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos. Nas relacoes entre 
desiguais, posiciona-se em favor dos mais necessitados de protecao. Nao busca obter 
um equilibrio abstrato entre as partes, mas remediar os efeitos do desequilibrio e das 
disparidades. 
[•••] 

1 O trecho citado esta na apresentacao que Cancado Trindade fez a obra de Flavia Piovesan, Direitos Humanos e 
o Direito Constitucional Internacional. 
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E o direito de protecao dos mais fracos e vulneraveis, cujos avancos em sua 

evolucao historica se tern devido em grande parte a mobiliza9ao da sociedade civil contra 

todos os tipos de domina9ao, exclusao e repressao. Neste dominio de prote9ao, as normas 

juridicas sao interpretadas e aplicadas tendo sempre presente as necessidades prementes de 

prote9ao as supostas vitimas. 

Assim, nao foi dificil identificar na genealogia do movimento dos Direitos 

Humanos, o mesmo germe do movimento vitimologico, que pode ser visto como 

manifesta9ao daquele. 

Estabelecido o ambiente favoravel ao enfoque da vitimologia, ve-se que, o inicio 

do movimento, pode ser localizado no periodo pos-guerra, mas so alguns anos mais tarde que 

ganha corpo e substantia. Alguns autores apontam a decada de 1970, outros a decada de 80. 

como o periodo de seu efetivo crescimento. 

Os principals motivos para o fortalecimento da Vitimologia a partir da decada de 

1970 sao arrolados por Antonio Molina e Gomes (2000), onde o mesmo, de inicio, considera 

que o legado deixado pelos pioneiros da Vitimologia: Von Hentig; Mendelsohn e outros 

demonstraram a reciproca intera9ao entre autor e vitima, mencionando tambem o 

desenvolvimento no campo da psicologia social, que e uma area de estudos apta a fornecer 

um referencial cientifico no que se refere a elabora9ao de varios modelos teoricos baseados 

nos dados empiricos fornecidos pela pesquisa vitimologica. 

Cita ainda, como importante impulso, os estudos experimentais de Latane e 

Darley na decada de 1970 relacionados a dinamica da interven9ao dos espectadores nas 

situa96es de emergencia e estudos psicologicos sociais referentes a atitudes de assistencia as 

vitimas de delitos. Fazendo referenda, a crescente credibilidade das denominadas pesquisas 

de vitimiza9ao e o movimento feminista como outros importantes fatores impulsionadores do 

movimento vitimologico. 

Para compreender a extensao do movimento vitimologico e essencial desvendar o 

seu surgimento. sua defini9ao e seu estagio atual no direito, pois, dentro desse movimento 

encontra-se a polemica referente a localiza9ao da vitimologia no campo da ciencia juridica, de 

seu objeto, bem como dos inumeros debates relacionados aos processos de vitimiza9ao, a 

classifica9ao ou tipologia das vitimas e, por fim, o seu fundamento. 

No curso da evolu9ao do Direito Penal Criminologico, a vitima so ocasional e 

perifericamente e mencionada, de modo que o surgimento da Vitimologia identifica-se com os 

primeiros estudos sistematizados sobre a vitima. No entanto, o principal debate, neste aspecto, 

e a respeito de quern seria, verdadeiramente, o precursor desta nova ciencia. 
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Dois nomes emergem sempre relacionados ao surgimento da vitimologia: H. Von 

Hentig e Mendelsohn, o primeiro professor alemao expulso de sua terra natal nos tempos do 

nazismo e, o segundo, professor israelita. A maior parte da doutrina inclina-se a ver o 

segundo, Mendelsohn, o verdadeiro criador. 

Porem, este debate nao guarda maiores interesses, pois, o que realmente importa e 

estabelecer o nome do primeiro academico a falar em vitimologia, e dizer que no final da 

decada de 1940 o termo havia sido definidamente cunhado. 

Embora, Von Hentig tenha contribuido para o desenvolvimento do movimento 

vitimologico com sua obra The Criminal and his victim, publicada em 1948, que, de inicio, 

afirmava ser a vitima um elemento decisivo na realizacao do crime e, consequentemente ou 

nao, coopera, conspira ou provoca a ocorrencia do delito. Porem, somente posteriormente que 

vem abordar a relacao: criminoso / vitima, tracando uma tipologia das vitimas, texto, esse, 

que e considerado amplo e impreciso. 

Ja Mendelsohn tracou uma concepcao de vitima e vitimologia que superou a de 

Von Hentig, defendendo, pois, sempre a vitimologia como um novo ramo das investigacoes 

independente da criminologia, assim considerou que a definicao de vitima, em cunho 

cientifico, tern um alcance extremamente amplo, e, esta nao pode afastar-se da realidade, 

porque alem de existir a vitima de crime, fator exogeno, existem as vitimas de fatores 

endogenos, ou seja, fatores independentes do mundo externo, que dependem, ao contrario, da 

personalidade da vitima, o que causa dano a ela pessoalmente e indiretamente a sociedade. 

O rol dos pioneiros da vitimologia cumpre dizer, nao se restringe, apenas, aos dois 

nomes antes mencionados, mas o que importa dizer e que, a partir da publicacao das primeiras 

obras citadas, multiplicaram-se os trabalhos relacionados a vitimologia, e o tema foi ganhando 

terreno ate que chegou a realizacao de um Simposio Internacional no ano de 1973, na cidade 

de Jerusalem. 

Observa-se que os primeiros estudos vitimologicos se circunscreveram aos 

protagonistas principals do fato criminoso e pretendiam demonstrar a interacao autor e vitima. 

De fato, um dos meritos das tipologias que seus pioneiros elaboram, foi a de salientar uma 

nova imagem muito mais realista e dinamica da vitima, como sujeito ativo - e, nao, como 

mero objeto - capaz de influential significativamente, no proprio fato delitivo em sua 

estrutura, dinamica e prevencao. 

Assim, pouco a pouco a Vitimologia foi ampliando seu objeto de investigacao, e, 

do estudo desses pontos abordados acima, passou a se ocupar de outros temas, sobre os quais 

comeca a subministrar uma valiosa informacao, por exemplo, atitudes e propensao dos 
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sujeitos para se converterem em vitimas de delito (risco de vitimizacao). variaveis (sexo, cor, 

idade, etc) que intervem no processo de vitimizacao e classes especiais de vitima (tipologias), 

comportamento da vitima (que da noticia ao fato criminoso) como agente de controle social 

penal, programas de prevencao de delito por meio de grupos de pessoas com elevado risco de 

vitimizacao, entre outros. 

No que diz respeito ao Brasil, a primeira obra relacionada ao tema e Vitima, de 

Edgard de Moura Bittencourt, cuja publicacao deu-se em 1971, que trouxe efetivo destaque 

no portico da vitimologia no pais. 

Outro fator importante para o desenvolvimento da tematica no Brasil, foi a 

participacao de ilustres brasileiros no I Simposio ocorrido em 1973, incentivando os estudos e 

pesquisas relacionadas a Vitimologia, tanto que, no mesmo ano, foi realizado no Parana o I 

Congresso Brasileiro de Vitimologia, onde ficou consignado uma reforma legislativa que 

atendesse aos reclamos das vitimas. 

Diversos outros movimentos, para modificar a realidade da vitima, no nosso pais 

foram paulatinamente, sendo construidos, tanto que, hoje, e possivel vislumbrar ja uma 

tendencia a reversao da situacao das mesmas no cenario brasileiro, pois a legislacao penal 

vem, aos poucos, introduzindo dispositivos relacionados a vitima, o que contribuira para uma 

atencao doutrinaria maior ao assunto. 

As investigacoes sobre a vitima do delito adquiriram durante o ultimo decenio um 

interesse muito significativo, apesar do seu atual redescobrimento - timido, tardio e 

desorganizado, por certo - esse vem expressar a imperiosa necessidade de verificar. a luz da 

ciencia, a funcao real que desempenha a vitima do delito nos diversos momentos do fato 

criminal. 

Este novo enfoque, critico e interacionista, traz consigo uma imagem muito mais 

verossimil e dinamica da vitima, de seu comportamento, das suas relacoes com os outros 

agentes e protagonistas do fato delitivo, e, da correlacao de forcas que convergem para o 

cenario criminal. 

2.1.1 A vitimologia no campo das ciencias 

Afirmar que vitimologia e o estudo cientifico da vitima e dizer pouco e dizer 

muito, diz muito porque ja lhe reconhece a existencia como campo cientifico delimitado e diz 
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pouco, tanto porque o conceito de vitima fica em aberto como por nao clarificar seu status na 

arvore das ciencias. 

A vitimologia e um campo de investigates recentemente surgido, e por isso, e 

natural que seus contornos afigurem-se ainda movedicos, ou seja, toda proposta depende de 

uma previa justificac-ao e pode dar ensejo a inumeros questionamentos: a vitimologia e 

basicamente o estudo da vitima? De que vitima se esta a tratar? A resposta nos remete a 

alguns contornos buscados na definicao do objeto. 

Entende-se, pois, que a pergunta necessaria aqui seria qual e campo de analise 

dessa ciencia? Trata-se de um ramo da criminologia ou da sociologia, de uma disciplina 

independente ou ainda, apenas de um enfoque especifico pelos quais diversos campos de 

conhecimento podem estudar, assim, sendo, a verdadeira vocacao da vitimologia e reunir 

dados e conhecimentos sobre a vitima para fornecer, a outras disciplinas, um arsenal 

informativo que, cada uma delas, utilizara de acordo com suas finalidades especificas. 

Num terreno tao complexo, so o que parece claro e que a definicao da vitimologia 

esta necessariamente relacionada a vitima, e para que esse conceito seja valido e necessario 

fazer uma opcao em relacao a esta ciencia. Se a pretensao for utilizar os conhecimentos 

vitimologicos para a compreensao criminologica da vitima o enfoque sera a vitima do crime, 

por outro lado, se a pretensao for construir uma ciencia independente, que abarque todas as 

vitimas, parece claro que o enfoque sera outro, ou seja, um conceito mais amplo em torno 

dessas vitimas. 

Resumidamente, na definicao de Mendelshon (PIEDADE JUNIOR 1993, p. 80). a 

vitimologia e a: "ciencia sobre as vitimas e a vitimizacao". 

No entanto, se evidencia que o estudo em conjunto dos fenomenos que envolvem a 

vitima, como os acontecimentos naturais, os problemas socio-economicos e o crime, parecem 

ser opcao de pouca validade para o fim aqui perseguido, sendo, pois, acertado a necessidade 

de se adotar um conceito mais restrito. 

A necessidade dessa restricao implica em reconhecer que o conceito de vitima e 

bem mais amplo que aquele aqui adotado e, revela, portanto, a artificialidade da restricao. E 

possivel, pois, que uma analise mais abrangente encontre uma justificativa, que lhe falta no 

campo do direito penal, bem como em outros campos, para que este estudo venha a construir 

uma ciencia independente com seu metodo e objeto proprios. 

Logo, percebe-se que o interesse principal esta nas vitimas de crimes, sem a 

pretensao de afirmar a inutilidade de uma abordagem mais ampla em outras searas, e, assim. 
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reconhecendo a possibilidade de uma vitimologia autonoma e mais restrita ao campo de 

pesquisa as vitimas de crimes. 

Para Garland (2008). nas ultimas tres decadas, houve um retorno visivel da vitima 

para o centro da politica criminal, pois as vitimas individuals nao possuiam caracterizacao 

alem da autoria das manifestacoes que provocavam ao poder publico, sendo certo que, os 

interesses daquelas eram absorvidos pelo interesse desse e, que, certamente, nao eram opostos 

aos interesses do ofensor. Contudo, hoje, esse pensamento mudou, agora os sentimentos das 

vitimas e de todos que dela dependam, sao frequentemente invocados em apoio as medidas 

punitivas. 

A expressao vitima, conforme o contexto em que e utilizada possui diversos 

significados e interpretacoes diferentes. E o que se verifica no campo da etimologia, em que 

nao ha unanimidade acerca da origem da palavra; e o que se verifica, tambem, no campo da 

vitimologia e da criminologia, nas quais tampouco ha consenso acerca de sua extensao e 

finalmente, e o que ocorre igualmente no campo juridico, onde a expressao vitima tambem 

esta sujeita a significados diversos. 

O vocabulo vitima tern recebido diversas interpretacoes na seara do movimento 

vitimologico, correspondendo, cada uma delas, a extensao da abordagem cientifica 

pretendida. Um conceito razoavelmente amplo e fornecido, por exemplo, por Oliveira (1996, 

p. 25), para quern vitima e: "Aquela pessoa que sofre danos de ordem fisica, mental e 

economica, bem como a que perde direitos fundamentals, seja em razao de violacoes de 

direitos humanos, bem como por atos de criminosos comuns". 

Levando em conta a diversidade de sentidos atribuida a palavra vitima, 

Bittencourt (1987, p. 51) faz as seguintes distincoes: 

O sentido origindrio, com que se designa a pessoa ou animal sacrificado a 
divindade; o geral, significando a pessoa que sofre os resultados infelizes dos 
proprios atos, dos de outrem ou do acaso; o juridico-geral, representando aquele que 
sofre diretamente a ofensa ou ameaca ao bem tutelado pelo Direito; o juridico-
penal-restrito, designando o individuo que sofre diretamente as conseqiiencias da 
violacao da norma penal; e, por fim, o sentido juridico-penal-amplo, que abrange o 
individuo e a comunidade que sofrem diretamente as conseqiiencias do crime. 

No campo juridico, a boa tecnica recomenda a utilizacao da palavra vitima, em se 

tratando de crimes contra a pessoa; da palavra ofendido, em se tratando de crimes contra a 

honra e contra os costumes; e por fim, da palavra lesado nos crimes patrimoniais. 

Porem, ver-se que a expressao vitima e mais ampla que as outras referidas e estas. 

portanto, ficam por ela abrangidas; ja a vitima como sujeito passivo constante ou eventual, 
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principal ou secundario, e aquela que contribui para que o dano ocorra ou aquela que sofre o 

dano diretamente. 

Apos abordar algumas especificidades do conceito juridico de vitima, e preciso 

analisar o conceito de crime, atraves da interacao entre a criminologia e a vitimologia 

utilizando-se de duas opcoes: a primeira e o conceito formal, que disseca crime em seus 

componentes dogmaticos, ao apresenta-lo como fato tipico, ilicito e culpavel, ja a segunda 

opcao e aquela de raciocinio circular, segura, mas pouco significativa: crime e aquilo que a lei 

penal diz que e. 

Evidencia-se que esses conceitos ja nao servem para a criminologia moderna, pois 

eram vistos como uma criacao artificial, e sua utilizacao implicaria na legitimacao do status 

quo que a nova criminologia pretendia combater. Assim, o crime, para essa ciencia, nao e 

visto, somente, pelo seu carater formal, como tambem analisa os fatores sociais, e 

psicologicos do criminoso para que ocorra o crime. Nesse aspecto, leciona Greco (2005, p. 

38): 

[...] a pesquisa do criminologo, esquecendo momentaneamente o ato criminoso 
praticado. mergulha no seio da familia, no seu meio social, nas oportunidades 
sociais que lhe foram concedidas, no seu carater; enfim. mais do que saber se a 
conduta praticada pelo agente era tipica, ilicita e culpavel, busca-se investigar todo o 
seu passado, que forma um elo indissociavel com o seu comportamento tido por 
criminoso. Retrocede-se, enfim. em busca de possiveis causas do crime. 

Assim, a utilizacao do conceito juridico de crime pela criminologia nao se limita a 

esta colocacao, porque, ainda. que se retire a carga ideologica, nao ha como negar que tal 

conceito sofre sempre os efeitos dos condicionantes espaco/tempo, ou seja, o que e crime aqui 

talvez nao seja crime la e, o que e crime hoje talvez nao seja crime amanha. 

Para se chegar a uma solucao. tem-se uma teoria ecletica, onde o conceito juridico 

serve como vetor ao campo dos estudos criminologicos, sem que essa utilizacao implique em 

subordinacao, sendo assim, a ressalva afasta, pois, o risco de estabelecer um limite a 

criminologia tracado pelo direito positivo e, fazendo com que a mesma mantenha uma postura 

critica em relacao aquele. Portanto, quando se fala em vitima de crimes, serve de vetor o 

conceito juridico, mas o criterio da tipicidade nao e uma linha divisoria absoluta. 
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2.1.2 A relacao da vitimologia com a criminologia 

A relacao entre criminologia e a vitimologia deve ser primeiramente construida 

sem pretensao de assenhoreamento de um campo ao outro. Talvez o debate inicial se a 

vitimologia e ou nao uma ciencia separada e um inutil exercicio de rotulacao, pois, o 

importante e entender que a contribuicao de cada um nos ajuda a compreender os fatores 

subjacentes da vitimizacao, a compreender as suas conseqiiencias e a desenvolver programas 

de prevencao e assistencia as vitimas do crime e dos fatores sociais. 

Contudo, enquanto alguns vitimologos seguem os passos de Mendelsohn, 

defendendo uma vitimologia absolutamente independente da criminologia, outros 

criminologos pretendem incluir o debate vitimologico no campo da criminologia, ampliando o 

objeto desta. 

Porem, para compreensao do tema e preciso verificar os fundamentos daqueles 

que defendem uma vitimologia mais ampla ou mais restrita. Mendelsohn, um dos pioneiros da 

vitimologia, tracou um conceito extremamente amplo de vitima, porque pretende conferir 

amplitude a vitimologia e, nao subordina-la a criminologia. 

Assim, para Mendelsohn, a vitimologia deve ocupar-se de duas categorias de 

vitima: as vitimas de uma acao sancionada penalmente; e, as vitimas de situacoes nas quais 

nao intervem uma terceira pessoa - sao as vitimas de seu proprio comportamento ou de 

fatores relacionados a disposicoes penais. 

Ainda segundo Mendelsohn, a vitimologia deve determinar os fatores comuns as 

diferentes categorias de vitimas, na medida em que suas reacoes se assemelham ou diferem e, 

finalmente. identificar a origem do comportamento vitimal. 

Outros autores, como Neuman (1994), afirma que a vitimologia e um ramo da 

criminologia, pois, essa ciencia ainda nao conseguiu sua autonomia cientifica e, portanto, e 

integrante da criminilogia. 

Em suma, diante da questao relacionada a posicao da vitimologia diante da 

criminologia, existem dois posicionamentos basicos: um ve a criminologia como ciencia 

independente, autonoma, e o outro inclui a vitimologia no campo da investigacao 

criminologia, nao lhe reconhecendo independencia alguma. Ambas as posturas, pois, estao 

relacionadas ao conceito de vitima; mais amplo na primeira e mais restrito na segunda. 
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No entanto. existe ainda um posicionamento intermediario, defendido por 

Manzanera (2002), que admite a existencia de uma vitimologia ampla. independente da 

criminologia, mas, sem negar a possibilidade de um enfoque vitimologico dentro desta. 

O estudo da vitima faz parte da criminologia atual e essa e uma assertiva 

incontroversa, pois, realmente, nao tern como se conceber uma ciencia que pretende estudar 

empiricamente o fenomeno do crime e da reacao social sem introduzir a figura da vitima. 

Sendo assim, e necessario fazer com que a vitima seja parte do objeto da 

criminologia, ao lado do crime, pois, aquela acabaria sendo incompleta sem o verdadeiro 

estudo da vitima. No entanto, ve-se que, essa afirmativa nao quer dizer que esse estudo 

vitimologico nao precise tambem de outros ramos de investigacoes para desenvolver as suas 

analises sociais. 

Reforcando o entendimento de que uma ciencia depende de outras para uma maior 

compreensao dos problemas sociais, Roxin (1997, p. 47) afirma: 

Um Direito Penal moderno nao e imaginavel sem uma constante e estreita 
colaborac§o de todas as disciplinas parciais da ciencia global do Direito Penal. 
[...] e vale em substancia tambem para o campo de objeto da Criminologia, 
pressuposto para que as demais ciencias a servico da justica penal possam sequer se 
ocupar do caso. 

Resta, tao somente, esclarecer a relevancia que o enfoque vitimologico tern na 

criminologia; o primeiro argumento e conseguir tratar a maior parte dos delitos 

convencionais, partindo da analise da relacao entre, no minimo, duas pessoas, o autor e a 

vitima, pois essa unidade fatica e objeto de uma cisao que e necessaria para o enfrentamento 

do problema. 

A segunda questao afirma que a vitima faz parte do fenomeno analisado, que 

acaba por justificar uma serie de outros interesses criminologicos pela mesma, relacionados a 

etiologia do crime e do comportamento criminoso. 

Portanto, para ressaltar a importancia da abordagem vitimologica na criminologia, 

basta mencionar as palavras de Robert (1986, p. 23): 

[...] a vitimologia preenche espacos importantes, o que agora permite que a 
criminologia finalmente se estabeleca como ciencia e, sem isso, a criminologia 
perderia metade da materia de seu objeto: as vitimas. O que significa que a 
vitimologia nao apenas trouxe as vitimas para dentro da criminologia, mas tambem 
expos a relacao existente entre vitima e o ofensor, sem a qual a criminologia nao 
poderia pretender ser uma ciencia completa. 
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Pelo que foi dito ate o presente momento, entende-se que o objetivo principal da 

vitimologia, ao menos em sua vertente originaria, e investigar a etimologia da vitimizacao. E, 

atraves desta surgi diversos estudos referentes as tipologias utilizando expressoes como dupla-

penal e precipitacao vitimal para descrever a relacao entre criminoso e vitima. 

A primeira expressao dupla-penal foi proposta por Mendelsonh, esta, surgiu das 

situacoes em que os interesses nao sao assim tao antagonicos, entre o delinqiiente e a vitima. 

e, ainda, da possibilidade da troca de papeis entre eles. 

Ja a expressao precipitacao-vitimal foi criada para descrever situacoes em que a 

vitima contribui amplamente para a ocorrencia do crime, de modo que, sem sua conduta 

precipitadora, o fato nao teria ocorrido. 

Por tudo isso, que a reflexao vitimologica atual se da em um espaco muito mais 

amplo que aquele inicialmente tracado e, sem esquecer as importantes observacoes surgidas 

de um questionamento etiologico dos processos de vitimizacao, volta-se a outros campos. 

Diante disso, cabe fazer uma sintese das diversas abordagens vitimologicas que vieram 

contribuir na criminologia: 

- A compreensao do fenomeno criminal sob o enfoque mais completo, que leva 

em conta as circunstancias relacionadas a vitima, pela importancia do estudo das tipologias; 

- O estudo dos varios processos de vitimizacao e suas conseqiiencias, bem como a 

possibilidade da construcao de um novo campo de direitos das vitimas a partir deles; 

- Entre outras. 

2.1.3 As diversas tipologias das vitimas 

Partindo das premissas da receptividade vitimal, do determinismo vitimal 

subconsciente e da predisposicao vitimal, a Vitimologia estuda sob os aspectos juridicos e 

criminologicos diversos tipos de vitimas. 

Von Hentig, ao elaborar a tipologia das vitimas, as enquadra em treze categorias, 

como, por exemplo: os jovens, as mulheres, os idosos, os deficientes mentais, enfim, todos 

aqueles excluidos socialmente. Depois, englobando-as em certos grupos que nao chega a 

classifica-las de uma maneira precisa, mas as considera elementos causais do delito. 

Ja Mendelsohn, elaborou a tipologia das vitimas ressalvando sempre a 

importancia da interacao criminoso-vitima, de acordo com a participacao e a eventual 
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provocacao da vitima nos delitos em geral, oferecendo a classificacao que abrange cinco 

classes principals de vitimas, tendo por primordial finalidade a distribuicao de 

responsabilidades. Sendo assim oferece a seguinte classificacao: 

- Vitima inteiramente inocente. denominadas de vitimas ideais; 

- Vitima menos culpadas que o delinquente, grupo que agrega as chamadas 

vitimas ex ignorantia; 

- Vitimas tao culpadas quanto o criminoso. como no caso da dupla suicida, do 

aborto consentido, etc; 

- Vitimas mais culpadas do que o delinquente, categoria que abrange a vitima 

provocadora que verdadeiramente da causa ao crime, tambem podendo incluir-se nesse grupo 

certas vitimas de delitos culposos; 

- Vitimas como unica culpada, categoria integrada pelas vitimas agressoras, 

simuladas e imaginarias. 

Como resultado dessa classificacao, Mendelsohn sintetiza tres grupos de vitimas, 

a saber: a vitima inocente, que nao concorreu a qualquer titulo para o evento criminoso; a 

vitima provocadora que, voluntaria ou imprudentemente, colabora com os fins pretendidos ou 

alcancados pelo delinquente; e, a vitima agressora, simuladora ou imaginaria, que nao passa 

de suposta ou pseudo-vitima e, por isso, propicia a justificativa de legitima defesa de seu 

atacante. 

Conclui-se que, o fenomeno vitimal de conseqiiencias criminologicas se volta 

muito mais para as vitimas absolutamente inocentes. Entretanto. a participacao da vitima no 

fato tipico pode provir da sua colaboracao, seja esta consciente ou nao, direta ou indireta. 

Ainda pode consubstanciar-se na cooperacao que meramente qualifica ou agrava o 

crime, sendo que a sua participacao mais marcante e a provocacao, pois, esta. quando direta e 

violenta beneficia o agente ativo com a excludente da legitima defesa, onde o ajustamento da 

colaboracao da vitima no episodio criminal constitui a essentia da doutrina vitimologica. 

As tipologias ate aqui mencionadas levam em consideracao, basicamente, o nivel 

de interacao entre autor e vitima, deixando de lado algumas minucias e nomenclaturas que 

parecem excessivas, ficando, somente, a ideia de que existem vitimas absolutamente 

inocentes e outras que tern alguma participacao na etiologia ou na execucao do delito. 

No entanto, analisando as diversas vitimas sociais, surpreende-se o fato de que 

poucos autores levam em conta a existencia de uma relacao anterior ao cometimento do crime 

entre vitima e o agente, estes sao dados importantes trazidos pela criminologia. 
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E nestas lacunas presentes, freqiientemente, nas tipologias vitimologicas, que a 

vitimologia, em seus posicionamentos originais, procura as suas respostas, ou seja, mais na 

propria vitima do que na relacao desta com o delinquente, o que vem a representar a 

explicacao etiologica da vitimizacao. 

Outra conclusao que se retira da analise da tipologia das vitimas e a grande 

preocupacao inicial em buscar, no comportamento (consciente ou inconsciente) ou em alguma 

caracteristica da vitima, o motivo de sua propria vitimizacao. 

Contudo, para melhor compreender a importancia da vitima no cenario penal, 

disserta Calhau (2006, p.36): 

E inquestionavel o valor que o estudo da vitima possui hoje para a Ciencia total do 
Direito penal. A vitima passou por tres fases principals na historia da civiliza^ao 
ocidental. No inicio, fase conhecida como idade de ouro, a vitima era muito 
valorizada, valorava-se muito a pacificacao dos conflitos e a vitima era muito 
respeitada. Depois, com a responsabilizacao do Estado pelo conflito social, houve a 
chamada neutralizacao da vitima. O Estado, assumindo o monopolio da aplicacSo da 
pretensao punitiva, diminuiu a importancia da vitima no conflito. Ela sempre era 
tratada como uma testemunha de segundo escalao, pois. aparentemente, ela possuia 
interesse direto na condenacSo dos acusados. E. por ultimo, da decada de cinquenta 
para ca, adentramos na fase do redescobrimento da vitima, onde a sua importancia e 
sob um angulo mais humano por parte do Estado. 

Desse posicionamento. entende-se que o papel mais ou menos relevante da vitima 

no sistema penal depende da visao retributiva ou preventiva que se tenha do Direito Penal, 

pois se o Estado achar por aplicar a retributiva, considera-se a contribuicao da vitima para a 

pratica do fato delitivo que se quer retribuir; ja se vier aplicar a preventiva, a meta e prevenir 

o futuro se interrogando sobre as possibilidades de melhorar o autor do delito, reforcando. 

assim, o sentimento social de respeito as normas e a propria vitima. 

2.2 OS PROCESSOS DE VITIMIZACAO 

Para compreender a ciencia vitimologica num sentido mais amplo, conclui-se que 

o fato criminoso nao encerra, em si, a vitimizacao; antes, da inicio a um processo de varias 

vitimizacoes, em que, muitas vezes, o fator desencadeante nem mesmo representa a mais 

grave delas. Por isso, torna-se necessario o conhecimento das diversas vitimizacoes, pois so 

assim poderao ser evitadas ou, ao menos, abrandadas. 



24 

Nesse diapasao, a doutrina tem organizado o tema mediante a utilizacao das 

expressoes vitimizacao primaria e vitimizacao secundaria, sendo que, alguns autores, ainda. 

mencionam a vitimizacao terciaria. 

Apesar de existirem inumeros significados para cada um desses processos de 

vitmizacao, a doutrina majoritaria adota as seguintes definicoes: a vitimizacao primaria e 

aquela causada pelo cometimento do delito; ja por vitimizacao secundaria entende-se que e 

aquela causada pelas instancias formais de controle social, e, por ultimo, a vitimizacao 

terciaria e a resultante do desamparo de assistencia publica e social. 

Essa abordagem revela que a vitimizacao resultante do cometimento do crime 

pode ser agravada, causando danos diversos, como materiais, fisicos, psicologicos, entre 

outros; sendo certo que a natureza dessa conseqtiencia depende da classificacao da infracao. 

da magnitude do dano e da personalidade da vitima e, ainda. da relacao desta com o vitimario. 

para identificar qual o seu grau de participacao no delito. 

Ve-se que, numa mesma situacao e possivel encontrar reacoes variadas; por 

exemplo, um fato, que para determinada pessoa e um drama incomparavel, para outra pode 

ser so um aborrecimento, pois, muitas vezes, os sentimentos de impotencia ou fragilidade da 

vitima podem causar processos neuroticos complexos e culpas. 

No que diz respeito as instancias formais de controle social (cuja atuacao e 

voltada para o delinquente e para a investigacao, nao possuindo, em regra, orientacao 

vitimologica) podem agravar as conseqiiencias da vitimizacao primaria, ora apresentada 

acima, de varias formas. que vao de um mero desinteresse a uma atuacao. em si, vitimaria. 

Sendo assim, a vitimizacao secundaria acontece porque os profissionais, que 

atuam para proteger, como os policiais, por exemplo, muitas vezes esquecem o sofrimento da 

vitima e nao se importam com suas expectativas e necessidades, o que acaba por gerar o 

sentimento de desrespeito e frustracao, fazendo com que a mesma se sinta uma peca de uma 

engrenagem que nao lhe diz respeito. 

Cumpre dizer, pois, que o fenomeno da vitimizacao secundaria resulta 

especialmente, de um sistema penal voltado para a repressao e apuracao do crime, de falta de 

formacao vitimilogica de seus agentes e, por ultimo, mas nao menos importante, da escassez 

de estrutura material e humana; isso tudo, produzindo funcionarios desestimulados, 

burocraticos e abarbados, e, assim, e claro, so terao uma atitude de empatia, solidariedade e 

preocupacao com a vitima por algum merito pessoal, pois suas atitudes nao sao incentivadas 

pelo sistema. 
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Num patamar nao muito diferente esta a vitimizacao terciaria, descrita nas 

palavras de Schmidt (1999, p.l 14): 

A vitimizacao terciaria vem da falta de amparo dos orgaos publicos (alem das 
instancias de controle) e da ausencia de receptividade social em relacao a vitima. 
Especialmente diante de certos delitos considerados estigmatizadores. que deixam 
seqiielas graves, a vitima experimenta um abandono nao so por parte do Estado. 
mas, muitas vezes. tambem por parte do seu proprio grupo social. 

Como se ve, os processos de vitimizacao sao varios e complexos, somente, a 

partir da descoberta de suas diversas formas e que se revelaram as faces vitimizadoras dos 

sistemas penal e social, em especial o constrangedor papel do Estado como agente 

vitimizador, fazendo surgir a necessidade de dar alguma resposta as vitimas, e e na busca 

dessas respostas que inumeras iniciativas tern surgido nos ultimos tempos, e, em varios 

campos. 

Compreende-se, pois, que as iniciativas vem surgindo de uma nova visao dos 

direitos das vitimas que, ignoradas pelo sistema penal, durante tanto tempo, reivindicam uma 

maior atencao ao reconhecimento de seus direitos, reforcando as pretensoes da vitimologia 

frente a estes. 

Como visto, as diversas formas de vitimizacao possuem altos indices de 

impunidade, merecendo uma melhor atencao pelo poder publico, como reafirma Calhau 

(2000), ao expor que ha uma resistencia no Direito Penal em aceitar uma participacao mais 

ativa da vitima na dogmatica penal, todavia, a sua defesa, dentro do contexto de intervencao 

minima, deve ser tambem valorada pelos aplicadores do direito. Com isso, observa-se que a 

doutrina penal nao pode se desconectar da realidade criminal a ponto de nao proteger a vitima 

tal qual esta necessite. 

Cumpre, ainda, fazer mencao a outra especie de vitimizacao que, embora nao 

guarde necessaria relacao com as anteriores, tern tambem graves efeitos. Trata-se do medo da 

vitimizacao, ou seja, a percepcao de inseguranca nao esta diretamente relacionada com a 

possibilidade matematica de ser vitima do delito, mas sim, a um medo difuso, o medo sem 

fundamento concreto, sendo, sem duvida, o mais dificil de ser combatido, porque suas raizes 

estao espalhadas e ocultas sob os mais diversos fatores. 

Partindo dessa premissa, ve-se que esse medo tern ligacao intrinseca com a 

violencia de uma sociedade complexa, que e percebida de muitas maneiras, tendo a 

criminalidade social como a mais obvia delas. 
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Assim, e totalmente compreensivel que a populacao, ao verbalizar seu medo, 

refira-se a criminalidade convencional o que dificulta a busca pelas verdadeiras raizes do 

medo e impede uma reflexao mais aprofundada acerca dos dramas resultantes da exclusao 

social, que cada individuo e protagonista ou, ao menos, testemunha diariamente. 

Portanto, o medo deve ser visto como um tema extremamente relevante dentro 

dos estudos sobre vitimizacao, pois. possibilita uma orientacao politico-criminal mais 

eficiente para destrinchar a vitima, o delinquente e o crime em suas diversas concepcoes. 

2.2.1 Violencia como fator de vitimizacao 

Como evidenciado no topico anterior, a violencia muitas vezes frustra as 

expectativas de seguranca social, ocasionando o medo em cada um dos individuos, como 

tambem pode fazer com que as vitimas escondam a sua condicao de vitima, tornando-se 

cumplice de uma situacao criminosa, por vergonha ou temor da sociedade. 

Por ser um fenomeno complexo, a violencia social deve ser analisada sob 

multiplos aspectos, a fim de se obter respostas politicas e sociais que permitam uma 

institucionalizacao da mesma, tendo o Estado como participe, na medida em que a ele 

compete cuidar, zelar, assegurar, enfim, dar garantias de uma vida mais digna para todos. 

Assim, a violencia representa a iniciativa que procura exercer coercao ilegal sobre 

a liberdade e a dignidade de alguem, exteriorizando-se atraves de uma forca atuante sobre os 

individuos e grupos sociais menos favorecidos socialmente. 

Por isso. quando os controles sociais e individuais sao rompidos faz surgir a 

violencia em suas inumeras formas, tornando-se uma caricatura, ou melhor, a filha decaida ou 

degenerada dessa dita forca. 

E certo, pois, que a violencia se cristaliza de multiplas maneiras, merecendo 

destaque: a violencia dissimulada - na imposicao dos bons habitos, de sempre obedecer as 

ordens, sem questiona-las, impostas que sejam sob quaisquer formas; a violencia anonima -

feita atraves de textos legais para beneficiar pessoas determinadas, ou seja, a politica pela qual 

os fortes incidem sobre os fracos; a violencia dos condicionamentos - e a violencia que se diz 

cega ou irracional, vizinha da violencia racionalizada, dentre inumeras outras. 

Diante disso, entende-se que isso tudo sempre ira representar uma oposicao de 

contrarios, como por exemplo: individuo x sociedade; razao x ausencia de razao; ingenuos x 



27 

espertos; opressor x oprimido, etc. E nisso que o estudo da violencia impoe a busca de suas 

causas, e, consequentemente, as solucoes a serem utilizadas e apontadas em determinado 

ambito social. 

E necessario, por conseguinte, que a sociedade resista a essa violencia. 

participando na melhoria das condicoes de vida do povo, juntamente com o Estado, como fim 

de construir uma nova sociedade. 

Isso tudo so sera concretizado. partindo da premissa da criacao de um programa 

realista, com a restauracao dos valores eticos e morais. da dignidade do homem, bem com da 

avaliacao de condicionamentos que levam ou poderiam levar o mesmo ao crime, 

possibilitando, assim, o recondicionamento, da valoracao da liberdade em uma dimensao 

social, capaz de ser exercida por todo e qualquer cidadao. 

2.2.2 Outras perspectivas vitimologicas: vitimodogmatica 

A politica criminal e a sua ligacao com a vitimologia, no contexto ora discutido. 

deve ser visto numa concepcao valorativa e vetorial em relacao a finalidade do direito penal, 

pois a vitima neste aspecto revela existir sob varias vertentes, cuja origem esta na 

reivindicacao de um posto de maior relevancia, para a mesma, na seara penalista. 

Diante disso, a vitima ao entrar no campo do direito penal reclama por atencao, e 

isto e feito por diferentes manifestacoes, sendo impossivel enquadra-la em uma determinada 

categoria, em um ou outro caso, ou seja, nao se apresentando como um objeto estatico 

passivel de classificacao rigida e, sim descrita como um sujeito de direitos perante si e a 

sociedade. 

E partindo dessa analise que resulta a descoberta da vitima, que nao se manifesta 

com um estereotipo valido e igual em cada caso, sendo assim, ora e culpada. ora inocente; ora 

provocadora, ora so predisposta; surgindo, a partir dai as suas necessidades, carencias, 

fragilidades, expectativas, medos, sentimentos que acabam por preencher uma escala que vai 

de indiferenca ao odio. 

Perante essas variadas possibilidades apresentadas acima, e natural que diversos 

enfoques vitimologicos fossem criados, pois nao existe categoria, suficientemente, ampla que 

abrigasse todos os tipos de vitimas, e, nem muito menos, uma soluc-ao pronta para todos os 

seus problemas. 
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Numa visao mais generica sobre os debates relacionados ao movimento 

vitimologico em ambito penal, as questoes mais frequentes apresentam-se em torno de uma 

importante discussao dogmatica, que esta relacionada ao comportamento da vitima e da 

analise da culpabilidade do reu, que e a chamada vitimodogmatica. 

Essa nova parte do estudo vitimologico teve uma repulsa inicial incentivada pelo 

movimento feminista, que via na discussao da culpabilidade da mulher-vitima uma grave 

ameaca aos direitos desta, pois, segundo essa otica, a mulher e vista como um ser fragil e 

vitimizado em uma sociedade machista e patriarcal, e, seria um absurdo. portanto. que se 

fizesse recair a culpa nela pela ocorrencia de um crime. 

Essa afirmacao veio causar uma profunda mudanca que se estabelecia entre os 

inocentes e os culpados, ou seja, a divisao rigida que acabava por existir entre ambos 

modificou-se apos o nascimento dessa nova vertente, onde o direito penal somente se 

interessava pela reconstrucao juridica da realidade fatica do autor, e, agora esta visao estaria 

totalmente transformada. 

E nesse diapasao que surge, nos ultimos tempos, a expressao vitimodogmatica, 

embora nao utilizada com muita freqiiencia pela doutrina, e importante considera-la nas suas 

principals referencias, como demonstra Larrauni (1992, p. 292): 

Vitimodogmatica e o conjunto das abordagens feitas pelos penalistas que poem em 
relevo todos os aspectos do direito penal em que a vitima e considerada, e, esta 
sempre foi considerada em tres aspectos principals: na fase previa, onde se 
estabelece o comportamento da vitima, pois e no consentimento da mesma que pode 
levar a eliminar o carater delitivo de alguns de seus comportamentos. ou mesmo vir 
a provocacao a justificar que a pena do autor seja atenuada. Na fase de execucao do 
delito, nesta a vitima tambem e levada em conta, como, por exemplo, na hipotese da 
legitima defesa, e, finalmente a denominada fase de consumacao, aqui a vitima surge 
na instituicao do perdao. da representacao e na concessao de alguns beneficios que 
pressupoem a reparacao do dano. 

Ante essas analises iniciais, ver-se que a vitimodogmatica se preocupa muito mais 

em abordar a investigacao descrita na primeira fase, ou seja, a contribuicao da vitima na 

construcao do delito e, por conseguinte, na repercussao que tal contribuicao deva ter na 

fixacao da pena do autor, variando de uma total isencao a uma simples atenuacao. 

Isto posto entende-se, que o apice da discussao dessa nova ciencia esta no estudo 

do comportamento da vitima no ambito da dogmatica penal e, em especial, seus reflexos na 

responsabilidade do autor. 

Sendo assim. o comportamento da vitima deve ser considerado no ambito da 

fixacao judicial da pena, mas que tal fato nao extrapole os limites da tipicidade a nao ser 
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mediante expressa previsao legal, pois aqui cabe determinar em que medida a co-

responsabilidade da vitima, na ocorrencia do delito, pode influir sobre a valoracao do 

comportamento do autor. 

Outro ponto que recebe atencao diferente, a partir de uma concepcao 

vitimodogmatica, e a compensacao de culpas, ou seja, ate onde a participacao da vitima no 

fato delitivo interfere no seu resultado. 

Nesse aspecto desenvolve-se a opiniao de Beristain (2000. p. 104): "Admitir 

alguma compensacao de culpas figura como conseqiiencia justa sempre que a vitima tenha co-

participacao no fato delitivo [...]". 

A partir do momento que a vitimologia reconheceu a existencia de diversas 

tipologias, o comportamento da vitima passou a constituir importante foco de analise no 

campo penal; contudo, nao pode vir a desconsiderar a avaliacao da responsabilidade do autor, 

sob pena de sobrecarrega-lo com uma culpa que nao e so sua. 

E por isso que a vitimodogmatica incide sobre as vitimas que contribuem para o 

delito com o intuito de eliminar a predisposicao vitimal, e, consequentemente prevenir o 

delito, desse modo o comportamento da vitima pode interferir na aplicacao da pena pelo juiz, 

encontrando respaldo juridico no art. 59 do Codigo Penal, o que se parece bastante pertinente, 

in verbis: 

Art. 59 O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a 
personalidade do agente, aos motivos, as circunstancias e conseqiiencias do crime, 
bem como ao comportamento da vitima. estabelecera. conforme seja necessario e 
suficiente para reprovacao e prevencao do crime. 
[...] 

Pela analise mais detalhada do artigo acima, ve-se que este justifica a inclusao do 

comportamento da vitima dentre as circunstancias judiciais, ou seja, no momento da fixacao 

da pena pelo juiz, como bem aborda um estudo norte-americano feito pelo ONU (2006, p. 15), 

sobre o tema2: 

Fez-se referenda expressa ao comportamento da vitima, erigido. muitas vezes, em 
fator criminogeno, por constituir-se em provocacao ou estimulo a conduta 
criminosa, como, entre outras modalidades, o pouco recato da vitima nos crimes 
contras os costumes. 

2 Documento elaborado pela ONU nos Estados Unidos em prol dos direitos das vitimas. A Victim's right to 
speak, a nation's responsability to listen, Dpt. Of Justice office for victims of crime. 
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Diante disso, torna-se evidente que a aplicacao da pena tern extrinseca ligacao 

com a culpabilidade decorrente do comportamento da vitima, e em alguns casos esse se torna 

um elemento fundamental para a determinacao daquela. 

Como a vitimogmatica abre a suas teorias, a partir das ciencias empiricas e 

sociais, tendo por pressuposto estudar a contribuicao da vitima para a ocorrencia do delito. 

que se conhece por predisposicao vitimal, ou seja, existem determinadas vitimas que dolosa 

ou culposamente, provocam ou favorecem o fato delitivo, convertendo-se, ambos, o autor e a 

vitima, em co-responsaveis, pelo mesmo. 

A nova visao mencionada pela vitimodogmatica e a insercao dos aspectos 

relativos ao comportamento da vitima vem sendo, gradativamente, inseridos nas varias 

legislacoes do mundo, o que demonstra o fortalecimento dessa tendencia que parte do 

pressuposto de que o autor ira diminuir a sua culpabilidade pelo, entao, comportamento 

apresentado pela vitima, ou mesmo tera reduzido a sua sancao em virtude da consideracao que 

a vitima merece ter ao ser analisado o fato delitivo. 

Sendo assim, merece destaque as palavras de Remesal (1995, p. 180), catedratico 

de Direito Penal da Universidade de Vigo, na Espanha: 

O conteudo basico da vitimodogmatica consiste, em termos gerais, em examinar se, 
e em que moldes, o comportamento da vitima e relevante na determinacao de 
responsabilidade criminal do autor, como atenuante, como eximente, ou como 
agravante. 

A afirmacao acima leva a entender que, a posicao dominante na doutrina penal, 

em relacao a vitimodogmatica, e a de restringir os efeitos do comportamento da vitima, ou 

seja, apenas a atenuacao da responsabilidade penal do autor, onde a culpa, tanto do autor 

como da vitima, nao se compensam e, sim concorrem, por isso, que a vitima ao contribuir 

para o delito, assim como o autor, deve responder por tal fato. 

Pelo que foi exposto ate aqui, ver-se que o movimento vitimologico, em todos os 

seus aspectos, e apresentado, ao direito penal, em diversas formas. tendo. sempre, como 

objetivo buscar o redescobrimento da vitima na sociedade e, ainda a sua participacao no 

crime. 

E por isso, que a evolucao dogmatica penal, sobre todas as vertentes da 

vitimologia relembra a existencia de uma unidade autor/vitima e rompe a partir desta, a 

concepcao maniqueista que confrontava uma vitima totalmente inocente com um autor 
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totalmente culpado, sendo, pois, nesse aspecto que a vitimodogmatica se desenvolve para 

abordar uma nova visao no campo da ciencia penal. 

Essa nova visao criminologica nao pretende retirar do criminoso toda a culpa, mas 

sim mostrar que a vitima contribui para o fato delitivo impulsionada, muitas vezes por causa e 

fatores sociais, imprimidos por uma sociedade criminogena, ou seja, uma sociedade, onde o 

crime integra o convivio social em todas as suas esferas. 
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3.1 EVOLUgAO DO TRAFICO NO MUNDO 

O trafico de pessoas teve suas primeiras definicoes em torno do seculo XVII na 

Europa, tendo sido reconhecido como problema social com a ampliacao dos debates a cerca 

dos direitos humanos por volta do seculo XIX. 

Assim, ve-se que, em meados de 1900, conforme atesta o relatorio da Alianca 

Global contra o trafico de mulheres GAATW (2000)3 no continente europeu, a nocao de 

trafico fazia referenda a simples expressao troca de escravos brancos. e. apenas. quatro anos 

depois, com a preocupacao das classes medias, forcou-se um interesse dos governantes pelo 

problema, que tambem abarcaria o fluxo migracional de mulheres de varios lugares do mundo 

para esse continente, com propositos um tanto imorais e reprovaveis para epoca, tais como a 

prostituicao. 

No ano de 1910, os estudiosos europeus comecaram a utilizar o conceito de 

trafico de mulheres dentro de um mesmo pais, nao somente se preocupando com o 

deslocamento internacional, onde se destacou a migracao do meio rural para as grandes 

metropoles. 

Diante disso, percebe-se que o crescimento do trafico esta interligado com esse 

deslocamento de mulheres para realizar fins sexuais, eclodido, principalmente, nas camadas 

burguesas dos paises europeus. isso tudo, devido ao rapido processo de urbanizacao dos seus 

centros industrials. 

Com o passar dos anos, a definicao desse crime ignorou os direitos das mulheres 

traficadas, sendo empregado por moralistas com muitas restricoes, pois as politicas pioneiras 

de combate ao trafico giravam em torno da prostituicao, o que coibia a liberdade de ir e vir 

dessas mulheres. 

A nocao global dos direitos humanos, sendo direcionada para essa tematica do 

trafico de pessoas para fins de exploracao sexual, trouxe no decorrer do seculo XX diversas 

acoes que viabilizaram uma transformacao nos conceitos ate aqui apresentados. 

3 GAATW - Alianca Global contra trafico de mulheres, Direito Humanos e Trafico de Pessoas. 
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Diante disso, na Convencao que ocorreu no ano de 1910 na Europa, o trafico de 

pessoas recebeu uma nova concepcao que foi compartilhada por varios paises. onde o trafico e 

o favorecimento a prostituicao foram entendidos, conforme disserta Castilho (2007. p. 11): 

como: "o aliciamento, induzimento ou descaminho, ainda que com seu consentimento, de 

mulher casada ou solteira menor, para a prostituicao". 

Com o surgimento da l a Guerra Mundial (1914-1918)4 foi imposta uma pausa ao 

trabalho internacional de combate ao trafico de escravas brancas , pois, somente, quando a 

Liga das Nacoes Unidas foi estabelecida retomou-se a preocupacao com o trafico, onde, em 

1921, essa instituicao organizou a Convencao pela Supressao do Trafico de Mulheres e 

Criancas, que teve importante respaldo com a modificacao do termo escravas brancas para 

abranger todas as mulheres e criancas traficadas, independentemente da raca. 

No entanto, as modificacoes mais significativas so seriam evidenciadas na 

Convencao de 1933, tambem realizada no continente europeu, uma vez que, se a mulher 

maior viesse a declarar consentimento a situacao de exploracao ou trafico, ela nao seria 

passivel de penalizacao, pois, ainda nao havia desenvolvido uma visao impar que 

considerasse as diferentes possibilidades de coercao que leve essa mulher a consentir para tal 

situacao de trafico e exploracao de seu corpo. 

Contudo, a verdadeira inovacao trazida por influencia dessa convencao, foi a de 

que mesmo que a mulher consinta, aquele que a aliciou, atraiu ou facilitou a sua migracao, 

com o intuito de que a mesma pratique atos sexuais, seria punido pelos governos. 

O momento de apogeu da questao do trafico foi com a Convencao para Supressao 

do Trafico de Pessoas e da Exploracao da Prostituicao de Outrem de 1949, dados em 

conformidade com o caderno da ONU , esta, retratava uma maior sensibilizacao aos direitos 

humanos, principalmente, apos a promulgacao em 1948 da Declaracao Universal dos Diretos 

Humanos, pois, somente, neste periodo, esse crime entraria de vez, na pauta das questoes de 

relevancia e preocupacao mundiais. dados segundo o GATTAW (2000). 

Apesar de ter contribuido para ampliar as iniciativas mundiais de combate ao 

trafico, essa Convencao acabou por interligar, ainda mais, este crime a prostituicao, por nao 

ter conseguido modificar o conceito desse e, tambem, por considerar aquela como uma 

perversidade, ou seja, um crime imoral e social, independentemente da vontade ou mesmo do 

consentimento da mulher na condicao de prostituta. 

4 Dados retirados do GAATW - Alianca Global contra trafico de mulheres. 
5 Termo utilizado pela Convencao Internacional pela Supressao do Trafico de 1910, se referindo as mulheres 
traficadas. 
6 ONU - Organizacao das Nacoes Unidas. Caderno: A iniciativa global contra o trafico de pessoas, 2007. 
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Na verdade, apesar de ter tornado proporcoes significativas nos debates a cerca do 

trafico de pessoas, a Convencao de 1949 foi reconhecida como ineficaz apos o surgimento da 

Convencao sobre a Eliminacao de todas as Formas de Discriminacao contra a Mulher 

(CEDAW) de 1979, porque, esta, trouxe medidas mais apropriadas para entender e combater 

o trafico e a exploracao disseminada contra diversas mulheres, como salienta Castilho (2007. 

p. 12), a importancia. dessa, deu-se na: "eliminacao de todas as formas de assedio sexual, 

exploracao e trafico de pessoas". 

O artigo 6° da CEDAW estabelece que os Estados partes tomarao as medidas 

apropriadas, inclusive de carater legislativo, para eliminar todas as formas de trafico de 

mulheres e exploracao de prostituicao da mulher, bem como a plataforma de acao da 

Conferencia Internacional da Mulher de Pequim de 1995 que tambem determina que os paises 

tomem medidas apropriadas para atacar as raizes do trafico: a desigualdade, a discriminacao, 

a falta de acesso as fontes de sobrevivencia entre outros. 

Assim, entende-se que ao longo dos anos. o conceito de trafico foi se 

transformando para acabar por associar o seu conceito aos diversos direitos humanos e 

fundamentals, se caracterizando, em linhas gerais, numa violacao desses direitos em relacao 

as diversas mulheres traficadas, dentre eles, pode-se citar: a liberdade de escolha. o direito ao 

proprio corpo, o direito de ir e vir e a vivencia saudavel de sua sexualidade. 

Desse modo, e percebido que o problema do trafico de mulheres afronta 

diretamente os principios basilares do ordenamento juridico brasileiro, principalmente, o 

principio da dignidade da pessoa humana, consolidado. nao. somente, na Constituicao Federal 

de 1988, como tambem, nos diversos tratados sobre direitos humanos, incluindo os que dizem 

respeito a protecao das vitimas do trafico, como expressa o art. 1° da Carta Magna, in verbis: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados, Municipios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democratico de 
Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
I l l - a disnidade da pessoa humana; 
[...] 

O trafico para fins de exploracao sexual alem de representar uma violacao aos 

direitos dessas mulheres traficadas e um problema social, uma vez que, a sociedade com seus 

discursos discriminatorios e patriarcalistas, entende que a mulher cabe o papel de prestadora 

de servicos sexuais, remetendo-a a situacao analoga a escravidao, por meio da exploracao do 

seu corpo. Em outras palavras cabe o pensamento de Foucault (1979), ao expressar que a 
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exploracao trata-se de uma violencia, ou seja, na relacao de dominacao e forca imposta 

historicamente por meio de relacdes de poderes desiguais entre classes, generos. etnias e 

geracoes. 

Nessa perspectiva, ve-se que, o trafico e uma das modalidades delituosas. que 

historicamente, nos remete as epocas em que se projetava o individuo a mera condicao de 

objeto ou mercadoria, ou seja, apesar de inumeros avancos conceituais e combativos 

observados ao longo do seculo XIX, a pratica desse crime configura-se, nada mais do que. 

uma repeticao dos problemas sociais vivenciados nos seculos passados, que apenas estiveram 

imperceptiveis ou mesmo negligenciados pela sociedade de outrora e de hoje. 

3.1.1 As diversas definicoes do Trafico de pessoas 

As primeiras abordagens sobre o trafico de pessoas surgiram em diversos paises 

do continente europeu, onde se discutia como deveria ser definido e percebido o trafico, que 

num primeiro momento tentou-se descobrir como designar essas pessoas sujeitas a esse crime, 

utilizando-se, primeiramente, da expressao escravas brancas, mais tarde sendo modificado por 

pessoas (mulheres, criancas) traficadas, bem como, estudando se o fato tratava-se de 

prostituicao, exploracao ou mesmo trafico propriamente dito. 

Neste curso, um dos primeiros conceitos dados ao trafico, surgiu com a Liga das 

Nacdes Unidas (1927), em seu art. 1°, o que ficou mais facil de compreender a propria 

definicao de trafico de mulheres: 

O trafico internacional tern sido entendido, sobretudo, como recrutamento e o 
transporte de mulheres e meninas para gratificacSo sexual de uma ou mais pessoas 
em pais estrangeiro, mediante pagamento monetario. Essa definicao cobre os casos 
em que houve recrutamento e o transporte de meninas para que se tornassem 
amantes de ricos. Cobre, tambem, certos casos de ofertas de mulheres para 
trabalharem como artistas e sao exploradas na prostituicao em paises estrangeiros 
sob condicoes degradantes e desmoralizadoras. 

Entende-se que, de acordo com essa definicao, nao ha que existir. 

necessariamente, o elemento forcar ou enganar para que se caracterize o trafico, assim. 

traficar pode significar tanto facilitar a ida de uma mulher ou menina que se sabe que vai, sob 

vontade propria, exercer a prostituicao em pais estrangeiro, quanto enganar ou iludir a mulher 

ou menina a viajar para um pais estrangeiro e, la, forca-la a prostituir-se. 
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Diante de inumeras tentativas para se descobrir e mostrar a realidade do trafico de 

pessoas elaborou-se no ano de 1994, a partir da Resolucao n° 34/1807 da Assembleia Geral da 

ONU uma definicao universal do trafico: 

O movimento ilicito ou clandestino de pessoas atraves das fronteiras nacionais e 
internacionais, principalmente de paises em desenvolvimento ou de alguns paises 
com economias em transicao. com o fim de forcar mulheres e criancas a situacoes de 
opressao e exploracao sexual ou econdmica, em beneficio de proxenetas. traficantes 
e organizacSes criminosas, assim como outras atividades ilicitas relacionadas ao 
trafico de mulheres, por exemplo, o trabalho domestico forcado, os casamentos 
falsos. os empregos clandestinos e as acSes fraudulentas. (ONU apud CASTILHO, 
2007, p. 12). 

De modo interligado ao conceito de trafico para fins sexuais, estao a exploracao 

sexual e a prostituicao: ambas completam o primeiro, no intuito de explicar o modo de vida 

que as mulheres traficadas se subordinam a vivenciar em meio a esse mundo imoral e 

humilhante. 

De modo geral, a prostituicao e vista como profissao, a mais antiga do mundo, 

que esta, diretamente, ligada ao sexo e oferecida as altas classes sociais desde os primordios. 

Hoje. o dicionario Cegalla (2005. pag. 704) designa com um sentido pejorativo, o termo 

prostituicao: "o de colocar-se a venda, de entrega a devassidao, de desmoralizacao, de tornar-

se vil e desprezivel, desonrado", entre outros. 

O que se verifica apos esse conceito e que as mulheres que vivem do trabalho 

sexual sempre foram desqualificadas e humilhadas, e mais grave ainda, e o fato de que 

quando essa profissao e utilizada pelo usuario com exploracao, violencia e opressao, a 

sociedade, literalmente, discriminativa, fecha os olhos para tal crime, por entender que essas 

mulheres escolheram a vida que levam e, nao precisaria, pois, serem defendidas de qualquer 

tipo de exploracao de seu corpo. 

Neste aspecto, que se foi ampliando a utilizacao do termo exploracao e violencia 

sexual, abandonando a designacao erronea prostituicao, pelo fato desta referir-se ao modo de 

vida de certos segmentos sociais e por implicar na possibilidade de haver a acao de optar. 

voluntariamente, por tal modo de vida, ocultando, dessa forma, a verdadeira natureza do 

comportamento sexualmente abusado que se verifica no crime de trafico, por exemplo. 

A partir de uma analise conceitual do que seria a exploracao sexual comercial, 

compreende-se que abrange todo tipo de atividade em que as redes, usuarios e pessoas usam o 

7 Resolucao 34/180, da Assembleia Geral das Nac6es Unidas, de 18 de dezembro de 1979. 
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corpo, principalmente, de pessoas do sexo feminino. para tirar vantagem ou proveito sexual, 

tomando por base uma relacao de exploracao comercial e poder. 

Diante de todas essas acepcoes evolutivas para se definir o que vem a ser o 

trafico; atualmente para configura-lo a PESTRAF (2002)8, uma ONG que estuda esse 

problema social multifacetado, tendo por referencias o Decreto n° 5.015 de 2004 e o Decreto 

n° 5.017 de 2004, intitulado de Protocolo de Palermo, que define o trafico de pessoas como 

sendo: 

[...] o recrutamento, o transporte. a transferencia, o alojamento ou a recolha de 
pessoas, pela ameaca de recursos, a forca ou a outras formas de coacao, por rapto, 
por fraude, e engano, abuso de autoridade ou de uma situacao de vulnerabilidade ou 
atraves de oferta ou aceitacSo de pagamentos, ou de vantagens para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre uma outra para fins de 
exploracao. (art. 2°, alinea a). 

Assim, ve-se que, de acordo com esse Decreto, a configuracao do trafico se 

expressa sob dois aspectos: o material, atraves das condicoes objetivas (recrutamento, 

transporte, alojamento de pessoas), e o subjetivo (seducao, coacao, submissao, escravidao, 

entre outros) ambos se traduzindo na verdadeira face do trafico, como indicadores de 

efetividade9. 

3.1.2 As causas do Trafico e os seus fatores 

O trafico de seres humanos reflete profundas contradicoes historicas da relacao 

dos homens entre si, com a natureza, com producao e a etica. Nesta situacao as pessoas, 

principalmente, as do sexo feminino, sao exploradas para atividades sexuais comerciais; por 

tudo isso, que o trafico, hoje, e mais do que uma grande violacao da lei. e. pois, uma afronta a 

dignidade humana. 

Partindo dessa premissa, ve-se que para entender as bases que norteiam o 

problema do trafico na sociedade, e preciso analisar algumas categorias explicativas que estao 

inter-relacionadas de forma articulada, quais sejam: a violencia estrutural (em cujo interior 

8 Pesquisa sobre Trafico de Mulheres, Criancas e Adolescentes para fins de exploracao sexual Comercial no 
Brasil. 
9 Indicadores de efetividade s3o aqueles que traduzem, na realidade, uma situacao concreta e estrategica que 
possibilita e/ou cria condicSes favoraveis a uma situacao de trafico. 
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encontramos a exclusao social, a influencia da globalizacao e da imposicao das leis do 

mercado), a violencia social (expressa nas dimensoes de genero, raca/etnia e geracional), a 

violencia interpessoal (presente nas relacoes interpessoais. tanto intra como extra-familiares), 

e os aspectos psicologicos (a construcao da identidade e o processo de vulnerabilizacao), 

sendo entendidos dentro do contexto da mulher/sexualidade/violencia e violacao dos direitos 

fundamentals. 

A violencia estrutural deve ser entendida como a violencia inerente a propria 

forma de organizacao socioeconomica e politica de uma determinada sociedade, em 

condicoes sociais e historicas definidas. 

Para Leal e Leal (2002, p.43) a discussao da violencia estrutural relaciona-se a 

globalizacao da economia, de forma que ela passa a retrata-la da seguinte forma: 

No que tange a categoria globalizacao, o importante e estabelecer uma analise que 
mostre os impactos desse modelo no acirramento das desigualdades sociais, 
provocadas pelas politicas de crescimento economico desigual nas regioes 
brasileiras, delimitando os focos de desemprego. novas pobrezas, exclusao social e 
renda. 

Desse modo, considera-se que os indicadores socioeconomics e culturais que 

surgiram com as crises pelas quais passou e tem passado a sociedade brasileira tern uma 

importancia consideravel no encaminhamento das mulheres para a exploracao sexual, uma 

vez que, esses fatores causam empobrecimento generalizado da populacao, gera exclusao 

social e priva diversos direitos fundamentals dessas mulheres. configurando, pois, o 

estabelecimento de uma estrutura social injusta. 

Tal situacao vem a ser entendida como uma fragilizacao do Estado desenvolvido 

pelas situacoes contemporaneas, dada a reorganizacao das bases economicas globais e locais. 

A globalizacao, pois, materializa esses reordenamentos sociais, economicos, politicos e 

culturais e, ao faze-lo, acarreta conseqiiencias socias, tais como: desemprego estrutural, o 

aumento das desigualdades sociais, diminuicao da faixa salarial, migracoes constantes, dentre 

outras. 

Assim, esse neoliberalismo tem afetado, bruscamente, os paises em 

desenvolvimento devido a elevacao de todas essas conseqiiencias sociais, exigindo maiores 

qualificacoes dos trabalhadores das classes menos favorecidas, o que os leva a ficarem de fora 

do mercado de trabalho atual. 

Diante disso, e que as mulheres, especialmente as jovens, em situacao de pobreza 

passam a ter dificuldade em sua luta pela sobrevivencia, forcando-as a trabalharem e viverem 
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nas mas, balizado pela crescente ausencia de credibilidade quanto ao papel do Estado perante 

a sociedade. 

Inserida no contexto da violencia estrutural, e refletindo-se a partir dos valores 

culturais atuais, a violencia social e concebida como aquela que e dirigida, especificadamente, 

a determinados grupos sociais considerados como detentores de menor influencia no seio da 

sociedade, representada pelas dimensoes de genero, raca/etnia e geracao. 

A violencia social se configura basicamente como a violencia contra as diferencas 

sociais em nivel local e global, ou seja, a violencia cometida contra os considerados 

desfavorecidos socialmente, como e o caso da mulher, dos afro-descendentes, das criancas, de 

modo particular. 

Pode-se constatar, pois, que a influencia das relacoes de genero e raca no 

fenomeno da exploracao sexual, pelos dados apresentados por Hazeu e Fonseca (CECRIA, 

1997)10: a maior parte das pessoas vitimas de abuso e exploracao sexual pertencem ao sexo 

feminino e sao afro-descendentes. 

Por isso, que o abuso e a exploracao sexual devem ser entendidos sob a otica de 

um contexto maior de imposicao de poder, sendo que, qualquer relacao nele estabelecida, 

inclusive no ambito sexual, reflete as desigualdades socio-economicas, raciais/etnicas e de 

genero que regem a sociedade atual. 

Interligando a violencia estrutural e a violencia social, estas juntas, pavimentam o 

caminho para a violencia interpessoal, que se concretiza no interior das relacoes interpessoais 

mais diretas, e pode ser de carater intra e extra-familiar, que tambem vem responder, mais 

diretamente, pelo processo de vulnerabilizacao das mulheres, expondo-as a situacoes 

destituidas de protecao quanto as suas necessidades mais elementares. 

Como o Estado nao consegue, muitas vezes, propiciar as condicoes necessarias 

para que essas mulheres possam se manter inseridas em programas sociais, a solucao 

encontrada, pelas mesmas, e o encaminhamento para as ruas. Assim estando fora das redes de 

protecao das familias e do Estado ficam expostas as acoes de grupos sociais marginalizados, 

como e o caso de traficantes e explorados sexuais. 

A partir do envolvimento direto nas redes de exploracao sexual as mulheres 

entram em processo de estigmatizacao em relacao a sua imagem, auto-estima, o que vem por 

afetar a sua individualidade, sua satisfacao sexual e sua integridade moral e fisica. 

1 0 CECRIA - Centro de Referenda, Estudos e Acoes sobre Criancas e Adolescentes. Fundamentos e politicas 
contra a exploracao e abuso sexual de criancas e adolescentes: relatorio de estudo. 
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Todos esses fatores de rejeicao e discriminacao, resultantes da exclusao social, 

que estao presentes nas vidas dessas mulheres, em funcao da constante vivencia com a 

violencia social e interpessoal vao se acumulando em sua identidade, as vulnerabilizando 

emocionalmente, o que acaba por facilitar o seu envolvimento e a sua manutencao nas redes 

de trafico para fins de exploracao sexual. 

Ao contrario do que se verifica no cenario da exploracao sexual, varios direitos 

foram deliberados para as pessoas em relacao a sua sexualidade, com a finalidade de garantir 

a liberdade sexual e suas devidas praticas. De acordo com Paiva (1996, p. 217), em 1997 no 

XII I Congresso Mundial de Sexologia foi aprovada a Declaracao dos Direitos Sexuais, 

ficando decidido, entre outras disposicoes, que cada pessoa: 

[...] 
E sujeito sexual, ou seja, e o individuo capaz de ser agente regulador de sua vida 
sexual, significando na pratica: 
a. Desenvolver uma relacao negociada com as normas da cultura familiar e do grupo 
de pares; 
b. Explorar a propria sexualidade, independentemente da iniciativa do parceiro; 
c. Conseguir dizer nao e ter esse direito respeitado; 
d. Negociar praticas sexuais que sejam prazerosas para si, desde que aceitas pelo 
parceiro e consensuais; 
e. Conseguir negociar sexo seguro. 

Nesta perspectiva, o trafico de mulheres para fins de exploracao sexual e resultado 

das contradicoes sociais e economicas em nivel global e regional; contudo, para melhor 

compreende-las e necessario, primeiramente, analisar as causas em nivel local, pois, e aqui, 

onde o processo do trafico se inicia. 

Os principals fenomenos que tenta explicar as causas do trafico e multifacetado e 

transnacional, com suas determinacoes nao somente na violencia criminal, mas, sobretudo nas 

relacoes macrossociais (mercado globalizado e seus impactos na precarizacao do trabalho, 

migracao, expansao do crime organizado e na expansao da exploracao sexual comercial). 

Fundamentando-se, ainda, nas relacoes culturais, de classe, de genero, de etnia 

que inserem as mulheres em relacoes desiguais de poder. Sendo assim, os fatores 

determinantes sao, portanto, de ordem politica, socio-economica, cultural, juridica e 

psicologica. 

Varios estudiosos tentam sintetizar as diversas causas do trafico sexual, que 

podem ser determinados por aspectos sociais, politicos, culturais e economicos, dentre eles, o 

autor Jesus (2004, p. 19) se perguntando por que ocorre o trafico de pessoas no mundo hoje, 

elenca algumas possiveis causas desse crime e do intenso fluxo migratorio, tais como: 
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[...] a ausencia de direitos ou a baixa aplicacao das regras internacionais de direitos 
humanos, a discriminacao de genero, a violencia contra a mulher, a pobreza e a 
desigualdade de oportunidades e de renda, a instabilidade economica, as guerras, os 
desastres naturais e a instabilidade politica. 

Visualizando de maneira pratica, ve-se que se torna arriscado fazer um rol 

taxativo das causas do trafico de pessoas para fins sexuais, uma vez que, como a maioria delas 

diz respeito a aspectos socio-economicos das vitimas, cada Estado-Nacao possui suas 

peculiaridades locais, podendo haver comportamentos e diferencas latentes quando em 

comparacao com outros Estados. 

Diante disso, se evidencia que as causas enumeradas pelos estudiosos sao de 

cunho geral, ou seja, as consideradas mais frequentes, abrangendo nao apenas os aspectos 

socio-economicos como, tambem, culturais e politicos. 

A Alianca Global contra o Trafico de Mulheres (GAATW), que e uma 

organizacao internacional vem identificar os fatores que contribuem para o trafico humano, 

partindo da analise mundial, sao eles: a pobreza e o desemprego; a globalizacao da economia; 

a feminizacao da pobreza; as estrategias de desenvolvimento como o turismo; as situacoes de 

conflito armado; a discriminacao baseada em genero; as leis e politicas que versam sobre 

migracao e sobre o trabalho de migrante; as leis e as politicas sobre prostituicao; a corrupcao 

das autoridades; os lucros elevados do crime organizado e as praticas culturais e religiosas. 

Importante ressaltar que essas causas do trafico analisadas ate aqui, nao se 

mostram de forma separada uma das outras, pelo contrario, elas estao sempre em conexao, 

promovendo uma situacao que facilita a atuacao dos criminosos responsaveis pelas diversas 

atividades da rede de trafico de pessoas para fins sexuais. 

Apos essa breve explanacao, de como se torna viavel a ocorrencia do trafico pelos 

fatores observados interna ou externamente nas localidades atingidas por este problema 

social, cabe identificar os principals: 

3.1.2.1 Globalizacao 

A globalizacao e vista como um dos fatores que colabora, intensamente, para o 

aumento, nao somente, das desigualdades sociais, desestimulando escolhas, preferencias 
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culturais, estilos de comportamentos societarios, eticos e solidarios das pessoas, como 

tambem exclui os trabalhadores pre e pos-contratuais de seus direitos tradicionais, acentuando 

a pobreza, os desastres ecologicos, e, principalmente, as novas formas de exploracao e 

violencia no interior da sociedade, facilitando a atuacao das redes criminosas que comandam 

o trafico de seres humanos. 

Como bem define Santos (1999, p. 04), sobre globalizacao: 

Consiste num conjunto de relacoes sociais; conforme esses conjuntos de relacoes 
sociais se transformam, assim tambem se transforma a globalizacao. Nao existe uma 
entidade unica chamada globalizacao; existem, antes, globalizacoes, e deviamos usar 
esse termo apenas no plural. Por outro lado, as globalizacoes sao feixes de relacoes, 
e estes tendem a envolver conflitos e, conseqiientemente, vencedores e vencidos. 
Portanto, a globalizacao e muito dificil de definir. A maior parte das definicoes 
concentra-se na economia, no entanto prefiro uma definicao de globalizacao que seja 
sensivel as dimensoes sociais, politicas e culturais. 

Desse modo, na proporcao em que a globalizacao se espalha como doutrina ao 

redor do mundo, diversas redes de criminosos se aproveitam dos sonhos de inumeras 

mulheres por melhores condicoes de vida, as inserindo na realidade sexual comercial, 

propiciando o aumento do numero de pessoas seduzidas para o crime de trafico, por exemplo, 

acabando por se submeterem a coacao e a violencia desses criminosos. 

Nairn (2006, p. 22), explicando a globalizacao como um fator que muito 

contribuiu para o aumento do trafico de pessoas, diz: 

Uma grande mudanca que essa mais recente onda de globalizacao geralmente traz a 
mente e uma revolucao politica tao profunda e transformadora quanto a tecnologica. 
[...] 
A globalizacao trouxe novos habitos, novos costumes, novas expectativas, novas 
possibilidades e novos problemas. Isso nos sabemos. O que nao sabemos muito bem 
e o tamanho da riqueza que a globalizacao trouxe para os traficantes. O mundo 
interconectado abriu novos e claros horizontes ao comercio ilicito. O que os 
traficantes e seus cumplices encontram nesses horizontes nao e somente dinheiro, 
mas tambem poder politico. 

Assim, a busca por oportunidades de emprego e uma melhor qualidade de vida faz 

com que as mulheres marginalizadas deixem suas moradias para tentar a vida em outra cidade 

ou pais, abandonando suas familias, ingressando num mundo de promessas junto aos 

aliciadores, pensando ali encontrar uma nova realidade, que se caracterizaria por reais 

oportunidades de educacao, moradia, alimentacao, emprego, saude e remuneracao digna, para 

um dia poderem ser capaz de ajudar, financeiramente, seus familiares. 
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Jesus (2003, p. 25), abordando as intencoes das redes do trafico no mundo, 

disserta que: 

O padrao indica que as pessoas saem dos paises do chamado Terceiro Mundo. ou 
das novas democracias, e se encaminham para os paises desenvolvidos. Segundo 
dados da OIM, acredita-se que as mulheres traficadas vem de quase todo lugar do 
mundo, ou seja, a maior parte das vitimas de trafico de pessoas se origina dos paises 
considerados pobres ou em desenvolvimento. O contexto de inseguranca e incerteza 
deixa as vitimas mais vulneraveis ao crime de trafico e de contrabando de 
imigrantes. 

E nessas circunstancias de fragilidade vivenciadas pelas vitimas do trafico, 

oriundas de todos os problemas sociais, economicos e estruturais de seus paises, que fazem 

com elas aceitem as propostas, irresistiveis, feitas pelos traficantes, e terminem por cair na 

rede de trafico de pessoas, passando a se submeterem a condicao de trabalhos forcados e 

desumanos na industria do sexo ou em outras atividades. 

3.1.2.2 Pobreza e ausencia de oportunidade de trabalho 

Dentre as causas favorecedoras do trafico de pessoas, as mais importantes e 

freqiientes sao a falta de dinheiro e de trabalho digno, uma vez que, ao observar o contexto 

socio-economico dos paises subdesenvolvidos nota-se que as desigualdades sao alarmantes, 

onde a pobreza e entendida como a carencia na satisfacao das necessidades basicas, 

impedindo que boa parte da populacao mundial tenha oportunidade de viver com as condicoes 

minimas de sobrevivencia. 

Nesta perspectiva ensina e confirma Jesus (2003, p. 14): 

O trafico internacional de seres humanos esta inserido no contexto da globalizacao, 
com a agilizacao das trocas comerciais planetarias ao mesmo tempo em que se 
flexibiliza o controle das fronteiras. Juntamente com o movimento das mercadorias, 
ha um incremento da migracao global. Sao milhoes de pessoas em constante 
movimentacao, em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. 

Esse crime e um fenomeno desprezivel e cada vez mais preocupante, tomando 

repercussoes a nivel mundial, onde as suas vitimas, principalmente, as mulheres, por lhes 

faltarem as condicoes basicas, aqui mencionadas, ficam vulneraveis as inumeras redes de 

aliciadores, com esperanca de que para onde forem, conseguiram uma vida digna e prospera. 
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De acordo com o Relatorio da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT, 2005. 

pag. 12), intitulado Uma Alianca Global contra o Trabalho Forcado, estima-se: 

Em aproximadamente 2,4 milhSes o numero de pessoas no mundo que foram 
traficadas para serem submetidas a trabalhos forcados. Desse total, a OIT calcula 
que 43% das vitimas sao subjugadas para exploracao sexual e. 32% para exploracao 
economica, observam-se, pois, que o percentual restante (25%) sao traficadas para 
uma combinacao dessas formas ou por razoes indeterminadas. 

Contudo, observa-se que, aquelas que vivem em situacao de miserabilidade social, 

sem ter acesso aos seus direitos, se tornam mais suscetiveis a aceitar propostas enganosas e, 

acabam por serem vistas como objetos para os criminosos das redes de trafico. levando-os a 

utiliza-las para o seu lucro. 

3.1.2.3 Turismo Sexual 

Caracteriza-se por ser o comercio sexual, em cidades turisticas, envolvendo 

turistas nacionais e estrangeiros. principalmente mulheres jovens de setores pobres e 

marginalizados, de paises do Terceiro Mundo. 

A antropologa Adriana Piscitelli (2005)11, que estuda o turismo sexual e o trafico 

de pessoas, afirma que aquele e um tema complexo, pois envolve, na maioria dos casos, amor, 

sonho de casamento e melhores oportunidades de vida. Acrescenta a estudiosa que e um erro 

ter uma visao simplista do turismo sexual, o considerando como mero deslocamento de 

pessoas para diferentes regioes do mundo em busca da satisfacao de seus desejos sexuais; e, 

ainda. diz ser um equivoco maior confundir esse fenomeno com a prostituicao e/ou pedofilia. 

O turismo sexual e, talvez, a forma de exploracao sexual mais interligada com 

atividades economicas, pois a facilidade de migracao entre paises, por exemplo, e um 

importante fator de ruptura de limites, padroes culturais e de libertacao sexual, desaguando na 

maior procura desse comercio e no enriquecimento das redes do turismo e do trafico para fins 

sexuais. 

" Estas afirmacSes foram feitas por Adriana Piscitelli em entrevista concedida a Folha de Sao Paulo, em 
31/01/2005, intitulada: Turismo sexual envolve amor, sonho de casamento e ascensao. 
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Por isso que, para Karl Marx 1 2, no trafico de pessoas para fins sexuais, o valor da 

mercadoria se baseia na qualidade, na utilidade e na necessidade do consumidor e, no que se 

refere a moeda de troca. em relacao a esse crime, esta se caracteriza pelos servicos sexuais 

prestados pelas trabalhadoras do sexo, isto e, um valor de troca imaterial, que no mundo do 

comercio do sexo torna-se concreto, porque e produto de uma relacao de exploracao e 

escravidao, que se estabelece entre o intermediario (redes de aliciadores), a trabalhadora do 

sexo e o consumidor, em troca de dinheiro. 

Assim, ve-se que debater valores, no seio da sociedade capitalista. revela as 

transformacoes na exploracao sexual comercial, a partir da analise da sociedade 

contemporanea em suas relacoes sociais e na sua propria subjetividade. Para Leal e Cesar 

(1998), nas relacoes capitalistas, o sexo e, ao mesmo tempo, um valor de uso e um valor de 

troca e passa a ser um bem mercantilizado. um intercambio comercial. De forma globalizada. 

isso so poderia existir se houvesse um imaginario que o legitimasse, mesmo de forma 

contraditoria. 

O trafico atua sustentando o mercado sexual, a migracao irregular e a exploracao 

do trabalho, geralmente de mulheres que sao utilizadas para a exploracao sexual, atraves das 

praticas como leilao de virgens, pornografia, prostituicao nas areas de garimpo, prostibulos, 

fazendas e zonas portuarias, e, ainda, para o trabalho domestico e rural. 

Assim, para Dias Filho e Sardenberg (1998. p. 42), o trafico de mulheres e 

entendido pelo: 

Deslocamento em massa de mulheres de uma cidade. regiao ou pais para outros, 
com o intuito de engaja-las na prostituicao. Nao raro isso se da forcosamente ou ao 
desconhecimento das proprias mulheres, muitas das quais acabam sendo submetidas 
a um regime de escravidao. 

Convem esclarecer que nas palavras de Guimaraes (2010)13 o turismo sexual e 

trafico de pessoas nao sao sinonimos: no maximo, mostram-se interligados em determinadas 

situacoes. Nos paises em que o turismo sexual e uma realidade. referido fenomeno facilita o 

contato entre traficantes e pessoas vulneraveis ao trafico, sendo uma porta aberta a essa 

modalidade criminosa, uma vez que as vitimas sao engenhosamente ludibriadas, 

emocionalmente, para concordarem com sua saida do pais, no caso do trafico internacional e, 

1 2 Pensamento este citado por Maria Lucia Leal, professora do departamento de Servico Social da Universidade 
de Brasilia e coordenadora do Curso de Marxismo do Forum Permanente de Professores da UnB. 
1 3 Referido conceito foi dado por Maria Jose Bacelar Guimaraes, coordenadora administrativo-Financeira do 
Centro Humanitario de Apoio a Mulher (Chame), em entrevista concedida a ComCiencia, abordando a questao 
do turismo sexual. 
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ao chegarem ao exterior, tem seus documentos apreendidos e sao impedidas de deixarem os 

locais em que se encontram. enfim, tendo suas liberdades de ir e vir tolhidas. permanecendo 

presas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas (redes de trafico). 

3.1.2.4 O descaso publico e as leis deficientes 

Na conjuntura do crime de trafico de pessoas, o poder publico vem, cada vez 

mais, abrindo brechas na fiscalizacao e no combate das migracoes clandestinas, atraves da 

contribuicao em todas as fases desse crime, que se da desde o aliciamento de pessoas, na 

maioria mulheres, na fabricacao de documentos falsos, ate o envolvimento direto de seus 

agentes nas redes do trafico de mulheres, participando dos lucros obtidos com o comercio 

sexual. 

Jesus (2003), ao falar sobre o trafico internacional de mulheres assevera que a 

existencia de autoridades policiais e/ou judiciais corrompidas aumenta as chances dessas 

mulheres entrarem na rede de exploracao e, ainda, afirma conhecer que ha casos de 

exploracao sexual que ocorrem com a participacao ativa de policiais. 

Todo esse descaso publico, atraves da acao corrupta dos agentes, acarreta no 

problema da falta de aplicacao da legislacao especifica para o trafico de pessoas. Contudo, e 

importante ressaltar que houve muitos avancos neste aspecto, porem, estes, ainda, sao 

insuficientes por nao acompanharem o crescimento dessa modalidade criminosa no mundo. 

Essa deficiencia pode se caracterizar. quando nao houver a aplicacao de leis que 

disciplinem a prevencao e punicao dos responsaveis pelo trafico de pessoas, bem como, na 

inadequacao quanto aos modelos internacionais, ou, ainda, na total ausencia de qualquer 

diploma legal que aborde sobre esse fato. 

No caso, especifico, do Brasil, a ausencia da eficacia da lei, aliada aos 

preconceitos sociais e a corrupcao dos agentes publicos enseja na inercia do poder repressor 

contra as redes do trafico de pessoas, pois, este, e realizado por uma policia que, por inumeras 

vezes, age com impassibilidade em troca de favores pessoais. 
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3.1.2.5 A discriminacao e a violencia contra a mulher 

A atual concepcao do crime de trafico de mulheres tem uma ligacao direta com a 

violencia suportada pela mulher nos periodos coloniais, pois, essas vitimas se submetem a 

condicoes humilhantes, explicadas pela sua maior vulnerabilidade social, fazendo com que 

elas sejam exploradas por nao conseguirem fazer respeitar os seus direitos e, assim. 

continuando desprovidas de protecao do Estado, vindo a sofrer todas as formas de abuso e de 

violencia sexual. 

Chaui (1999) define violencia como uma relacao de dominacao em que o sujeito e 

tratado como coisa, mediante o cerceamento de sua capacidade de pensar. querer, agir, enfim, 

de exercer a liberdade. Essa definicao desloca o foco da transgressao de leis para a qualidade 

das relacoes, identificando-se violencia naquelas que suprimem a autonomia do sujeito. 

O comportamento discriminador e violento contra a mulher se faz presente no 

cotidiano das cidades e metropoles em todo o mundo, se apoiando numa percepcao machista 

da sociedade, onde, o homem deve dominar a mulher, seja por meio do contato fisico, como 

tambem por outras formas de exploracao sexual, como e o caso do turismo comercial, 

prostituicao forcada, e do trafico de pessoas. 

Dessa forma, ve-se a nitida ligacao do trafico de mulheres de hoje com a 

escravidao de outrora. pois, a imagem da mulher brasileira ultrapassa as barreiras historicas, 

estando intimamente relacionada a do Brasil colonial, onde as indias e as negras serviam 

sexualmente aos donos de terras e a nobreza estrangeira instalada no Brasil. 

Esta imagem foi, por muito tempo, e ainda hoje e veiculada desta maneira, atraves 

dos meios de comunicacao. Um grande exemplo sao as obras do escritor Jorge Amado, onde 

estas trazem a figura feminina como sendo a mulher de cama, mesa e banho, a servico do 

homem. 

No que diz respeito ao trafico, a violencia e a exploracao sexual praticadas contra 

as mulheres as submetem a obrigacao de satisfazer o desejo libidinoso de um individuo, tendo 

por finalidade, precipua, enriquecer os traficantes sexuais, contrariando, diretamente. os 

direitos sobre liberdade sexual garantidos pela Declaracao Universal dos Direitos do Homem, 

que e um dos mais importantes tratados de direitos humanos, que preconiza o principio da 

dignidade da pessoa humana. 

Este racismo tambem influencia nas relacoes afetivas, interpessoais e 

profissionais. reforcando a subordinacao que as vitimas do trafico possuem em relacao aos 
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traficantes, e, bem como, permite o desrespeito aos seus direitos, o que dissemina na producao 

de um ambiente de agressividade e rejeicao social que barra o pleno desenvolvimento da 

mulher. 

Assim, e possivel afirmar que vivemos, hoje, uma forte resistencia a cultura do 

respeito aos direitos humanos, que tambem e uma forma de violencia e violacao dos direitos 

das mulheres. Por isso a nao aceitacao dessas mulheres como cidadas com iguais direitos e 

deveres na sociedade, faz como que se agrave o quadro de discriminacao e violencia a que 

estao submetidas; transformando essas palavras para a realidade do trafico de pessoas, revela 

que essa negacao dos direitos, destitui a mulher da condicao de pessoa e dando a ela condicao 

de objeto. 

Segundo o relatorio da ONU, intitulado: Passagem para a Esperanca - Mulheres e 

Migracoes Internacionais. de 2006 , apresentado no dia 6 de Setembro no Ministerio dos 

Negocios Estrangeiros, afirma que estes problemas demonstram a falta de protecao adequada 

de direitos e de oportunidades de migrarem em seguranca e legalmente, evidenciando que o 

trafico de pessoas e um agente sabotador da seguranca e da estabilidade. 

O documento assegura, ainda, que estes problemas revelam a fraca cooperacao 

multilateral e a falha na elaboracao, aplicacao e vigilancia das politicas e medidas destinadas a 

proteger as mulheres migrantes da exploracao e dos abusos. O relatorio assegura que dos 191 

milhoes de migrantes no mundo, 94,5 milhoes sao mulheres (49,6%), destacando que estas 

estao entre as pessoas mais vulneraveis aos abusos cometidos contra os direitos humanos. 

3.1.3 O papel feminino na incidencia do crime de trafico de mulheres para fins sexuais 

Para poder delinear o perfil das mulheres vitimas do trafico de pessoas, e 

necessario, fazer a seguinte indagacao: porque mulheres sao aliciadas para fins sexuais? A 

resposta a essa pergunta esta ligada, primeiramente, a subalternidade da mulher na sociedade, 

bem como, na precarizacao do sistema social disseminado com a globalizacao (falta de 

trabalho. distribuicao de renda desigual, etc.), descaso do poder publico com acoes que 

modifiquem essa realidade criminosa, entre diversos outros nao menos importantes. 

1 4 Secretario Geral da ONU. In-Depth Study on All Forms of Violence against Women. ONU, 2006. 
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No Brasil, o trafico para fins de exploracao sexual comercial, e 

predominantemente de mulheres e adolescentes afro-descendentes, sendo que a faixa etaria de 

maior incidencia e de 22-24 anos e 15-17 anos, respectivamente, dados segundo o PESTRAF. 

Essas mulheres, geralmente, sao oriundas de classes populares, apresentando 

baixo nivel de escolaridade, residindo em locais rusticos, a maioria localizados no interior do 

pais, com carencia de saneamento basico, transporte, dentre outros servicos, tidos como 

essenciais, para se viver em sociedade, e, por fim. que moram com familiares e tem filhos. 

Por estas condicoes descritas, percebe-se que a busca por melhores perspectivas 

de vida e enorme, fazendo com que essas mulheres, vitimas sociais, se insiram em atividades 

laborais relativas ao ramo da prestacao de servicos domesticos (empregada domestica. 

arrumadeira, etc.) e do comercio (auxiliar de servicos gerais, por exemplo). Funcoes estas. 

mal remuneradas, sem carteira assinada, sem garantia de direitos, enfim, uma rotina 

desmotivadora e desprovida de possibilidades de ascensao e melhoria financeira e social. 

Alem da questao financeira precaria, a pesquisa, ainda, cita que essas mulheres ja 

sofreram algum tipo de violencia intra-familiar e extra-familiar, pois, evidencia-se que as 

familias apresentam situacoes dificeis, que as tornam vulneraveis frente a fragilidade das 

redes protetoras, formadas num triplice grau de importancia: familia/Estado/sociedade. 

Essa situacao e confirmada pelo Relatorio da OIT (2005, p. 25): 

As mulheres e as adolescentes em situacao de trafico para fins sexuais geralmente ja 
sofreram algum tipo de violencia intra-familiar (abuso sexual, estupro, seducao. 
atentado violento ao pudor, corrupcao de menores, abandono, maus-tratos, dentre 
outros) e extra-familiar (os mesmos e outros tipos de violencia intra-familiar, em 
escolas. abrigos, em redes de exploracao sexual e em outras relacoes) [...] 

Diante da falta de oportunidade de evolucao social, essas mulheres ficam a merce 

de sujeitos criminosos, que as ludibriam com propostas de dinheiro facil no exterior, por 

exemplo. atraves da conquista de um trabalho estavel e com a atraente possibilidade de 

enriquecimento. 

Muito embora o atrativo dos ganhos financeiros seja relevante, percebe-se que, 

naqueles em que o trafico tem origem nos municipios interioranos, a necessidade de 

sobrevivencia e a violencia intra-familiar influencia, diretamente, na decisao em aceitar as 

ofertas ilusorias dos aliciadores. 

Nesse estudo aponta que a mulher traficada tem o dominio da situacao, ou seja, 

esta avalia com toda clareza os riscos e dispoe-se a corre-los para ganhar dinheiro, com o 

objetivo, primordial, de construir uma vida economicamente mais tranqliila, porem, ao 
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vivenciar a realidade imposta pelos aliciadores. que e uma rotina desgastante de atendimento 
a clientes, muita se entregam as drogas, sao detidas pela policia por cometerem infracoes 
penais e, em casos extremos, morrem de forma suspeita. 

Dadas as condicoes desiguais de poder que pode haver entre o explorador sexual e 
a mulher, outro fato a ser analisado e a questao do consentimento. Sera que a mulher, na 
relacao com o explorador e um sujeito de desejos/vontade, ou ela representa um objeto dos 
desejos alheios? 

Para o autor Davidson (2001), as mulheres nao devem ser vistas como 
completamente incompetentes e/ou como totalmente sem autonomia quanto a expressao de 
sua vontade sexual. 

Assim, qualquer definicao relativa a quern e o abusador/explorador sexual ou 
abusado/explorado deve ter cuidado e levar em consideracao que essas mulheres, diversas 
vezes e, em determinadas situacoes, sao capazes de experimentar suas vontades sexuais e, a 
partir desse fato dar o consentimento ao ato sexual, de forma significativa. 

Entretanto, deve-se entender que o fato da mulher ter consentido, instigado ou 
obtido gratificacao sexual no relacionamento sexual com um individuo. nao e motivo 
suficiente para descaracterizar essa interacao como sendo uma exploracao sexual. 

Remete-se a Leal e Leal (2002, p.25) que, a partir da Pesquisa sobre trafico de 
mulheres, criancas e adolescentes para fins de exploracao sexual comercial realizada em todo 
territorio nacional, construiu o conceito de consentimento induzido bastante pertinente para as 
abordagens ate aqui expostas. Leal explica que, na area juridica, esse termo integra-se ao 
crime, afirmando que: "Consiste em abusar da inexperiencia, da simplicidade ou da 
inferioridade de outrem sabendo ou devendo saber que a operacao proposta e ruinosa. ou seja, 
pode ser nociva a trazer prejuizos". 

Portanto, o consentimento induzido esta abarcando a condicao de cooptacao, 
expressa em situacoes nas quais um determinado grupo, neste caso os exploradores sexuais, 
domina uma circunstancia, que, aqui e representada pela coordenacao de uma rede de trafico. 
em relacao a outro grupo, representado pelas mulheres, levando-o a uma escolha ou 
consentimento aparente. 

Nesse sentido, os exploradores sexuais se utilizam de argumentos sedutores, tais 
como apresentacao de vantagens financeiras e possibilidades de alterar a sua vida, motivando 
as mulheres, que sao sujeitos mais vulneraveis, a aceitar as suas propostas. aparentemente, de 
forma voluntaria. 
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Como as relacoes de poder descritas, acima, sao assimetricas, os exploradores 
estao numa posicao que influencia, diretamente, na escolha do elo mais fragil da relacao, uma 
vez que, a forma de cooptacao e indireta e velada, onde sobrepoem uma dependencia e 
ausencia de autonomia, que, de um lado abrange a esfera subjetiva, e, de outro a esfera 
objetiva da ordem socioeconomica. 

Acredita-se que, para um melhor entendimento do consentimento, e de suma 
importancia discutir as diferencas entre o expressar-se livremente do ponto de vista sexual e 
estar submetida a uma situacao na qual os direitos sexuais estao sendo violados. no qual o 
consentimento nao foi significativo. 

E por isso que, e feita a seguinte indagacao: mesmo que uma mulher tenha 
consentido em ter relacoes sexuais com um estranho em troca de dinheiro ou outra 
consideracao, como favores e drogas, esta relacao deixa de ser abusiva, dadas as diferencas 
entre ambos os sujeitos, em varios niveis? 

Dessa forma, ve-se que nao se pode deixar de considerar todas as possibilidades 
da mulher vir a decidir sobre as suas relacoes sexuais, e ate mesmo optar por envolver-se na 
exploracao sexual, senao, isto acabaria por restringir a nossa percepcao, excluindo da analise 
de cada caso. quais foram os fatores intervenientes e, bem como, em que contexto se deu tal 
consentimento. 

A discriminacao em relacao as pessoas vitimas do trafico e latente na sociedade, 
principalmente no que diz respeito aquelas mulheres que, por diversos fatores sociais, 
consentem para o seu deslocamento com a finalidade de buscar melhores condicoes de vida, 
cabe o pensamento de Kempadoo1'^ (2005, p. 61): 

[...] 
Toma o trafico como discurso e como pratica que emergem das intersecoes de 
relacoes de poder estatais, capitalistas, patriarcais e racializadas com a operacao da 
atuacao e desejos das mulheres de darem forma as proprias vidas e estrategias de 
sobrevivencia e vida. 
[...] 
De qualquer maneira, levando em consideracao a atuacao e o trabalho sexual, o 
envolvimento em indiistria sexual e em trabalho sexual no exterior aparecem como 
possibilidades a que as mulheres se dedicam voluntaria ou conscientemente de 
acordo com parametros culturais, nacionais ou internacionais especificos. Assim, em 
lugar de definir a propria prostituicao como uma violencia inerente contra as 
mulheres, sao as condicoes de vida e de trabalho em que as mulheres podem se 
encontrar no trabalho do sexo, e a violencia e terror que cercam esse trabalho num 
setor informal ou subterraneo que sao tidos como violadores dos direitos das 
mulheres e, portanto, considerados como 'trafico'. 

l5Sobre o assunto, vide a integra do artigo de Kamala Kempadoo, Mudando o debate sobre o trafico de mulheres. 



52 

Em relacao a essas mulheres vitimas do trafico. um dos maiores desafios e 
conscientizar, tanto a sociedade quanto os aplicadores do direito, que elas foram traficadas 
para fins sexuais, e, que, sendo prostitutas ou nao, foram vitimas de um crime. 

Por isso. salienta-se que o fato dessas mulheres atuarem como prostitutas no local 
de origem nao descaracteriza o crime, nem mesmo seu consentimento, pois, segundo o 
Protocolo de Palermo, configura-se o crime de trafico desde que elas tenham sido vitima de 
engano, abuso de poder, fraude e outras circunstancias que possam viciar sua vontade ou, 
evidentemente, que tenham sido vitimas de ameacas, violencia ou qualquer ato que viole os 
direitos humanos. 

Ressalta-se a ideia de que as mulheres vitimas de trafico de pessoas, por 
possuirem o estereotipo de prostitutas, normalmente, sao vistas e tratadas como criminosas 
ou, ao menos, culpadas pela exploracao que sofreram, no entanto, sabe-se que essa nao e a 
verdade, pois deve-se analisar os fatores socio, politico, economico e culturais que 
contribuiram para a aceitacao ou nao da mulher a essa exploracao. 

O preconceito social em relacao as trabalhadoras do sexo acaba por faze-las, alem 
de vitimas do crime de trafico de pessoas, vitimas, tambem, do proprio sistema que as 
criminaliza, pois, ainda que nao seja em ambito penal, esse sentimento da sociedade as 
impede, por conseguinte, de ter acesso aos servicos de protecao e apoio prestados pelo Estado. 

Desse modo, entende-se o quanto a sociedade de hoje, deixa de enxergar quern 
sao as reais vitimas sociais, para descriminar uma pessoa, somente, pelo fato desta nao se 
enquadrar aos ditames socialmente aceitos, que e o caso das prostitutas, fazendo com que, as 
mesmas, ao serem exploradas sexualmente, sejam consideradas culpadas e, nao vitimas de 
todo um sistema defasado. 

Assim, o enfrentamento do trafico de mulheres para fins sexuais se inicia com a 
conscientizacao da sociedade sobre os diversos desejos sexuais, principalmente das mulheres, 
diminuindo, assim, a apologia as punicoes sociais e criminals das condutas, sem, antes, 
entender os fatores que favoreceram para que esse comportamento se materializasse. 
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3.1.4 As redes de favorecimento do trafico 

As redes de favorecimento ao trafico para fins de exploracao sexual comercial de 
mulheres organizam-se como uma colmeia, onde cada sujeito desempenha diferentes funcoes 
(aliciadores, proprietaries, empregados e outros tipos de intermediaries), tendo por finalidade 
explorar sexualmente para obter lucro, se configurando em crime organizado. 

Estas redes se ocultam sob a fachada de empresas comerciais, com atividades 
licitas, voltadas, principalmente, para o ramo do turismo (agendas de viagem, hoteis), 
entretenimento (shopping, boates, bares), transporte (taxistas), moda (agendas de modelo), 
pornografia (videos), agendas de servicos (massagens, acompanhantes), agenciamento para 
projetos de desenvolvimento de infra-estrutura (assentamentos agricolas, construcao de 
rodovias), dentre outros mercados que facilitem esse crime. 

Os aliciadores, de acordo com a pesquisa do PESTRAF (2002), sao, em sua 
maioria, homens com idade entre 20 a 56 anos, pertencendo a diferentes classes sociais e, que, 
de maneira geral, possui um comercio nos mercados especificados acima, ja no que diz 
respeito as mulheres, sabe-se que elas ocupam uma taxa de 4 1 % na participacao desse crime, 
com uma faixa etaria entre 20 a 35 anos. 

O perfil do aliciador esta relacionado as exigencias do mercado do trafico de 
mulheres, ou seja, quern os define e a demanda, os consumidores, que se configura atraves de 
criterios que estao relacionados a classe social, idade, sexo e cor. 

O grupo que comanda as redes do trafico trabalha da seguinte forma: quando a 
vitima chega a cidade de destino. a que foi, ilusoriamente, contratada para trabalhar. os 
aliciadores financiam as suas despesas com roupas/viagens, enfim todo o sustento da mesma. 
Com o passar dos dias, esses criminosos lhes retiram os documentos e todas as regalias 
oferecidas, fazendo com que as mulheres vitimas fiquem subordinadas aos mesmos, ate 
conseguirem pagar suas dividas de locomocao e de sobrevivencia. 

Em relacao ao tratamento dado as vitimas do trafico, este, depende do tipo de 
regime imposto por cada rede. Algumas impoem o regime fechado, quase como uma 
escravidao, onde as pessoas traficadas vivem em condicoes subumanas. Outras, ao contrario. 
preferem que as aliciadas saiam, sob constante vigilancia, desde que voltem diariamente para 
pagarem o seu trabalho. 
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Dessa forma, pode-se afirmar que as vitimas do trafico, principalmente, as 

mulheres sao submetidas, constantemente, a ameacas fisicas e psicologicas, lhes e fornecido 
drogas e alcool, e, por isso muitas adoecem, fogem, e outras terminam morrendo. 

Diante disso, a PESTRAF alem de definir as caracteristicas dos sujeitos desse 
crime, ainda identificou, por meio dos inqueritos/processos, da midia e dos casos de trafico 
levantados pelas regioes, 110 rotas de trafico interno (78 rotas interestaduais e 32 
intermunicipais) e 131 rotas internacionais, totalizando o numero de 241 rotas. 

No trafico interno a incidencia maior e de adolescentes, seguido por mulheres, 
onde ha o predominio do fluxo do interior para as capitals, evidenciando a expansao e a 
interiorizacao das redes de exploracao sexual. Essas vitimas circulam pelas estradas, portos, 
areas de grandes empreendimentos, sempre em direcao a centres administrativos em 
desenvolvimento, eventos culturais e turisticos, o locais que facilitem a conexao de rotas, 
como por exemplo, as fronteiras nacionais. Para melhor entender esse exemplo, Athias (2002) 
informa sobre a existencia de uma rota do trafico sexual na Paraiba: 

Foi identificada na BR-230 (Paraiba) uma nova rota da prostituicao infantil que 
inclui Patos, Campina Grande e Joao Pessoa. Foi surpresa encontrar no rol de seletos 
clientes iniimeros politicos, juizes e comerciantes de Patos e das redondezas. Pior: o 
envolvimento dessas "autoridades", que deveriam criar politicas juvenis, e um dos 
maiores entraves para o andamento das investigacOes. (Folha de Sao Paulo. 
29.04.02). 

Com relacao ao trafico internacional foi comprovada a existencia, predominante, 
do trafico de mulheres para fins de prostituicao, seguido de adolescentes, se caracteriza pela 
apresentacao de documentos falsos, podendo ocorrer entre nacoes de um mesmo continente 
ou de um continente a outro, tendo como principal veiculo utilizado o aviao, em segundo 
piano estao os navios e pequenas embarcacoes. 

A pesquisa destaca, ainda, que os principais paises de destino no trafico 
internacional de mulheres sao a Espanha, Holanda, Venezuela, Italia, Portugal, dentre 
diversos outros. No que diz respeito as brasileiras traficadas o destino mais freqiiente e a 
Espanha, sendo que o pais considerado como porta de entrada nesta conexao e Lisboa, pois o 
sistema de controle de imigracao da capital portuguesa nao impoe grandes dificuldades a 
brasileiros, o que de modo geral acaba por promover o aumento desse crime, pela negligencia 
dos poderes piiblicos na falta de fiscalizacao de imigrantes. 

As migracoes sejam estas, nacionais ou internacionais, vitimizam, cada vez mais 
as mulheres, nao se restringindo as vulnerabilidades do trafico, da exploracao sexual e do 
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trabalho, como no caso de emigracao para o trabalho domestico. mas tambem pela 
contradicao de sentidos que a migracao pode propiciar para a sonhada evolucao financeira das 
mulheres. Como se pode observar num caso veridico, apresentado pela ONG SMM - Servico 
a mulher marginalizada, em sua cartilha de enfrentamento ao trafico, Santos e Silva (2007, p. 
23): 

A Historia de Simone 
Quando aceitou uma proposta para ir trabalhar na Espanha, em 1996, a goiana 
Simone Borges Felippe, 25, imaginava que poderia voltar ao Brasil apos alguns 
meses, com um bom dinheiro para ajudar a familia. 
Simone, que estava desempregada. foi convencida a ir trabalhar na Espanha por duas 
vizinhas, com a alegacao que poderia ganhar de US$ 2.000 a US$ 3.000 por mes 
com pequenos trabalhos. Antes, Simone ja havia trabalhado em Goiania, como caixa 
em supermercado e como vendedora em uma otica. 
Em vez do prometido trabalho como garconete ou "babysitter", ela foi obrigada a 
entregar seu passaporte e a se prostituir num clube da cidade de Bilbao. Espanha. 
Tambem foi obrigada a assumir uma serie de dividas: com o alojamento. comida e 
roupas. "Quando ela chegou la, ligou para dizer que nao era nada daquilo que ela 
imaginava e que estava sendo obrigada a se prostituir, fazendo ate 10 programas por 
noite', conta a mae da Simone. 
Em menos de tres meses, ela estava morta em circunstancias que ate hoje a familia 
procura esclarecer. 'Para mim, mataram-na por intoxicacao, com drogas, porque ela 
queria fugir e denunciar os criminosos', afirma o pai de Simone. 

O trafico de mulheres faz jus a estudos e a uma reflexao mais aprofundada do que 
se verifica hoje, pois se considera que essa e uma situacao de violacao dos direitos humanos. 
Porem, deve-se ter cuidado com a ambigua relacao entre trafico de seres humanos e migracao 
por livre escolha para exercicio da prostituicao, porque ao misturar essas duas situacoes, 
corre-se o risco de limitar as acoes contra o proprio trafico de mulheres. em relacao a 
repressao contra essas que migram para exercer em outros paises a prostituicao por vontade 
propria. 

Diante disso, por haver uma dificuldade de conceituar o crime de trafico de 
pessoas, Chapkis (2003, p. 926). afirma que: 

DefinicSes de trafico sao tao frageis quanto o numero de suas vitimas. Em alguns 
relatorios, todos os migrantes nao documentados assistidos no seu transito atraves de 
fronteiras nacionais sao cotados como tendo sido traficados. Em outros, 'trafico' se 
refere exclusivamente as vitimas da escravidao sexual. Em alguns exemplos, todos 
os migrantes trabalhadores sexuais sao definidos como vitimas de trafico sem levar 
em consideracao o seu consentimento e suas condicoes de trabalho: ainda em outros. 
condicdes abusivas de trabalho ou recrutamento enganoso para a industria do sexo 
sao enfatizadas. 
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Entende-se, dessa forma que sao necessarios acordos de integracao regional e 

internacional e a criacao de organizacoes que apoem as vitimas do trafico na defesa dos seus 
direitos, e no que for necessario. para que juntamente com a colaboracao da sociedade. e dos 
poderes publicos, se tornem vetores basicos para o combate ao trafico de mulheres no Brasil e 
a nivel internacional. 
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4 A VISAO LEGAL DO TRAFICO 

4.1 O COMBATE AO TRAFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORACAO SEXUAL 

E perceptivel que a preocupacao oficial em relacao ao trafico de mulheres e 
recente, pois, somente, a partir do seculo XVIII e que o mundo deixou de usar o trabalho de 
pessoas escravizadas, conhecendo, por conseguinte, a liberdade e o respeito a dignidade 
humana como valores a serem respeitados por todos. 

O Brasil foi o ultimo pais ocidental a abolir a escravidao. e o penultimo a acabar 
com o trafico transatlantic©, onde diversos homens e mulheres africanos foram trazidos para o 
pais como mercadoria. 

Porem, apesar de extingui-las, estas praticas refletem ate hoje, inscrita em todos 
os aspectos das relacoes sociais, pois, a escravidao de outrora e, conseqiientemente, o trafico 
de hoje. construido a partir da subordinacao de grupos considerados inferiores que nao 
possuem oportunidades de crescimento social em meio as desigualdades. 

O fruto desse passado, ou seja, as desigualdades que atravessaram geracoes 
podem ser percebidas, atualmente, nas mas condicoes de vida, na falta de trabalho digno, de 
educacao, saude, habitacao e ao acesso a politicas publicas. 

A exploracao sexual de mulheres e um fenomeno multifacetado que tern 
mobilizado organizacoes nao-governamentais, os poderes publicos e diversos setores da 
sociedade de varios paises, com a finalidade de discutir um meio de combater esse crime. 
Entende-se que, apesar, desse fenomeno nao estar estatisticamente reconhecido em ambito 
nacional, nao o faz menos merecedor de preocupacoes, uma vez que se trata de um problema 
de ordem social. 

Acoes contra maus-tratos, abuso fisico e exploracao sexual vinham ocorrendo na 
sociedade desde os anos 1980, mas, a visibilidade do problema no Brasil deu-se com a 
realizacao da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito) que investigou casos de prostituicao 
no pais. 

A partir deste fato, esse problema social comecou a chamar atencao de ONG's 
dirigidas a defesa dos direitos das mulheres vitimas do trafico de pessoas, tendo por 
finalidade, primordial, a implantacao de projetos sociais nos lugares nos quais o trafico se 
manifesta com mais gravidade. De acordo com Faleiros (2003), os anos 90 podem ser 
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considerados como o mais relevante para compreensao social a cerca desse problema. bem 
como ao seu enfrentamento quanto ao uso sexual de mulheres no mercado do sexo. 

4.1.1 A PESTRAF 

A PESTRAF, juntamente com outras ONG's, diante da complexidade desse 
problema social - trafico de mulheres - vem desenvolvendo uma pesquisa para desvendar as 
faces ocultas desta realidade, levando em consideracao, segundo o relatorio da pesquisa 
(PESTRAF, 2002, p. 22) os seguintes objetivos: 

A determinacao da categoria trabalho na analise do trafico para fins sexuais; 
reconhecer a pessoa em situacao de trafico como sujeito de direitos; dissociar o 
conceito de trafico dos conceitos de prostituicao e imigracao, para evitar politicas e 
praticas repressivas em relacao aos trabalhadores do sexo e os imigrantes (embora 
exista uma interrelacao entre prostituicao, migracao e trafico); participar dos debates 
sobre as tematicas, em varios espacos institucionais, para situar melhor o objeto de 
analise e a sua importancia no conjunto da sociedade; criar espacos de debates onde 
os sujeitos vulneraveis possam ter oportunidade de participar das discussOes que 
tratam de sua realidade, possibilitando que os mesmos sejam sujeitos de sua propria 
transformacao. 

A importancia da PESTRAF, parte do pressuposto de que a mesma veio a 
articular ciencia com politica, por meio do fortalecimento dos lacos entre universidade e a 
sociedade, gerando um poder e resistencia em relacao ao crime de trafico de mulheres, pois, 
as suas pesquisas motivaram um impacto significativo na sociedade, resultando em mudancas 
concretas na legislacao referente ao trafico para fins sexuais. 

Diante disso, surgiu a necessidade de se instaurar politicas de acao afirmativa, 
como forma de reparar os danos causados tanto pela sociedade como pela atuacao inerte do 
Estado contra os grupos sociais e culturais desfavorecidos, atraves de praticas que os 
condenam a morte ou a pior das mortes, que e a morte em vida, por falta de uma vida digna. 

Para Barbosa (2003, p.21): 

As acoes afirmativas se definem como politicas publicas (e privadas) voltadas a 
concretizacao do principio constitucional da igualdade material e a neutralizacao dos 
efeitos da discriminacao racial, de genero, de idade, de origem nacional, e de 
compleicao fisica. Na sua compreensao. a igualdade deixa de ser simplesmente um 
principio juridico a ser respeitados por todos, e passa a ser um objetivo 
constitucional a ser alcancado pelo Estado e pela Sociedade. 
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Afirma, ainda, Barbosa (2003, p.25), nesse sentido: 

Dado que proclamacoes juridicas por si sos, sejam elas de natureza constitucional ou 
de inferior posicionamento na hierarquia normativa. nao sao suficientes para reverter 
o quadro social em que a uns devem ser reservados papeis de franca dominacao e a 
outros, papeis indicativos do status de inferioridade. de subordinacSo, e que a 
reversiio de um tal quadro so e viavel mediante a renuncia do Estado a sua historica 
neutralidade em questdes sociais, devendo assumir, ao reves, uma posicao ativa ate 
mesmo radical se vista a luz dos principios norteadores da sociedade liberal classica. 
[...] 

As acoes afirmativas pretendem concretizar a igualdade de oportunidades, a 
producao de transformacoes culturais, pedagogicas e psicologicas, coibindo as discriminacoes 
do presente, para atingir os pensamentos negativos no imaginario social. Como leciona 
Barbosa (2003), essas politicas sao instrumentos de inclusao social, com o intuito de 
concretizar o respeito aos principios constitucionais, que podem ser concebidos por entidades 
publicas, privadas e por orgaos dotados de competencia jurisdicional. 

Analisando os indices do trafico de mulheres para fins de exploracao sexual 
comercial, a PESTRAF entende que esse crime surge a partir de indicadores socio
economics , construidos nas relacoes de mercado/consumo/projetos de 
desenvolvimento/trabalho e migracao. A relacao entre estes indicadores favorecem as 
desigualdades sociais, de genero, raca/etnia e geracao, determinando, assim o processo de 
vulnerabilizacao das mulheres. 

Outra medida importante, trazida por esta ONG, desagua na campanha de 
conscientizacao da sociedade, onde a mesma deve buscar entender as historias de vida das 
mulheres traficadas, vindo a apoia-las e nao condena-las por suas escolhas pessoais. 

O objetivo dessa campanha, pois, e evidenciar que a sociedade em geral nao 
costuma olhar para a mulher com o perfil de vitima do trafico de pessoas, como alguem digno 
de ser chamado vitima; no maximo havera quern a considere como vitima de si mesma. 

E por isso que se torna necessario a comunicacao de politicas efetivas anti-trafico 
entre o Estado e a sociedade, e, bem como a juncao dos trabalhos das diversas ONG's que 
pesquisam o fenomeno do trafico de mulheres, se questionando ate que ponto as politicas 
publicas adotadas para combater esse crime ajudam as vitimas, ou sera que as marginalizam 
mais ainda? 
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4.1.2 Normas internacionais que regulamentam o controle do crime de trafico de 
mulheres para fins sexuais 

Para uma maior comprovacao desse crime e problema social, sabe-se que. 
diariamente, diversas mulheres sao aliciadas para trabalhar, sendo transportadas para outra 
regiao de seu pais (trafico interno), com a promessa de oportunidade de emprego, e quando la 
chegam se depararam com a realidade ilusoria do trafico, onde nao existe trabalho digno e, 
sim, uma vida de prostituicao. 

Contudo, situacao pior encontra-se no trafico internacional. onde mulheres sao 
atraidas para se prostituirem no exterior e ali tern seus documentos apreendidos pelos 
aliciadores, sob o pretexto de que elas teriam que pagar pela sua estada, comida e roupas; 
permanecendo, assim, em carcere privado por assumirem dividas enormes que ultrapassam o 
dinheiro recebido com a pratica sexual forcada. 

4.1.2.1 Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 - Protocolo de Palermo 

Como afirma dados da divisao das Nacoes Unidas para Drogas e Crimes16: mais 
de 700.000 pessoas sao traficadas todo o ano com o proposito de exploracao sexual comercial 
e trabalho forcado. Elas sao levadas para fora de seus paises e vendidas para o que 
poderiamos chamar de novo mercado da escravidao. 

Outro importante documento, que mostra a triste realidade do trafico de mulheres 
e o Relatorio da Anistia Internacional, divulgado em marco de 2001 l 7 , o trafico de seres 
humanos e a terceira maior fonte de lucro18 do crime organizado internacional. depois das 
drogas e armas, movimentando bilhoes de dolares. sendo que a ONU19 acredita que quatro 
milhoes de pessoas sao traficadas todo ano. O objetivo desse crime, nao e somente, a 
prostituicao, mas tambem a exploracao de mao-de-obra sob condicoes semelhantes as da 
escravidao, diz o relatorio. 

l6Dados coletados pelo United Nations Office for Drugs and Crimes e divulgados na pagina da Internet do 
escritorio. 
'7 Broken bodies, shattered minds: torture and ill-treatment of women, 2001. 
18Aponta-se que o trafico e uma atividade muito lucrativa para o crime organizado ficando atras apenas do 
trafico de drogas e do contrabando de armas, que esta inscrito no contexto da globalizacao. 
19Organizacao das Nacoes Unidas. 
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A ONU e a Federacao Internacional Helsinque de Direitos Humanos20 afirmam 

que 75 mil brasileiras estariam sendo obrigadas a se prostituir nos paises da Uniao Europeia. 
De acordo com estas organizacoes, o Brasil e, hoje, o maior exportador de mulheres escravas 
da America do Sul. 

Segundo o governo brasileiro, atraves das pesquisas fornecidas pela PESTRAF, 
ha uma estimativa de que a maioria das mulheres nessa situacao vem dos Estados de Goias. 
Rio de Janeiro e Sao Paulo, com o intuito de buscar melhores condicoes de vida, acabando 
por se transformarem em vitimas das redes do trafico. 

Apos este breve relato da realidade do trafico no Brasil e no mundo, ve-se que o 
sistema de protecao aos direitos humanos foi se aperfeicoando ao longo das mudancas e 
necessidades que emergiam como problemas sociais em todos os lugares da terra, tendo como 
um dos marcos dessa protecao a Conferencia Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em 
Viena, em 1993, ficando, nesta, consignado dentre outros assuntos, que os direitos humanos 
das mulheres e das meninas sao inalienaveis e constituem parte integral e indivisivel dos 
direitos humanos universais. 

A preocupacao com o crime de trafico de mulheres, no Brasil, intensificou-se com 
os resultados das pesquisas realizadas pelas organizacoes nao-governamentais e pelos 
movimentos dos direitos humanos, que demonstraram o aumento de mulheres sendo 
ludibriadas pelas redes de trafico nacional e internacional. 

O resultado disso influenciou para a elaboracao de um Tratado a nivel 
internacional, que buscasse alinhar todos os paises de forma articulada para a prevencao e 
combate a esse crime atual e desumano. 

E nesse aspecto, que o Brasil adere ao Decreto n° 5.017 em 29 de maio de 2003, 
que promulgou o texto do Protocolo Adicional a Convencao das Nacoes Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional Relativo a Prevencao, Repressao e Punicao do Trafico de 
Pessoas, em especial Mulheres e Criancas, intitulado Protocolo de Palermo, adotado em Nova 
York em 15 de novembro de 2000. Tendo por principals objetivos elencados em seu art. 2°, in 
verbis: 

Art. 2°: Os objetivos do presente Protocolo sao os seguintes: 
a) Prevenir e combater o trafico de pessoas, prestando uma atencao especial as 
mulheres e as criancas; 
b) Proteger e ajudar as vitimas desse trafico, respeitando plenamente os seus direitos 
humanos; e 

20Organizacao nao-governamental que luta pelo respeito aos Direitos Humanos no mundo. Disponivel em: 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher/IHF.html. 

http://www.unhcr.org/refworld/publisher/IHF.html
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c) Promover a cooperacao entre os Estados Partes de forma a atingir esses objetivos. 

O Protocolo de Palermo,21 representa um avanco vital na protecao das mulheres 
vitimas do trafico de pessoas, reconhecendo a necessidade iminente de amparo as mesmas, 
que representam o grupo mais vulneravel a esse crime e, principalmente, a exploracao sexual 
comercial que, hoje, e entendida como a moderna forma de escravidao. 

Ainda, este, instrumento internacional veio demonstrar a obrigacao global dos 
paises protegerem e garantirem os direitos fundamentais, ou seja. os direitos humanos 
basicos, especialmente de mulheres e criancas com o intuito de prevenir e combater a 
exploracao sexual dessas, que sao tratadas como mercadorias de consumo. 

Analisando esse Protocolo, entende-se que o trafico caracteriza-se por ser um 
mercado sexual de pessoas, principalmente de mulheres, que se materializa atraves de um 
processo migratorio marginal, variando em suas rotas e meios de aliciamento, mas que 
conserva um artificio basico e determinante, que sao: as crises internas que afloram as 
desigualdades populacionais seja estas, de ordem politica, economica ou social. 

Nesse sentido, ve-se que a migracao exploratoria no Brasil nao se trata de um 
problema atual, mas partiu de raizes historicas da decada de 1900, onde pessoas, denominados 
escravos, eram traficadas para dentro do pais; no presente. este, e o lugar de partida de 
diversas mulheres para a escravidao sexual. 

Alem dos objetivos ate aqui descritos, o Protocolo de Palermo evidencia a 
preocupacao em tratar o crime de trafico de mulheres como um fenomeno que favorece uma 
vasta violacao dos direitos humanos dessas, pois, as mesmas, alem de serem exploradas 
sexualmente, sao submetidas diariamente a: carcere privado (escravidao), tortura, violencia e 
punicoes por se recusarem a fazer o que os aliciadores lhes forcam. e. sem falar nos riscos de 
contrair doencas sexualmente transmissiveis, principalmente a AIDS. 

A definicao trazida por esse Protocolo abarca as mais distintas atividades, e 
objetivos envolvidos no trafico de mulheres, conforme afirma o seu artigo 3°, alinea a, in 
verbis: 

Art. 3°: para efeitos do presente protocolo: 
a) A expressao trafico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a 
transferencia, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo a ameaca ou 

2lCabe ressaltar que ate novembro de 2002 cento e quarenta e tres paises haviam assinado e dezenove ratificado 
o Protocolo de Palermo, aumentando a cooperacSo mundial para enfrentar esse problema social - trafico de 
pessoas. 
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uso da forca ou a outras formas de coacao. ao rapto. a fraude. ao engano, ao abuso 
de autoridade ou a situa?ao de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitac§o de 
pagamentos ou beneficios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploracao. A exploracao incluira. no minimo, a 
exploracao da prostituicao de outrem ou outras formas de exploracao sexual, o 
trabalho ou servicos forcados, escravatura ou praticas similares a escravatura, a 
servidao ou a remocao de orgaos. 

Outro ponto de suma importancia abordado por este diploma internacional e a 
disposicao sobre o consentimento da vitima para ocorrencia do crime de trafico de mulheres, 
para este, o consentimento e irrelevante, na medida em que a propria vitima pode concordar 
em trabalhar para a prostituicao, porque ela jamais teria imaginado que seria explorada 
sexualmente e, bem como. usurpada em todos os seus direitos fundamentals. O artigo 3°, 
alinea b, dispoe: 

Art. 3°: para efeitos do presente protocolo: 
b) O consentimento dado pela vitima de trafico de pessoas tendo em vista qualquer 
tipo de exploracao descrito na alinea a do presente Artigo sera considerado 
irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alinea a: 

Sobre a polemica discussao se o consentimento da mulher vitima do trafico pode 
ou nao ser objeto desse crime para fins de exploracao sexual comercial, cabe analisar as 
palavras de Bassiouni (2002, p. 03): 

Essa questao abrange o debate sobre se uma mulher pode consentir na prostituicao. 
Alguns dizem que nao, mas os defensores dos direitos humanos afirmam que os 
trabalhadores do sexo tern direitos como quaisquer outros trabalhadores. Alguns 
baseiam seus argumentos na irrefutavel presuncao de nulidade de qualquer 
concordancia com a pratica da prostituicao e outras formas de trabalho sexual que se 
fundamentem na natureza lucrativa dessa atividade. Outros apoiam esse ponto de 
vista porque consideram esse tipo de consentimento para se prostituir, como 
resultado da coacao economica ou abuso de vulnerabilidade economica da pessoa 
em questao. Aqueles que se posicionam no lado contrario do debate sustentam que 
as mulheres podem admitir livremente em se tornarem trabalhadores sexuais e que 
essa escolha deve ser respeitada. Existe consenso quanto a incapacidade de um 
menor de idade dar consentimento valido a esse tipo de exploracao mas, ainda 
assim, discute-se qual a idade para o consentimento a luz da diversidade cultural no 
mundo. Esses debates tern enfraquecido os esforcos dos que desejam impedir essa 
pratica desumana. 

Ainda sobre o consentimento da vitima, Nogueira (2006, p. 71), aborda um novo 
entendimento de cunho social, que mostra o outro lado do envolvimento da vitima no crime, 
principalmente, nos crimes sexuais: 
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O comportamento da vitima nao deveria ser considerado como circunstancia judicial 
na individualizacao da pena do infrator, se tal comportamento nao chega a ofender 
ou a por em perigo bens juridicos de terceiros. permanecendo dentro da esfera de 
liberdade conferida constitucionalmente as pessoas, sob pena de ofensa aos Direitos 
e Garantias Fundamentals. A analise do comportamento da vitima, nos crimes contra 
ela cometidos, deve ser levada em conta exclusivamente para serem estabelecidas 
medidas de prevencao da criminalidade e de assistencia as vitimas. Isto porque em 
inumeras situacoes da vida social a vitima pode revelar um maior grau de 
vulnerabilidade do que outras pessoas, seja do ponto de vista intelectual ou psiquico. 
seja quanto ao seu aspecto comportamental (psiquico, intelectual, comportamental 
etc.). 

Assim, ve-se que, essa vulnerabilidade, ora explicada, pode vir a facilitar ou 
estimular a conduta delituosa, mas, no entanto, nao deve influir na responsabilidade individual 
do infrator, ou seja, isso se explica no momento em que a vitima, muitas vezes, consente com 
a pratica do crime, com o intuito de obter um meio de sobrevivencia financeira, e, nao tern a 
ideia que poderia se tornar uma escrava sexual. 

A partir do momento em que ocorre a exploracao sexual, economica e desumana, 
por meio de alguma das formas descritas no artigo 3°do Protocolo de Palermo, 
supramencionado, a vitima merece protecao. E, esta, nao se revela em apenas uma ocasiao 
deste diploma, tendo, ainda, como principio orientador para tal, o da nao discriminacao 
internacional em relacao as vitimas do trafico, como dispoe seu artigo 14°, in verbis: 

Art. 14°: clausula de salvaguarda: 
I. Nenhuma disposicao do presente Protocolo prejudicara os direitos. obrigacoes e 
responsabilidades dos Estados e das pessoas por forca do direito internacional, 
incluindo o direito internacional humanitario e o direito internacional relativo aos 
direitos humanos e, especificamente, na medida em que sejam aplicaveis, a 
Convencao de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados e ao 
principio do non-refoulement neles enunciado. 
II. As medidas constantes do presente Protocolo serao interpretadas e aplicadas de 
forma a que as pessoas que foram vitimas de trafico nao sejam discriminadas. A 
interpretacao e aplicacao das referidas medidas estarao em conformidade com os 
principios de nao-discriminacao internacionalmente reconhecidos. 

O Protocolo, tambem, garante a preservacao da privacidade das mulheres vitimas 
do trafico de pessoas, onde o seu artigo 6° e incisos determinam que nos casos em que seja 
apropriado e permitido pela legislacao interna de cada pais, deve-se proteger a identidade 
dessas vitimas, inclusive a confidencialidade dos procedimentos judiciais relacionados e, por 
fim, resguardar a assistencia psicologica, fisica, social, enfim, todas mais que forem 
necessarias, para contribuir com o retorno dessas mulheres a sociedade de forma digna. 

Com a adesao do Brasil ao Protocolo de Palermo, o pais tera o dever de adotar e 
implementar politicas publicas de cunho investigativo, preventive repressivo com o intuito de 
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frear o trafico de mulheres e. ainda, proteger as vitimas desse crime, atraves de pesquisas 
juntamente com organizacoes nao-governamentais (ONG's), divulgando as informacoes e 
orientacoes identificadas para a sociedade. 

Contudo, se vier a ocorrer o trafico de mulheres, o Brasil se obriga. ainda, a 
aplicar a sua legislacao para punir todos aqueles responsaveis pelo cometimento desse crime. 
Para tanto, vindo a assegurar ou reforcar os agentes competentes para a aplicacao da lei, dos 
servicos de imigracao, devendo resguardar a protecao dos direitos humanos e os problemas 
especificos de cada mulher que fora vitima. 

Por fim, deve se preocupar com a adocao de medidas que a medio e longo prazo 
possam contribuir para a eliminacao do trafico de mulheres, ou seja, medidas que possam 
erradicar esse crime que se tornou um problema socio-economico e juridico. 

Reafirmando as diretrizes dispostas ate aqui, disserta o artigo 9° do Protocolo de 
Palermo: 

Art. 9°: prevencao do trafico de pessoas: 
[•••] 
II. Os Estados partes envidarao esforcos para tomarem medidas tais como pesquisas, 
campanhas de informacao e de difusao atraves dos orgaos de comunicacao, bem 
como iniciativas sociais e economicas de forma a prevenir e combater o trafico de 
pessoas. 
III. As politicas, programas e outras medidas estabelecidas em conformidade com o 
presente Artigo incluirao, se necessario, a cooperacao com organizacoes nao-
governamentais, outras organizacoes relevantes e outros elementos da sociedade 
civil. 
IV. Os Estados partes tomarao ou reforcarao as medidas, inclusive mediante a 
cooperacao bilateral ou multilateral, para reduzir os fatores como a pobreza, o 
subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades que tornam as pessoas, 
especialmente as mulheres e as criancas, vulneraveis ao trafico. 
V. Os Estados partes adotarao ou reforcarao as medidas legislativas ou outras, tais 
como medidas educacionais, sociais ou culturais, inclusive mediante a cooperacao 
bilateral ou multilateral, a fim de desencorajar a procura que fomenta todo o tipo de 
exploracao de pessoas, especialmente de mulheres e criancas, conducentes ao 
trafico. 

Diante do exposto, entende-se o quanto e de suma importancia que o Estado 
Nacao, utilizando-se das pesquisas apresentadas por ONG's e instrumentais internacionais 
que combatem o trafico sexual de mulheres, crie campanhas com o intuito de difundir, para a 
populacao, a realidade desse crime, impedindo assim que outras mulheres se tornem vitimas 
da deficiencia socio-politica estigmatizada pelo Estado na sociedade brasileira atual. 

Portanto, cabe aos Poderes Publicos, em cooperacao com outros orgaos 
governamentais ou nao, tecer esforcos para diminuir a desigualdade de oportunidades. 
principalmente, em relacao as mulheres, atraves da aplicacao de medidas nos campos socio, 
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cultural e juridico, fazendo com que essas mulheres nao procurem o trafico sexual como 
solucao para os seus problemas financeiros. e assim, acabando por transforma-lo num 
problema juridico. 

4.2 A LEGISLACAO BRASILEIRA DE COMBATE AO TRAFICO SEXUAL 

Apos as primeiras pesquisas relevantes realizadas sobre o trafico sexual de 
mulheres no Brasil, busca-se um avanco em prol da construcao de mecanismos eficazes na 
coibicao, defesa e protecao dessas mulheres, que se encontram em situacao de aliciamento 
para o trafico com fins sexuais. 

Apesar das caracteristicas part iculars do problema trafico de mulheres, uma 
politica que vise o enfrentamento desse crime, precisa estar articulada a outras medidas 
sociais, bem como estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais de 
protecao as mulheres, tendo por objetivo produzir efeitos concretos para eliminar as situacoes 
que as vulnerabilizam, e, simultaneamente, conseguir promover integralmente os seus direitos 
fundamentals. 

Isto posto, ve-se que a legislacao brasileira de combate ao trafico de mulheres 
deve estabelecer mecanismos e politicas voltadas, num primeiro momento, ao enfrentamento 
das causas do trafico, para garantir um futuro diferente para nossas mulheres, e, bem como. 
fomentar a efetividade e incorporacao na sociedade de uma cultura vigilante com relacao a 
este crime, fazendo crescer, por conseguinte, o alcance dos meios juridicos de prevencao e 
combate a esse crime. 

4.2.1 Constituicao Federal (1988) 

O aumento do trafico de mulheres para fins sexuais ao redor do mundo motivou a 
atencao do Brasil para o problema, uma vez que, o pais por ter altos indices de desigualdades 
socio-politicas e economicas se torna um palco. quase perfeito, para a disseminacao desse 
crime. E neste sentido, que a adesao ao protocolo de Palermo influenciou, substancialmente, 
nas condutas internas do pais, no que se refere a esse crime. 
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O primeiro instrumento legal a ser observado, internamente, e sem duvida, a 

CF/1988, pois, esta, representa a mais democratica de todas as constituicoes brasileiras, que 
veio desenvolver o carater social e humanitario que tanto clamava a sociedade, devido a 
inumeras retaliacoes e desigualdades vivenciadas pelas pessoas, principalmente os grupos 
mais vulneraveis e excluidos, ao longo da historia do Brasil. 

E nesse caminho que a Carta Magna disciplina, primeiramente, os direitos e 
garantias fundamentais para cada individuo viver dignamente em sociedade, em seu art. 1°, III 
que e denominado de principio da dignidade da pessoa humana representando uma abertura a 
defesa de todos os direitos expressos nesse diploma. Com relacao a esse principio afirma 
Piovesan e Soares (2002. p. 55): 

Considerando que toda Constituicao ha de ser compreendida como uma unidade e 
como um sistema que privilegia determinados valores sociais. pode-se afirmar que a 
Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como um valor essencial que Ihe 
da unidade de sentido. Isto e, o valor da dignidade humana informa a ordem 
constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma feicao particular. 

Assim, as transformacoes sociais desenvolvem nos individuos forcas para buscar 
a sua identidade, seus direitos, e, primordialmente, a sua dignidade. Desta forma, se vencida 
essa etapa, passa a caminhar no sentido de fazer com que o Estado aprimore o conceito de 
pessoa humana para a teoria juridica em geral, e para o sistema de direitos humanos em 
particular. 

Sabe-se que as mudancas, especialmente as mais complexas que vem ocorrendo 
nas ultimas decadas, para atender as questoes cientificas e tecnologicas da sociedade, tern 
causado desigualdades sociais e falta de oportunidades para os individuos. Apesar desse 
descontrole social, as pessoas continuam tentando uma vida digna, isso e expresso nas 
palavras de Rocha (2004, p. 27): 

As ultimas decadas do seculo XX mostraram a queda de dogmas, crencas, paredes e 
paises. So nao viu tombar a busca do homem pelo que lhe pode proporcionar 
condicoes de vida que lhe permita ser feliz. Nada o fez desistir de buscar viver 
dignamente, pensando a dignidade como a que se pode encontrar na conduta 
respeitosa e confiante da pessoa em relacao ao si mesmo e a outra. 

A Constituicao Federal tern o dever de garantir de forma imediata a aplicacao dos 
seus principios, atraves do Estado, sempre que os individuos necessitem, tendo por finalidade 
estabelecer um Estado Democratico para todos, onde ninguem sera tratado discriminadamente 
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por suas condutas, sem antes serem conhecidos os fatores que manipularam esse ato. Sobre 
isso, Rabenhorst (2001, p. 48) entende que: 

Se existe algum fundamento ultimo para a democracia, ele nao pode ser outra coisa 
senao o proprio reconhecimento da dignidade humana. Mas tal dignidade [...] Trata-
se apenas de um principio prudencial, sem qualquer conteudo pre-fixado, ou seja. 
uma clausula aberta que assegura a todos os individuos o direito a mesma 
consideracao e respeito, mas que depende, para sua concretizacao, dos proprios 
julgamentos que esses individuos fazem acerca da admissibilidade ou 
inadmissibilidade das diversas formas de manifestacao da autonomia humana. 

No que diz respeito ao crime de trafico de mulheres para fins sexuais, o principio 
da dignidade da pessoa humana deve ser aplicado no tocante ao respeito as vitimas desse 
crime, nao as identificando como mercadoria de consumo, lhes atribuindo um preco, mas, 
sim, compreender que as mulheres traficadas, muitas vezes, sao vitimas de todo um sistema 
social falho, e, que, isto repercute em suas decisoes e atitudes futuras. 

A discriminacao social referente as vitimas de crimes sexuais ja ocorria desde o 
periodo Iluminista, onde o caminho do humanismo e da filosofia da consciencia era invocado 
por Kant (2004), que considerava que a dignidade humana resguardada em sua doutrina. 
prezava pela defesa do valor do homem; valor, e nao preco. 

Assim, Kant (2004, p. 36) considerando o homem como um fim em si mesmo, ver 
que, este, nao pode servir simplesmente como meio para o uso arbitrario desta ou daquela 
vontade, como explicitamente se le em uma das suas formulacoes do imperativo categorico: 

O homem, e de uma maneira geral, todo ser racional, existe como fim em si mesmo. 
nao so como meio para o uso arbitrario desta ou daquela vontade. Pelo contrario, em 
todas as suas acoes, tanto nas que se dirigem a ele mesmo, como nas que se dirigem 
a outros seres racionais, ele tern sempre de ser considerado simultaneamente como 
fim. Os seres, cuja existencia depende, nao em verdade de nossa vontade. mas da 
natureza, tern, contudo, se sao seres irracionais, apenas um valor relativo como 
meios, e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 
pessoas, porque a sua natureza os distingue ja como fins em si mesmos, quer dizer. 
como algo que nao pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte. 
limita nessa medida todo o arbitrio. 

Contudo. cabe ressaltar que a Constituicao por nao fazer referenda especifica ao 
trafico de mulheres, nao quer dizer que nao obste o crime, mas que deixou a cargo de outras 
leis infraconstitucionais para que, estas. coibam e previnam o problema. Assim, pode-se 
afirmar que, para o estabelecimento dos direitos fundamentals e preciso a participacao de 
todos que estao envolvidos direta (vitima) ou indiretamente (Estado, sociedade) no trafico de 
pessoas, como expressa Habermas (2002, p. 297): 
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O processo democratico precisa assegurar ao mesmo tempo autonomia privada e 
publica: os direitos subjetivos, cuja tarefa e garantir as mulheres um delineamento 
autdnomo e privado para suas proprias vidas, nao podem ser formulados de modo 
adequado sem que os proprios envolvidos articulem e fundamentem os aspectos 
considerados relevantes para o tratamento igual ou desigual em casos tipicos. So se 
pode assegurar a autonomia privada de cidadaos em igualdade de direitos quando 
isso se da em conjunto com a intensificacao de sua autonomia civil no ambito do 
Estado. 

O redescobrimento da vitima e os avancos atuais da Vitimologia se justificam no 
reconhecimento das caracteristicas paradigmas do Estado Democratico de Direito, esculpido 
no art. 1°, III da Constituicao Federal, tao evidenciado ate aqui como o principio fundamental 
da Republica brasileira. 

Desse modo, o Estado deve garantir nao, somente, os direitos sociais ou. mesmo, 
proteger os direitos difusos, mas, tambem, dar garantias minimas de atuacao, principalmente, 
no ambito de prevencao e combate aos problemas sociais emergentes, como e o caso do 
trafico de mulheres para fins sexuais, onde estas por nao terem seus direitos basicos 
respeitados, por omissao desse Estado, procuram meios de sobreviver em sociedade. 

Sobre a atuacao do Estado quanto a garantia dos direitos fundamentals as 
mulheres, disserta Habermas (1997, p. 162): 

A retorica da implantacao de direitos formais procurava separar o mais possivel a 
aquisicao de status de identidade sexual e garantir a igualdade de chances de 
concorrencia por emprego, diploma, salario, status social, influencia e poder 
politico. 

Na sociedade atual, como evidenciado, a busca por igualdade social e melhores 
condicoes de vida tornam-se direitos essenciais para o individuo, especialmente em relacao 
aqueles tidos por vulneraveis, que necessitam de maior protecao do Estado. 

Sendo neste aspecto, que a mulher converte-se num alvo facil para os crimes 
sexuais, como e o caso do trafico de pessoas, uma vez que, os seus direitos lhes sao negados 
ou diminuidos, por expressa omissao do Estado em assegurar a eficacia de seus deveres 
constitucionalmente recepcionados. 
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4.2.2 O Codigo Penal Brasileiro 

O Codigo Penal por ter sido codificado em 1940, cujo contexto historico 
predominante era de uma sociedade patriarcal em que a sexualidade das mulheres era 
reprimida. Os legisladores, naquela epoca, definiam que o bem juridico protegido nos crimes 
sexuais seria a moralidade sexual publica, evidentemente a moralidade da mulher. 

Nesse contexto, o Direito Penal exercia um papel de corretor moral, onde a 
politica criminal era baseada nos valores que a Constituicao previamente determinava, ou 
seja, naquilo em que a sociedade machista consolidava como valores. 

Porem, devido a inumeras mudancas socio-culturais, houve uma verdadeira 
revolucao das mulheres, a partir da qual, elas passaram a buscar a garantia de seus direitos, 
atraves de uma nova atitude frente a sociedade. principalmente, quanto ao mercado de 
trabalho na procura por oportunidades igualitarias. 

Foi a partir dessa nova roupagem social feminina, que se passou a debater a 
respeito da autonomia sexual das mulheres, sob os olhares atentos do ordenamento 
constitucional que, no ano de 1988, consolidou os principios da liberdade, da igualdade e 
dignidade da pessoa humana. E, assim, diante destes principios valorativos e que se refutou a 
ideia de uma intervencao penal direcionada a tutela da moralidade sexual. 

Diante disso, o Codigo Penal, para conseguir coibir os crimes sexuais contra a 
mulher, passou por varias reformas, principalmente no que diz respeito ao objeto juridico 
tutelado nesses crimes, onde antes se intitulava de crimes contra os costumes, em decorrencia 
da sociedade patriarcalista, hoje, o Direito Penal protege a honra sexual das pessoas. 
denominado, estes, de crimes contra a dignidade sexual, aumentando a abrangencia de 
interpretacao e protecao as mulheres que sao vitimas dos mesmos. 

4.2.2.1 Lei n° 12.015/2009 - Altera o titulo que cuidava dos crimes contra os costumes, agora 
nominado crimes contra a dignidade sexual 

A nova realidade social correlacionada com o trafico de mulheres aumentou a 
preocupacao internacional quanto a dignidade sexual dessas, pois, a cada dia a exploracao 
sexual aumenta, sendo necessario que os paises envolvidos nesse crime tomem consciencia 
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deste problema. De acordo com o Relatorio sobre o Trafico Internacional de Mulheres e 
Criancas, a Associacao Internacional de Direito Penal (2002, p. 1) mostra que: 

Nos liltimos cem anos, o Brasil passou da condicao de pais de destino para pais 
fornecedor do trafico internacional de mulheres e criancas. Apesar de ser um tema 
flagrante nao ha estatisticas confiaveis, no Brasil, para fornecer uma precisa ideia da 
sua extensao. E certo que o pais esta as voltas com o trafico de mulheres. sobretudo 
para fins de exploracao sexual. 
[...] 

Para tentar reprimir e combater os avancos da exploracao sexual de mulheres 
traficadas, e, bem como adequar a realidade brasileira ao contexto mundial de combate ao 
trafico, inspirado no protocolo de Palermo, esta Lei n° 12.015/09 vem alterar, mais uma vez, e 
de forma significativa, o titulo que cuida dos crimes contra a dignidade sexual no codigo 
penal brasileiro. 

Apos a referida lei, no que se refere a protecao das vitimas do crime de trafico de 
mulheres, merece destaque alguns artigos do Codigo Penal Brasileiro. O art. 228 do Codigo 
Penal traz o favorecimento da prostituicao ou outra forma de exploracao sexual, definindo 
assim o tipo penal: "Tnduzir ou atrair alguem a prostituicao ou outra forma de exploracao 
sexual, facilita-la, impedir ou dificultar que alguem a abandone". 

Apesar da prostituicao, em si, ser alvo de discriminacao social, no Brasil nao 
constitui ilicito penal, porem o Codigo Penal pune as pessoas que contribuem ou favorecem 
para a sua pratica. por meio deste artigo, acima mencionado. Assim, alem de preve essas 
condutas, ainda, acresceu o elemento analogico, que seria: todas as formas de exploracao 
sexual, inclusive aquelas que tenham por finalidade o lucro, como e o caso do crime de trafico 
de mulheres para fins sexuais, que se configura com uma atividade, hoje, bastante lucrativa. 

Outro crime que esta diretamente ligado com o trafico de mulheres e o rufianismo, 
expresso no artigo 230, tambem do CP, que assim dispoe: 

Art. 230: Tirar proveito da prostituicao alheia. participando diretamente de seus 
lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quern a exerca. 
[...] 
§ 2. Se o crime e cometido mediante violencia, grave ameaca, fraude ou outro meio 
que impeca ou dificulte a livre manifestacao da vontade da vitima. 
[...] 

"Associacao Internacional de Direito Penal (Aidp) em relatorio sobre o Trafico Internacional de Mulheres e 
Criancas: Aspectos Regionais e Nacionais. 
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Este crime caracteriza, visivelmente, a acao das diversas redes do trafico de 

pessoas, pois retrata como os traficantes lucram ao aliciar mulheres para a prostituicao, se 
aproveitando das condicoes vulneraveis das mesmas. transformando-as em mercadoria do 
sexo. 

Em relacao ao crime de trafico de pessoas. antes da reforma. denominado. 
somente, de trafico de mulheres, o seu nomem criminis passou a ser protegido sob duas 
formas: o artigo 231 do Codigo Penal cuida da tipificacao do trafico internacional de pessoas, 
e. para proteger o trafico interno de pessoas foi criada, por essa lei, a figura do artigo 231-A. 

A antiga redacao do art. 231, do Codigo Penal considerava o crime de trafico 
como acao de: "Promover ou facilitar a entrada, no territorio nacional, de mulher que nele 
venha exercer a prostituicao, ou a saida de mulher que va exerce-la no estrangeiro". 

Nesta descricao pode-se perceber que havia uma previsao restrita e, ao mesmo 
tempo, abrangente, uma vez que, so previa como vitima a mulher. hoje se re fere ao termo 
pessoas, e, por fim, ve-se que esse tipo penal abarca os dois crimes de forma correlacionada e 
nao individualizada, como retratado acima apos o implemento dessa lei ora comentada. 

Nesse aspecto, o Codigo Penal passou a descrever como crime de trafico 
internacional de pessoas, no seu art. 231 as seguintes condutas: 

Art. 231: Promover ou facilitar a entrada, no territorio nacional, de alguem que nele 
venha a exercer a prostituicao ou outra forma de exploracao sexual, ou a saida de 
alguem que va exerce-la no estrangeiro. 
§1. Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condicao, transporta-la, transferi-
la ou aloja-la. 
§2. A pena e aumentada da metade se: 
[...] 
IV- ha emprego de violencia, grave ameaca ou fraude. 
§3- Se o crime e cometido com o fim de obter vantagem economica, aplica-se 
tambem multa. 

O legislador ao redefinir o crime em comento, determinou que se enquadrasse no 
tipo tanto a conduta em que alguem venha do exterior para ser explorado sexualmente no 
Brasil, quanto a conduta daqueles que venham a sair daqui para ser explorado no exterior, 
sendo esta ultima a de maior incidencia, pois os brasileiros, em sua maioria, mulheres sao 
atraidas pela busca de uma melhor qualidade de vida em outros paises, principalmente na 
Europa. 

Assim, por se tratar de um tipo penal de conteudo mult iple basta a realizacao de 
apenas uma conduta para que se realize o crime de trafico internacional de pessoas. Por 
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exemplo, se o aliciador realiza o transporte e a hospedagem da mulher traficada para exercer a 
prostituicao no exterior, apenas respondera uma unica vez por esse delito. 

Na hipotese do inciso IV, do artigo supramencionado, o emprego desses tipos 
descritos e para que a vitima ingresse no Brasil ou saia dele para o exterior, no entanto, a 
fraude, aqui, pode caracterizar-se numa falsa promessa, ou seja, quando a vitima e ludibriada. 
achando que vai trabalhar em algum emprego digno no exterior, como por exemplo: baba ou 
garconete. 

No ambito do trafico interno, essa lei que reformou o Codigo Penal, criou o art. 
231-A, que dispoe, in verbis: "Promover ou facilitar o deslocamento de alguem dentro do 
territorio nacional para o exercicio da prostituicao ou outra forma de exploracao sexual". 

O intuito do legislador ao criar essa figura tipica foi individualizar as condutas 
praticadas fora ou dentro do pais, dando maior protecao as vitimas do trafico ao separar o 
trafico internacional do interno, apesar de ambos possuirem as mesmas penas. 

As condutas descritas no nucleo do tipo sao identicas nos dois artigos anteriores, 
tendo como ponto bastante relevante sobre esses dois crimes, o fato de que as praticas acima 
analisadas devem ter por alvo pessoa que venha a exercer a prostituicao, ou seja, pessoa que 
venha a se prostituir, dedicar-se ao comercio do sexo, seja livremente ou nao, em troca de 
dinheiro. 

4.2.3 Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas - Decreto n° 5.948/06, em 
tres eixos estrategicos: prevencao ao trafico, repressao e responsabilizacao dos seus 
autores e atencao as vitimas 

O objetivo dessa politica de enfrentamento surgiu atraves de uma serie de 
experiencias e reflexoes adquiridas na sociedade brasileira, que foram concretizadas ao longo 
dos anos, tendo por finalidade a possibilidade de servir como meio para um combate efetivo 
do crime de trafico de mulheres no Brasil, partindo da analise social do problema, como 
afirma esse documento23 - Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas(2008, p. 
04), ao descrever o seu preambulo: 

Piano nacional de enfrentamento ao trafico de pessoas. 
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E da soma dos esforcos e do compromisso de cada um de nos que virao as solucdes 
para a garantia de condicoes de vida digna a tantos brasileiros e brasileiras que 
deixam as suas comunidades de origem, ao longo de nossa historia, pela falta de 
oportunidades 

O enfrentamento do trafico de mulheres no Brasil foi intensificado no ano de 
2006, quando o pais aderiu ao Protocolo de Palermo e, logo apos isso, veio a elaborar este 
Piano de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas, que reune um conjunto de principios, 
diretrizes e acoes para orientar o Poder Publico na sua atuacao contra este crime. 

Muitos debates foram feitos, juntamente com a populacao e os organismos nao-
governamentais, para se chegar ao conteudo e as metas deste Piano. Partindo dessa analise, a 
Politica Nacional de enfrentamento ao trafico de pessoas (2008. p.05) entendeu que o 
problema do trafico decorre: 

Trafico de pessoas e causa e conseqiiencia de violacoes de direitos humanos. E uma 
ofensa aos direitos humanos porque explora a pessoa humana. degrada sua 
dignidade, limita sua liberdade de ir e vir. E ainda conseqiiencia do desrespeito aos 
direitos humanos porque o trafico de pessoas e fruto da desigualdade 
socioeconomica, da falta de educacao, de poucas perspectivas de emprego e de 
realizacao pessoal, de servicos de saude precarios e da luta diaria pela sobrevivencia. 

A missao deste Piano de enfrentamento do trafico de mulheres e baseada em tres 
eixos de estrategia que tern por finalidade dar uma resposta ao problema: o primeiro eixo diz 
respeito a politica de prevencao, neste o objetivo e reduzir a vulnerabilidade de determinados 
grupos sociais ao trafico de pessoas, especialmente as mulheres, e, bem como, criar politicas 
publicas voltadas para combater as legitimas causas estruturais do problema. 

O segundo eixo de estrategia e a atencao as vitimas, aqui se busca desenvolver um 
tratamento digno e nao-discriminatorio as vitimas do trafico de pessoas, alem de garantir a sua 
reinsercao na sociedade, sua protecao e acesso ao judiciario. Por fim, o terceiro eixo, tern por 
foco a repressao e responsabilizacao, aplicando acoes de fiscalizacao, investigacao e controle 
desse crime, considerando os seus aspectos sociais, penais, trabalhistas, nacionais e 
internacionais. 

Por tudo isso, esse Piano de enfrentamento ao trafico de mulheres veio ampliar as 
medidas socio-juridicas de combate, prevencao e repressao a esse crime, uma vez que 
representa uma das maiores conquistas do Brasil no que diz respeito a esse tema. tratado, por 
muitos, sem a devida importancia criminal que alcancou na sociedade. 
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4.3.1 A responsabilizacao no crime de trafico de pessoas 

Com o aumento da incidencia do trafico mulheres no Brasil, criaram-se inumeras 
politicas publicas e meios juridico-penais para se combater, coibir, reprimir os responsaveis 
por esse crime, cujo carater social esta muito presente, uma vez que as mulheres sao 
pressionadas socialmente para embarcar em propostas criminosas, como sendo alternativas 
para alcancar uma vida digna; vindo assim, paradoxalmente, a destruir a sua dignidade. sua 
liberdade e, consequentemente, sua vida, por se render aos meios ilicitos de progredir em face 
da desigualdade e discriminacao social que se da, muitas vezes, pela sua condicao de 
prostituta. 

Assim, cabe se perguntar onde estao os culpados? A resposta a essa pergunta pode 
partir do principio do problema, ou seja, da enorme desigualdade social, que marginaliza os 
grupos menos favorecidos, gerando um tratamento desumano aqueles que mais necessitam de 
ajuda; ou, sera que se deve culpar a rede do trafico, que alicia mulheres, com o intuito de 
obter lucro, usufruindo da dignidade sexual dessas. 

Alem desses dois possiveis culpados, ainda existe a figura da propria vitima, pois 
ha aqueles que acreditam que o comportamento da mesma ao contribuir para que o trafico 
sexual ocorra e um ponto crucial da responsabilizacao do crime. 

Diante disso, ao verificar as decisoes judiciais proferidas no ambito do crime de 
trafico de mulheres, os juizes analisam, de um lado, a prostituicao, e de outro, a contradicao 
que decorre do ordenamento juridico-penal que nao criminaliza quern exerce a prostituicao; 
ao passo que criminaliza quern a promove ou favorece. 

Tanto e assim que, de modo geral. os juizes brasileiros ao julgar os envolvidos no 
crime de trafico de mulheres nao utilizam o fator exercicio da prostituicao, pelas vitimas desse 
crime, como uma circunstancia que altere a pena-base, ou mesmo que seja relevante para a 
responsabilizacao da vitima ou do proprio traficante. 

Este posicionamento pode ser visto em varios julgados, como, por exemplo, no 
caso das Acoes Populares 2005.35.00.006120-4/GO e 2006.35.00.017146-5/GO (Justica 
federal do Estado de Goias), em que o Juiz Federal de Goiania nao valorou o comportamento 
das vitimas, pois para ele, o fator da contribuicao: "nao foi determinante para a pratica 
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criminosa, porque se nao fossem essas vitimas poderiam ter sido outras a ser enviadas ao 
exterior [...]". 

Ainda, se observa nas Acoes Populares 2004.38.03.009328-4 e 
2004.38.03.009474-5 (Justica Federal do Estado de Goias), que o juiz avaliou, 
respectivamente, que a vitima contribuiu com a conduta praticada pela re, pois vislumbrava ir 
para exterior e la se prostituir e: "ganhar um bom dinheiro". Com isso, ve-se que as vitimas 
contribuiram com a conduta praticada pela re, pois vislumbravam que com esta aventura 
internacional poderiam, de acordo com as palavras desse juiz: "ganhar dinheiro e poder ajudar 
sua familia". 

Pode-se perceber que, nestes julgados, os juizes ao aplicar a sentenca penal no 
crime de trafico de pessoas ratificam a ideia socialmente estabelecida, de que mulheres pobres 
e pouco instruidas se enquadram no mercado do sexo, pois, utilizam esta solucao para 
resolver o problema da desigualdade social que consiste na melhoria de suas condicoes de 
vida. 

Por outro lado, as pessoas que realizam o aliciamento para o trafico com fins 
sexuais, tern sido condenadas, em geral com muito rigor, no entanto, ve-se que este fato nao 
promove a diminuicao do recrutamento dessas mulheres ou, mesmo. do exercicio da 
prostituicao. 

Isto se sintetiza no posicionamento do Tribunal Regional Federal da 5a regiao na 
sua AP 2004.8100.001979-4 onde juiz afirma: 

Invariavelmente, o trafico internacional utiliza a natural esperanca a que sao 
submetidas todas as pessoas carentes de emprego e de melhores condicoes de vida, 
ou seja, prometem empregos vantajosos com remuneracao capaz de sustentar a 
vitima no exterior e sua familia no Brasil. [...] A maioria das mulheres na 
prostituicao nao realizaram uma escolha racional e verdadeiramente livre para entrar 
em tal atividade, mas simplesmente realizaram uma opcao de sobrevivencia que, na 
maioria dos casos, sequer foi uma opcao, vez que era a unica. 
Sob um discurso de protecao esta presente o nao reconhecimento da capacidade das 
mulheres de exercer o direito sobre o seu proprio corpo bem como a estigmatizacao 
social das prostitutas como forma de estabelecer o papel e o lugar das mulheres na 
sociedade. 

Em outro julgado do Tribunal Regional Federal da P regiao, onde uma pessoa, 
cujo nome foi preservado, foi condenada como aliciadora, a desembargadora responsavel por 
pelo caso AP 2004.5101.502996-0, ao julgar, consignou: 

Por tudo que nos conhecemos tambem dessas mulheres que sao mandadas para a 
Europa, especialmente para a Espanha, pode-se dizer que sao escravizadas la, viram 
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escravas sexuais. Sao situacoes muito tristes porque sao mulheres que sao 
enganadas, sao procuradas no interior do pais e levadas para o exterior sob a falsa 
indicacao de que la vao ter emprego honesto, correto. Elas vao enganadas e. quando 
chegam la. ficam com o passaporte retido, nao tern como sair. 

O posicionamento destes e de outros juizes pelo Brasil, vem confirmar-se atraves 
das palavras de Andrade (1999. p.l 13), ao definir que o sistema penal brasileiro. apesar de ter 
leis de protecao as vitimas do trafico sexual, este crime decorre das desigualdades sociais 
alarmantes presente no pais, e, nao propriamente da nao-aplicabilidade da legislacao penal 
referente ao trafico de mulheres. Neste aspecto afirma: 

Ineficaz para proteger as mulheres, porque nao previne novas violencias, nao escuta 
os distintos interesses das vitimas, nao contribui para a compreensao da propria 
violencia sexual e a gestao do conflito e, muito menos, para a transformacao das 
relacoes de genero. 

Dito isto, decorre a ideia de que apesar do Direito Penal ter sido criado para punir 
os crimes surgidos na sociedade com a aplicacao de penas sancionadoras. os fatores sociais 
que desencadeiam a criminalidade tambem devem ser analisados para que se consiga 
combater o crime em suas raizes, e nao, vir, somente, combate-lo apos a pratica do delito. 

Diante disso, percebe-se que esse entendimento atual da politica penal acaba por 
contribui para o aumento dos crimes, na medida em que as causas continuam a ser esquecidas 
pelas autoridades publicas, vindo a se importarem com o fato concretizado, fomentando 
inseguranca social nas mulheres, que sao as principals vitimas dos crimes sexuais, neste caso 
o trafico de pessoas para fins sexuais. 

4.3.2 As medidas socio-juridicas de prevencao ao trafico de mulheres no Brasil 

O maior desafio para combater o trafico de mulheres para fins sexuais parte, 
primeiramente, da compreensao e da insercao das diretrizes conceituais exploratorias sobre 
esse fenomeno, privilegiando a sua analise multifacetada a partir dos aspectos socio
economics , culturais, psicologicos, aliado as ideias dos direitos humanos, por fim, interligar 
tudo isso a aplicacao das politicas publicas. 

Partindo desses pontos, entende-se que, para haver um tratamento eficaz ao 
problema do trafico de mulheres e necessario contextualiza-lo ao processo de globalizacao, ou 
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seja, a uma perspectiva de aumento das desigualdades sociais, bem como, retletir se os 
direitos humanos estao sendo resguardados, para, so assim, conseguir alternativas as 
contradicoes impostas pela sociedade contemporanea quanto aos grupos menos favorecidos. 

No contexto do trafico de mulheres para fins sexuais e de fundamental 
importancia que tres questoes sejam analisadas no ponto de vista legal: a globalizacao, a 
sexualidade e o direito. 

A globalizacao, hoje, auxiliou o processo de fragilizacao e vulnerabilizacao das 
mulheres, cuja dignidade sexual foi violada; seja pela precarizacao do trabalho, pela baixa 
inclusao de politicas publicas sociais, ou mesmo, por algumas vertentes legais de cunho 
moralista e repressor, que acabam por constranger o papel do sistema de defesa e justica ao 
afirmar que as pessoas vitimas da exploracao sexual comercial consentem nesse ato. Isto tudo. 
desagua na desvirtuacao da funcao protetiva do Estado em relacao as vitimas do trafico 
sexual. 

No que diz respeito ao Poder Publico, deve-se partir da melhor capacitacao dos 
agentes garantidores da justica, prevencao e repressao ao trafico de mulheres. como os 
policiais, os assistentes sociais, por exemplo, que possuem uma visao moralista em relacao as 
vitimas do trafico, vitimizando-as ainda mais. 

Nesse aspecto, e preciso modificar esse pensamento individualista e comecar a 
tratar o problema do trafico sexual, como um problema social e juridico, a partir de uma 
concepcao progressista dos direitos humanos. 

Sabe-se que o Brasil, apos a adequacao de suas leis aos tratados internacionais de 
enfrentamento ao trafico de seres humanos, possui meios legais de repressao a este crime, no 
entanto, o que se verifica e a falta de aplicabilidade e cumprimento das medidas por parte dos 
agentes de seguranca e justica, fazendo com que aumente este crime, e, bem como, a 
discriminacao social em relacao as mulheres-vitimas, por nao haver publicacao da verdadeira 
situacao em que estas se submetem para sobreviver na sociedade de hoje. 

O crime de trafico de pessoas para fins sexuais seja interno ou internacional, deve 
ser combatido por meio de uma cooperacao intermunicipal, interestadual, transnacional ou 
global, fazendo com que os paises alvo desse crime erradiquem os seguintes fatores: 
deficiencia de trabalho24, migracao, crime organizado2:, e ao aumento das desigualdades frente 

24 Este fator de deficit social e o principal motivo que leva as mulheres a seu processo de vitimizacao, uma vez 
que. as mesmas sao levadas a se submeterem a diferentes formas de exploracao de seu corpo, e do seu trabalho. 
25 Uma das explicacoes da ocorrencia dos crimes organizados e que a pratica de um determinado crime, sempre 
acaba por ocasionar a ligacao com outros, se tornando uma teia de criminalizacao. 
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a globalizacao. Desse modo, deve-se otimizar o discurso do enfrentamento ao trafico, sob a 
perspectiva da garantia dos direitos humanos basicos a populacao marginalizada socialmente. 

Outra dificuldade que envolve o enfrentamento do trafico sexual e a violacao 
relacionada a sexualidade, principalmente das mulheres que exercem a prostituicao, pois 
culturalmente, por uma racionalidade moral, estas mulheres sao vistas como marginais e 
culpadas pela exploracao sexual que enfrentam, onde a discriminacao e tamanha, que nao 
merecem respeito e, sobretudo, protecao e justica por parte do Estado. 

A provocacao da sociedade, dos poderes publicos, das organizacoes nao-
governamentais, e da comunidade internacional para o enfrentamento do trafico de mulheres 
no Brasil e nos paises receptores dessas, segundo Leal e Leal (2002, p. 284) decorre 
principalmente do: 

[...] fortalecimento da correlacao de forcas a nivel local e global, para interferir nos 
pianos e estrategias dos blocos hegemonicos, a fim de diminuir as disparidades 
sociais entre paises; dar visibilidade ao fenomeno para desmobilizar as redes de 
crime organizado; e criar instrumentos legais e formas democraticas de regular a 
acao do mercado global do sexo, da omissao do Estado e criar mecanismos 
competentes que desanimem a acao do explorador, entendendo que o enfrentamento 
do trafico de mulheres. criancas e adolescentes para fins de exploracao sexual e. 
sobretudo, uma questao de globalizacao de bens sociais e de direitos humanos. 

Nesse aspecto, deve-se entender que sem a cooperacao de todos esses setores 
juntos nao ha que se falar em combate ao trafico de mulheres para fins sexuais, uma vez que, 
as leis sao, paulatinamente, criadas no Brasil como meio de dar respostas sociais aos 
problemas criminogenos emergentes, porem a sua aplicabilidade precisa de meios que as 
tornem possiveis e atuantes, assim ve-se que esses meios vem da ligacao entre Estado. 
sociedade, organismos nao-governamentais, que estudam o problema, e da propria vitima, 
seja esta considerada como elemento de contribuicao, ou nao, para a ocorrencia desse crime. 
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Verificou-se que a exploracao sexual comercial de pessoas. especialmente de 
mulheres, atraves do trafico, e um fenomeno global e complexo, por envolver fatores sociais, 
economicos, humanitarios, estruturais e juridicos, aonde veio revelar semelhancas com as 
formas de escravidao vividas nas epocas coloniais, se tornando a escravidao social moderna. 
ou seja, aquela que se caracteriza pela busca incessante por uma vida digna. 

Nesse paradigma. como o ordenamento juridico brasileiro, atraves do Codigo 
Penal em seus artigos 231 e 231-A, e do Decreto n° 5.948/06, ja considerou que o trafico de 
pessoas para fins sexuais e sim um problema de grandes repercussoes sociais, deve-se agora 
tentar alinhar as politicas de combate nacionais e internacionais sob a otica dos direitos 
humanos, para que esse problema seja visto, de uma maneira definitiva, como relacao de 
exploracao criminosa e degradante. 

E, a partir disso, exigir a aplicacao de politicas publicas de enfrentamento que 
responsabilize nao somente o agressor, mas tambem o Estado, o mercado sexual e a propria 
sociedade que discrimina as mulheres vitimas do trafico para fins sexuais, as considerando 
simplesmente prostitutas, ou seja, pessoas sem direitos sociais. 

Observa-se, por fim, que apesar do Brasil ja ter dado os seus primeiros passos, 
com a reformulacao do Codigo Penal, na parte referente aos crimes sexuais, com a Lei n° 
12.015/2009, bem como, a sua ratificacao ao Protocolo de Palermo (Decreto 5.017/2004) e 
outros tratados internacionais de direitos humanos, aumentando, consideravelmente, a 
possibilidade de combater esse crime que viola a integridade das vitimas, na sua maioria 
mulheres, ha, ainda, um grande caminho a ser percorrido para barrar essa violencia desumana 
e preconceituosa. 

Desse modo, tem-se que as prioridades e acoes tracadas neste trabalho sao apenas 
um ponto de partida para a aplicabilidade de uma politica publica consistente para frear o 
crescimento do trafico de mulheres para exploracao sexual no Brasil, e nas diversas rotas 
estrangeiras a que este pais esta interligado. 

E, portanto, somente atraves da soma dos esforcos governamentais e do 
compromisso social, que se percebera as solucoes para garantir melhores condicoes de vida a 
tantas brasileiras vitimas que deixam as suas comunidades de origem pela discrepancia 
governamental na distribuicao de oportunidades e renda, fazendo-as procurar integrar o polo 
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passivo desse tipo de crime como unica saida. ou saida aparentemente mais facil, para mitigar 
a desigualdade social e fomentar a busca de uma vida digna e igualitaria. 
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ANEXO I - PROTOCOLO DE PALERMO 
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DECRETO N° 5.017, DE 12 DE MAR^O DE 2004. 
Promulga o Protocolo Adicional a Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional Relativo a Prevencao, Repressao e Punicao do Trafico de Pessoas, em 
Especial Mulheres e Criancas. 
O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituicao, e 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 231, de 29 de 
maio de 2003, o texto do Protocolo Adicional a Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo a Prevencao, Repressao e Punicao do Trafico de Pessoas, em 
Especial Mulheres e Criancas, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000; 
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificacao junto a Secretaria-Geral 
da ONU em 29 de Janeiro de 2004; 
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003, e entrou em 
vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004; 
DECRETA: 
Art. 1° O Protocolo Adicional a Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo a Prevencao, Repressao e Punicao do Trafico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Criancas, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, apenso por copia ao 
presente Decreto, sera executado e cumprido tao inteiramente como nele se contem. 
Art. 2° Sao sujeitos a aprovacao do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisao 
do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimonio nacional. 
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituicao. 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Brasilia, 12 de marco de 2004; 183° da Independencia e 116° da Republica. 
L U I Z I N A C I O L U L A D A S I L V A 

P R O T O C O L O A D I C I O N A L A C O N V E N Q A O D A S N A C O E S U N I D A S C O N T R A O C R I M E 
O R G A N I Z A D O T R A N S N A C I O N A L R E L A T I V O A P R E V E N C A O , R E P R E S S A O E P U N I C A O 
D O T R A F I C O D E P E S S O A S , E M E S P E C I A L M U L H E R E S E C R I A N Q A S 

P R E A M B U L O 

Os Estados Partes deste Protocolo, 
Declarando que uma acao eficaz para prevenir e combater o trafico de pessoas, em especial 

mulheres e criancas, exige por parte dos paises de origem, de transito e de destino uma abordagem 
global e internacional, que inclua medidas destinadas a prevenir esse trafico, punir os traficantes e 
proteger as vitimas desse trafico, designadamente protegendo os seus direitos fundamentals, 
internacionalmente reconhecidos, 
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Tendo em conta que, apesar da existencia de uma variedade de instrumentos internacionais 

que contem normas e medidas praticas para combater a exploracao de pessoas, especialmente 
mulheres e criancas, nao existe nenhum instrumento universal que trate de todos os aspectos relativos 
ao trafico de pessoas, 

Preocupados com o fato de na ausencia desse instrumento, as pessoas vulneraveis ao trafico 
nao estarem suficientemente protegidas, 

Recordando a Resolucao 53/111 da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a 
Assembleia decidiu criar um comite intergovernamental especial, de composicao aberta, para elaborar 
uma convencao internacional global contra o crime organizado transnacional e examinar a 
possibilidade de elaborar, designadamente, um instrumento internacional de luta contra o trafico de 
mulheres e de criancas. 

Convencidos de que para prevenir e combater esse tipo de criminalidade sera util completar a 
Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional com um instrumento 
internacional destinado a prevenir. reprimir e punir o trafico de pessoas, em especial mulheres e 
criancas, 

Acordaram o seguinte: 
1. Disposicoes Gerais 
Artigo 1: Relacao com a Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
l.O presente Protocolo completa a Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional e sera interpretado em conjunto com a Convencao. 
2. As disposicoes da Convencao aplicar-se-ao mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo se no 
mesmo se dispuser o contrario. 
3. As infracoes estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo serao 
consideradas como infracoes estabelecidas em conformidade com a Convencao. 
Artigo 2: Objetivo 
Os objetivos do presente Protocolo sao os seguintes: 
a) Prevenir e combater o trafico de pessoas, prestando uma atencao especial as mulheres e as criancas: 
b) Proteger e ajudar as vitimas desse trafico, respeitando plenamente os seus direitos humanos; e 

c) Promover a cooperacao entre os Estados Partes de forma a atingir esses objetivos. 

Artigo 3: Definicoes 
Para efeitos do presente Protocolo: 
a)A expressao "trafico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento 
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo a ameaca ou uso da forca ou a outras formas de coacao, ao 
rapto, a fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou a situacao de vulnerabilidade ou a entrega ou 
aceitacao de pagamentos ou beneficios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploracao. A exploracao incluira, no minimo, a exploracao da 
prostituicao de outrem ou outras formas de exploracao sexual, o trabalho ou servicos forcados, 
escravatura ou praticas similares a escravatura, a servidao ou a remocao de orgaos; 
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b) 0 consentimento dado pela vitima de trafico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploracao 
descrito na alinea a) do presente Artigo sera considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer 
um dos meios referidos na alinea a); 
c) 0 recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou o acolhimento de uma crianca para 
fins de exploracao serao considerados "trafico de pessoas" mesmo que nao envolvam nenhum dos 
meios referidos da alinea a) do presente Artigo; 
d) 0 termo "crianca" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. 
Artigo 4: Ambito de aplicacao 
O presente Protocolo aplicar-se-a, salvo disposicao em contrario, a prevencao, investigacao e 
repressao das infracoes estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo, quando 
essas infracoes forem de natureza transnacional e envolverem grupo criminoso organizado, bem como 
a protecao das vitimas dessas infracoes. 

Artigo5: Criminalizacao 
1. Cada Estado Parte adotara as medidas legislativas e outras que considere necessarias de forma a 
estabelecer como infracoes penais os atos descritos no Artigo 3 do presente Protocolo. quando tenham 
sido praticados intencionalmente. 
2. Cada Estado Parte adotara igualmente as medidas legislativas e outras que considere necessarias 
para estabelecer como infracoes penais: 
a) Sem prejuizo dos conceitos fundamentals do seu sistema juridico, a tentativa de cometer uma 
infracao estabelecida em conformidade com o paragrafo 1 do presente Artigo; 
b) A participacao como cumplice numa infracao estabelecida em conformidade com o paragrafo 1 do 
presente Artigo; e 
c) Organizar a pratica de uma infracao estabelecida em conformidade com o paragrafo 1 do presente 
Artigo ou dar instrucoes a outras pessoas para que a pratiquem. 
11. Protecao de vitimas de trafico de pessoas 
Artigo 6: Assistencia e protecao as vitimas de trafico de pessoas 
1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que seja permitido pelo seu direito 
interno, cada Estado Parte protegera a privacidade e a identidade das vitimas de trafico de pessoas, 
incluindo, entre outras (ou inter alia), a confidencialidade dos procedimentos judiciais relativos a esse 
trafico. 
2. Cada Estado Parte assegurara que o seu sistema juridico ou administrativo contenha medidas que 
fornecam as vitimas de trafico de pessoas, quando necessario: 
a) Informacao sobre procedimentos judiciais e administrativos aplicaveis; 
b) Assistencia para permitir que as suas opinioes e preocupacoes sejam apresentadas e tomadas em 
conta em fases adequadas do processo penal instaurado contra os autores das infracoes, sem prejuizo 
dos direitos da defesa. 
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3. Cada Estado Parte tera em consideracao a aplicacao de medidas que permitam a recuperacao fisica, 
psicologica e social das vitimas de trafico de pessoas, incluindo, se for caso disso, em cooperacao com 
organizacoes nao-governamentais, outras organizacoes competentes e outros elementos de sociedade 
civil e, em especial, o fornecimento de: 
a) Alojamento adequado; 

b) Aconselhamento e informacao, especialmente quanto aos direitos que a lei lhes reconhece, numa 
lingua que compreendam; 
c) Assistencia medica, psicologica e material: e 
d) Oportunidades de emprego, educacao e formacao. 
4. Cada Estado Parte tera em conta, ao aplicar as disposicoes do presente Artigo, a idade, o sexo e as 
necessidades especificas das vitimas de trafico de pessoas, designadamente as necessidades especificas 
das criancas, incluindo o alojamento, a educacao e cuidados adequados. 
5. Cada Estado Parte envidara esforcos para garantir a seguranca fisica das vitimas de trafico de 
pessoas enquanto estas se encontrarem no seu territorio. 
6. Cada Estado Parte assegurara que o seu sistema juridico contenha medidas que oferecam as vitimas 
de trafico de pessoas a possibilidade de obterem indenizacao pelos danos sofridos. 
Artigo 7: Estatuto das vitimas de trafico de pessoas nos Estados de acolhimento 
1. Alem de adotar as medidas em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo, cada Estado 
Parte considerara a possibilidade de adotar medidas legislativas ou outras medidas adequadas que 
permitam as vitimas de trafico de pessoas permanecerem no seu territorio a titulo temporario ou 
permanente, se for caso disso. 
2. Ao executar o disposto no paragrafo 1 do presente Artigo, cada Estado Parte tera devidamente em 
conta fatores humanitarios e pessoais. 
Artigo 8: Repatriamento das vitimas de trafico de pessoas 
1.0 Estado Parte do qual a vitima de trafico de pessoas e nacional ou no qual a pessoa tinha direito de 
residencia permanente, no momento de entrada no territorio do Estado Parte de acolhimento, facilitara 
e aceitara, sem demora indevida ou injustificada, o regresso dessa pessoa, tendo devidamente em conta 
a seguranca da mesma. 
2. Quando um Estado Parte retornar uma vitima de trafico de pessoas a um Estado Parte do qual essa 
pessoa seja nacional ou no qual tinha direito de residencia permanente no momento de entrada no 
territorio do Estado Parte de acolhimento, esse regresso levara devidamente em conta a seguranca da 
pessoa bem como a situacao de qualquer processo judicial relacionado ao fato de tal pessoa ser uma 
vitima de trafico, preferencialmente de forma voluntaria. 
3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, um Estado Parte requerido verificara, sem demora 
indevida ou injustificada, se uma vitima de trafico de pessoas e sua nacional ou se tinha direito de 
residencia permanente no seu territorio no momento de entrada no territorio do Estado Parte de 
acolhimento. 
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4 .De forma a facilitar o regresso de uma vitima de trafico de pessoas que nao possua os documentos 
devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa e nacional ou no qual tinha direito de residencia 
permanente no momento de entrada no territorio do Estado Parte de acolhimento aceitara emitir, a 
pedido do Estado Parte de acolhimento, o s documentos de v iagem ou outro tipo de autorizacao 
necessaria que permita a pessoa viajar e ser readmitida no seu territorio. 

5 . 0 presente Artigo nao prejudica os direitos reconhecidos as vitimas de trafico de pessoas por forca 
de qualquer disposicao do direito interno do Estado Parte de acolhimento. 

6 . 0 presente Artigo nao prejudica qualquer acordo ou compromisso bilateral ou multilateral aplicavel 
que regule. no todo ou em parte, o regresso de vitimas de trafico de pessoas. 

III.Prevencao, cooperacao e outras medidas 

Artigo 9: Prevencao do trafico de pessoas 

l .Os Estados Partes estabelecerao politicas abrangentes, programas e outras medidas para: 

a) Prevenir e combater o trafico de pessoas; e 

b) Proteger as vitimas de trafico de pessoas, especialmente as mulheres e as criancas, de nova 
vitimacao. 

2 . 0 s Estados Partes envidarao esforcos para tomarem medidas tais como pesquisas, campanhas de 
informacao e de difusao atraves dos orgaos de comunicacao, bem c o m o iniciativas sociais e 
economicas de forma a prevenir e combater o trafico de pessoas. 

3 .As politicas, programas e outras medidas estabelecidas em conformidade com o presente Artigo 
incluirao, se necessario, a cooperacao com organizacoes nao-governamentais, outras organizacoes 
relevantes e outros e lementos da sociedade civil . 

4 . 0 s Estados Partes tomarao ou reforcarao as medidas, inclusive mediante a cooperacao bilateral ou 
multilateral, para reduzir os fatores c o m o a pobreza. o subdesenvolvimento e a desigualdade de 
oportunidades que tornam as pessoas, especialmente as mulheres e as criancas, vulneraveis ao trafico. 

5 . 0 s Estados Partes adotarao ou reforcarao as medidas legislativas ou outras, tais c o m o medidas 
educacionais, sociais ou culturais, inclusive mediante a cooperacao bilateral ou multilateral, a fim de 
desencorajar a procura que fomenta todo o tipo de exploracao de pessoas . especialmente de mulheres e 
criancas, conducentes ao trafico. 

Artigo 10: Intercambio de informacoes e formacao 

l . A s autoridades competentes para a aplicacao da lei, o s servicos de imigracao ou outros servicos 
competentes dos Estados Partes, cooperarao entre si, na medida do possivel , mediante troca de 
informacoes em conformidade com o respectivo direito interno, com vistas a determinar: 

a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional com documentos de 
viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem sao autores ou vitimas de trafico de 
pessoas; 

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas tern utilizado ou tentado utilizar para atravessar 
uma fronteira internacional com o objetivo de trafico de pessoas; e 
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c)Os meios e metodos utilizados por grupos criminosos organizados com o objetivo de trafico de 
pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de vitimas, os itinerarios e as ligacoes entre as 
pessoas e os grupos envolvidos no referido trafico, bem como as medidas adequadas a sua deteccao. 
2.0s Estados Partes assegurarao ou reforcarao a formacao dos agentes dos servicos competentes para a 
aplicacao da lei, dos servicos de imigracao ou de outros servicos competentes na prevencao do trafico 
de pessoas. A formacao deve incidir sobre os metodos utilizados na prevencao do referido trafico, na 
acao penal contra os traficantes e na protecao das vitimas, inclusive protegendo-as dos traficantes. A 
formacao devera tambem ter em conta a necessidade de considerar os direitos humanos e os problemas 
especificos das mulheres e das criancas bem como encorajar a cooperacao com organizacoes nao-
governamentais, outras organizacoes relevantes e outros elementos da sociedade civil. 

3.Um Estado Parte que receba informacoes respeitara qualquer pedido do Estado Parte que transmitiu 
essas informacoes, no sentido de restringir sua utilizacao. 
Artigo 11: Medidas nas fronteiras 
l.Sem prejuizo dos compromissos internacionais relativos a livre circulacao de pessoas, os Estados 
Partes reforcarao, na medida do possivel, os controles fronteiricos necessarios para prevenir e detectar 
o trafico de pessoas. 
2. Cada Estado Parte adotara medidas legislativas ou outras medidas apropriadas para prevenir, na 
medida do possivel, a utilizacao de meios de transporte explorados por transportadores comerciais na 
pratica de infracoes estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo. 
3. Quando se considere apropriado, e sem prejuizo das convencoes internacionais aplicaveis, tais 
medidas incluirao o estabelecimento da obrigacao para os transportadores comerciais, incluindo 
qualquer empresa de transporte, proprietario ou operador de qualquer meio de transporte. de certificar-
se de que todos os passageiros sejam portadores dos documentos de viagem exigidos para a entrada no 
Estado de acolhimento. 
4. Cada Estado Parte tomara as medidas necessarias, em conformidade com o seu direito interno, para 
aplicar sancoes em caso de descumprimento da obrigacao constante do paragrafo 3 do presente Artigo. 
5. Cada Estado Parte considerara a possibilidade de tomar medidas que permitam, em conformidade 
com o direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na pratica de 
infracoes estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo. 
6.Sem prejuizo do disposto no Artigo 27 da Convencao, os Estados Partes procurarao intensificar a 
cooperacao entre os servicos de controle de fronteiras, mediante, entre outros, o estabelecimento e a 
manutencao de canais de comunicacao diretos. 
Artigo 12: Seguranca e controle dos documentos 
Cada Estado Parte adotara as medidas necessarias, de acordo com os meios disponiveis para: 
a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, para que nao sejam 
indevidamente utilizados nem facilmente falsificados ou modificados, reproduzidos ou emitidos de 
forma ilicita; e 
b) Assegurar a integridade e a seguranca dos documentos de viagem ou de identidade por si ou em seu 
nome emitidos e impedir a sua criacao, emissao e utilizacao ilicitas. 



95 
Artigo 13: Legitimidade e validade dos documentos 

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte verificara, em conformidade c o m o seu direito 
interno e dentro de um prazo razoavel, a legitimidade e validade dos documentos de viagem ou de 
identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido utilizados 
para o trafico de pessoas. 

IV. Dispos icoes finais 

Artigo 14: Clausula de salvaguarda 

1. Nenhuma disposicao do presente Protocolo prejudicara os direitos, obrigacdes e responsabilidades 
dos Estados e das pessoas por forca do direito internacional, incluindo o direito internacional 
humanitario e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, especif icamente, na medida em 
que sejam aplicaveis, a Convencao de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos 
Refugiados e ao principio do non-refoulement neles enunciado. 

2. A s medidas constantes do presente Protocolo serao interpretadas e aplicadas de forma a que as 
pessoas que foram vitimas de trafico nao sejam discriminadas. A interpretacao e aplicacao das 
referidas medidas estarao em conformidade com os principios de nao-discriminacao 
internacionalmente reconhecidos. 

Artigo 15: Solucao de controversias 

l .Os Estados Partes envidarao esforcos para resolver as controversias relativas a interpretacao ou 
aplicacao do presente Protocolo por negociacao direta. 

2. A s controversias entre dois ou mais Estados Partes com respeito a aplicacao ou a interpretacao do 
presente Protocolo que nao possam ser resolvidas por negociacao, dentro de um prazo razoavel, serao 
submetidas, a pedido de um desses Estados Partes, a arbitragem. Se, no prazo de seis meses apos a 
data do pedido de arbitragem, esses Estados Partes nao chegarem a um acordo sobre a organizacao da 
arbitragem. qualquer desses Estados Partes podera submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de 
Justica mediante requerimento, em conformidade com o Estatuto do Tribunal. 

3 . Cada Estado Parte pode, no momento da assinatura, da ratificacao, da aceitacao ou da aprovacao do 
presente Protocolo ou da adesao ao mesmo, declarar que nao se considera vinculado ao paragrafo 2 do 
presente Artigo. Os demais Estados Partes nao ficarao vinculados ao paragrafo 2 do presente Artigo 
em relacao a qualquer outro Estado Parte que tenha feito essa reserva. 

4. Qualquer Estado Parte que tenha feito uma reserva em conformidade com o paragrafo 3 do presente 
Artigo pode, a qualquer momento, retirar essa reserva atraves de notificacao ao Secretario-Geral das 
N a c o e s Unidas. 

Artigo 16: Assinatura, ratificacao, aceitacao. aprovacao e adesao 

l .O presente Protocolo sera aberto a assinatura de todos os Estados de 12 a 15 de Dezembro de 2 0 0 0 
em Palermo, Italia, e, em seguida, na sede da Organizacao das N a c o e s Unidas em N o v a Iorque ate 12 
de Dezembro de 2 0 0 2 . 

2 . 0 presente Protocolo sera igualmente aberto a assinatura de organizacoes regionais de integracao 
economica na condicao de que pelo menos um Estado membro dessa organizacao tenha assinado o 
presente Protocolo em conformidade com o paragrafo 1 do presente Artigo. 
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3.0 presente Protocolo esta sujeito a ratificacao, aceitacao ou aprovacao. Os instrumentos de 
ratificacao, de aceitacao ou de aprovacao serao depositados junto ao Secretario-Geral da Organizacao 
das Nacoes Unidas. Uma organizacao regional de integracao economica pode depositar o seu 
instrumento de ratificacao, de aceitacao ou de aprovacao se pelo menos um dos seus Estados membros 
o tiver feito. Nesse instrumento de ratificacao, de aceitacao e de aprovacao essa organizacao declarara 
o ambito da sua competencia relativamente as materias reguladas pelo presente Protocolo. Informara 
igualmente o depositario de qualquer modificacao relevante do ambito da sua competencia. 

4.0 presente Protocolo esta aberto a adesao de qualquer Estado ou de qualquer organizacao regional 
de integracao economica da qual pelo menos um Estado membro seja Parte do presente Protocolo. Os 
instrumentos de adesao serao depositados junto do Secretario-Geral das Nacoes Unidas. No momento 
da sua adesao, uma organizacao regional de integracao economica declarara o ambito da sua 
competencia relativamente as materias reguladas pelo presente Protocolo. Informara igualmente o 
depositario de qualquer modificacao relevante do ambito da sua competencia. 
Artigo 17: Entrada em vigor 
1.0 presente Protocolo entrara em vigor no nonagesimo dia seguinte a data do deposito do 
quadragesimo instrumento de ratificacao, de aceitacao, de aprovacao ou de adesao mas nao antes da 
entrada em vigor da Convencao. Para efeitos do presente numero, nenhum instrumento depositado por 
uma organizacao regional de integracao economica sera somado aos instrumentos depositados por 
Estados membros dessa organizacao. 
2.Para cada Estado ou organizacao regional de integracao economica que ratifique, aceite, aprove ou 
adira ao presente Protocolo apos o deposito do quadragesimo instrumento pertinente, o presente 
Protocolo entrara em vigor no trigesimo dia seguinte a data de deposito desse instrumento por parte do 
Estado ou organizacao ou na data de entrada em vigor do presente Protocolo, em conformidade com o 
paragrafo 1 do presente Artigo, se esta for posterior. 

Artigo 18: Emendas 
1. Cinco anos apos a entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte no Protocolo pode 
propor emenda e depositar o texto junto do Secretario-Geral das Nacoes Unidas, que em seguida 
comunicara a proposta de emenda aos Estados Partes e a Conferencia das Partes na Convencao para 
analisar a proposta e tomar uma decisao. Os Estados Partes no presente Protocolo reunidos na 
Conferencia das Partes farao todos os esforcos para chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se 
todos os esforcos para chegar a um consenso forem esgotados e nao se chegar a um acordo, sera 
necessario, em ultimo caso, para que a alteracao seja aprovada, uma maioria de dois tercos dos 
Estados Partes no presente Protocolo, que estejam presentes e expressem o seu voto na Conferencia 
das Partes. 
2. As organizacoes regionais de integracao economica, em materias da sua competencia, exercerao o 
seu direito de voto nos termos do presente Artigo com um numero de votos igual ao numero dos seus 
Estados membros que sejam Partes no presente Protocolo. Essas organizacoes nao exercerao seu 
direito de voto se seus Estados membros exercerem o seu e vice-versa. 
3. Uma emenda adotada em conformidade com o paragrafo 1 do presente Artigo estara sujeita a 
ratificacao, aceitacao ou aprovacao dos Estados Partes. 
4. Uma emenda adotada em conformidade com o paragrafo 1 do presente Protocolo entrara em vigor 
para um Estado Parte noventa dias apos a data do deposito do instrumento de ratificacao, de aceitacao 
ou de aprovacao da referida emenda junto ao Secretario-Geral das Nacoes Unidas. 
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5.A entrada em vigor de uma emenda vincula as Partes que manifestaram o seu consentimento em 
obrigar-se por essa alteracao. Os outros Estados Partes permanecerao vinculados pelas disposicoes do 
presente Protocolo, bem como por qualquer alteracao anterior que tenham ratificado, aceito ou 
aprovado. 
Artigo 19: Denuncia 
1 .Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificacao por escrito dirigida ao 
Secretario-Geral das Nacoes Unidas. A denuncia tornar-se-a efetiva um ano apos a data de recepcao da 
notificacao pelo Secretario-Geral. 
2.Uma organizacao regional de integracao economica deixara de ser Parte no presente Protocolo 
quando todos os seus Estados membros o tiverem denunciado. 
Artigo 20: Depositario e idiomas 
1.0 Secretario-Geral das Nacoes Unidas e o depositario do presente Protocolo. 
2.0 original do presente Protocolo, cujos textos em arabe, chines, espanhol, frances, ingles e russo sao 
igualmente autenticos, sera depositado junto ao Secretario-Geral das Nacoes Unidas. 
EM FE DO QUE, os plenipotenciarios abaixo assinados, devidamente autorizados pelos seus 
respectivos Governos, assinaram o presente Protocolo. 


