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RESUMO 

Observa-se todos os dias nos veiculos de comunicagao inumeros casos de pedofilia, 
que trazem consequencias devastadoras nas vidas das criangas e adolescentes 
vitimas de tais atos. Diante deste fato, o legislador patrio criou tipos penais para 
punir e prevenir variados tipos de crimes relacionados a pedofilia, estando previstos 
no Codigo Penal e no Estatuto da Crianga e do Adolescente. Os referidos diplomas 
legais passaram por recentes modificagoes que objetivaram combater com mais 
rigor tal pratica que viola gravemente os direitos dos menores. Neste trabalho, 
busca-se verificar se a legislagao punitiva dos crimes relacionados a pedofilia esta 
sendo eficaz, na visao dos operadores do direito, que estao proximos a esta 
realidade, sao conhecedores das normas penais, e podem analisa-las de forma 
critica. O presente trabalho utilizou o metodo empfrico indutivo, fundamentando-se 
em pesquisa de campo, realizada atraves da tecnica da entrevista estruturada, com 
perguntas pre-formuladas junto a profissionais da area juridica. Fundamentou-se 
ainda na pesquisa bibliografica e analise documental atraves da reflexao teorica e 
do metodo hermeneutico juridico. Ao longo da pesquisa, destacam-se os aspectos 
gerais da pedofilia, a legislagao punitiva dos crimes relacionados a pedofilia, e a 
eficacia da referida legislagao. Diante da apresentagao dos dados obtidos e 
proferida uma analise, concluiu-se que, para a maioria dos operadores do direito, a 
legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia nao esta sendo eficaz. 

Palavras-chave: Pedofilia. Crimes Relacionados a Pedofilia. Eficacia. 



ABSTRACT 

It is observed everyday in the vehicles of communication countless cases of 
pedofilia, that bring devastating consequences in the children's lives and adolescents 
victims of such actions. Before this fact, the legislator patrio created penal types to 
punish and to prevent varied types of crimes related to the pedofilia, being foreseen 
in the Penal code and in the Child's Statute and of the Adolescent. Referred them 
legal diplomas passed for recent modifications that aimed at to combat with more 
such rigidity practical than it violates the smallests' rights seriously. In this work, it is 
looked for to verify the punitive legislation of the crimes related to the pedofilia is 
being effective in the vision of the operators of the right, that you/they are close the 
this reality, they are knowing of the penal norms, and they can analyze them in a 
critical way. The present work used the inductive empiric method, being based in 
field research, accomplished through the technique of the structured interview, with 
questions pre-formulated professionals of the juridical area close to. It was still based 
in the bibliographical research and documental analysis through the theoretical 
reflection and of the method juridical hermeneutico. Along the research, they stand 
out the general aspects of the pedofilia, the punitive legislation of the crimes related 
to the pedofilia, and the effectiveness of the referred legislation. Due to the 
presentation of the obtained data and uttered an analysis, it was ended that, for most 
of the operators of the right, the punitive legislation of the crimes associated to the 
pedofilia is not being effective. 

Word-key: Pedofilia. Crimes Related to Pedofilia. Effectiveness. 
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1 INTRODUgAO 

Os atos de violencia contra a crianga, infelizmente, nao estao representados 

apenas pelos maus-tratos, trabalhos escravos e abandono, mas tambem pela 

pratica da pedofilia. Esse tipo de disturbio de conduta sexual ocasiona interesse 

sexual prolongado por criangas pre-puberes ou no inicio da puberdade. As 

consequencias desse tipo de abuso para a vitima estao relacionadas a ofensa de 

sua integridade fisica e moral, comprometendo seu desenvolvimento fisico, afetivo e 

social. 

A Constituigao Federal em seu art. 227, caput, dispoe que e dever da familia, 

da sociedade e do Estado assegurar a crianga, ao adolescente e ao jovem, o direito 

a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, a cultura, 

a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. A Carta 

Magna estabelece ainda que os menores devem ser colocados a salvo de toda 

forma de negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao. 

Diuturnamente, verifica-se a ocorrencia de inumeros casos de criangas e 

adolescentes sendo vitimas de abusos sexuais cometidos por pedofilos. Diante da 

ocorrencia de tais casos, e com base na protegao dada aos menores prevista na 

Constituigao Federal, o legislador patrio criou tipos penais para punir e prevenir 

variados tipos de crimes associados a pedofilia. 

Os crimes relacionados a Pedofilia estao dispostos em dois diplomas legais: 

a) o Codigo Penal Brasileiro (Decreto-Lei N° 2.848 de 07 de dezembro de 1940); b) o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente-ECA (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990). Estes 

diplomas legais passaram por recentes modificagoes que buscaram, dentre outros 

objetivos, prevenir e punir com mais rigor tal pratica de abuso aos direitos dos 

menores. 

Destarte, o presente trabalho tern a finalidade de analisar a eficacia da 

legislagao punitiva dos crimes relacionados a pedofilia, valendo-se, para tanto, da 

otica dos operadores do Direito, ja que os mesmos estao proximos a esta realidade, 

sao conhecedores das normas penais, e podem analisa-las de forma critica. 

A discussao pertinente a problematica referida interessa a toda sociedade, 

tendo em vista que a pratica da pedofilia importa em grave violagao aos direitos da 

crianga e do adolescente, sendo de indubitavel importancia proferir a analise sobre a 
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eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a tal pratica, ja que todos os 

dias aparecem inumeras denuncias dessa transgressao tao grave aos direitos dos 

menores. 

O metodo de pesquisa utilizado e o empirico-indutivo, por se tratar de urn 

metodo que permite partir de amostras para se chegar a urn resultado geral. O 

presente trabalho fundamenta-se em pesquisa de campo, atraves da tecnica da 

entrevista estruturada, com perguntas pre-formuladas direcionadas aos profissionais 

da area juridica. A pesquisa foi realizada atraves da coleta de dados, junto a 

operadores do direito de diversas areas que atuam na cidade de Sousa-PB, tendo a 

participacao de Magistrados, Membros do Ministerio Publico, Defensores Publicos, 

Professores Universitarios do Curso de Direito, Advogados da Area Criminal e 

Delegados de Policia. 

A coleta de dados ocorreu durante o mes de outubro deste ano, e foi 

entrevistado um numero de vinte e quatro profissionais da area juridica. 

Respondendo a questoes dispostas no questionario em anexo, os operadores do 

direito, que vivenciam esta realidade, tiveram a oportunidade de expressar seu 

pensamento a respeito dos crimes relacionados a pedofilia, sobretudo em relacao a 

eficacia da legislagao punitiva de tais crimes. O presente trabalho utiliza-se ainda da 

pesquisa bibliografica e analise documental atraves da reflexao teorica e do metodo 

hermeneutico juridico. 

Em primeiro lugar, abordar-se-ao os aspectos gerais da pedofilia, como 

conceito, historico, caracteristicas dos pedofilos, caracteristicas das criangas vitimas 

de pedofilia, consequencias do abuso sexual, pedofilia pela internet, tratamento, 

prevengao e falsas crengas relacionadas a mesma. 

Em seguida, a pesquisa tratara dos crimes relacionados a pedofilia, que estao 

previstos no Codigo Penal e no Estatuto da Crianga e do Adolescente, e que 

passaram por recentes modificagoes, promovidas tanto pela Lei 12.015, de 07 de 

agosto de 2009, como pela Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008. 

Por fim, sera proferida uma analise sobre a eficacia da legislagao punitiva dos 

crimes associados a pedofilia, atraves dos resultados obtidos por meio da coleta de 

dados junto aos operadores do direito, para entao oferecer subsidios contundentes 

quern venham a produzir uma reflexao logica e em futuro proximo programar 

medidas saneadoras da problematica. 
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Naturalmente as reflexoes e proposicoes que serao apresentadas, 

representam apenas um ponto de partida desse complexo tema, que certamente 

demandara muitas exposicoes e dialogos para conseguir entao chegar a uma 

conclusao, se nao perfeitos, que ao menos seja de plena e total conscientizacao 

sobre o que se trata. 
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2 PEDOFILIA: A S P E C T O S GERAIS 

A palavra pedofilia deriva de uma combinagao de radicais de origem grega: 

paidos e crianga ou infante, e philia, amizade ou amor. O Dicionario Aurelio Online 

define a pedofilia como sendo a "atragao sexual de urn adulto por criangas". 

De acordo com a Classificagao Internacional de Doengas da Organizagao 

Mundial de Saude (CID 10/OMS), a pedofilia e urn transtorno de preferencia sexual 

por criangas pre-puberes ou no inicio da puberdade. Trata-se de urn disturbio de 

conduta sexual, do tipo parafilia, em que a pessoa considerada pedofila deva ter no 

minimo 16 (dezesseis) anos e ser pelo menos 05 (cinco) anos mais velha que a 

crianga, podendo a referida perturbagao da sexualidade, ter carater homossexual, 

heterossexual ou bissexual. 

E importante ressaltar que nem todo pedofilo e criminoso. O individuo pode 

ter atragao por criangas, mas nao exteriorizar seus desejos, assim como urn nao 

pedofilo pode cometer urn crime sexual contra uma crianga. Neste contexto, faz-se 

necessaria a distingao entre o pedofilo estruturado e o abusador oportunista. O 

primeiro possui urn disturbio sexual, tendo atragao primaria por criangas, ja o 

segundo possui preferencia sexual por adultos e oportunamente abusa de urn 

menor. 

2.1 Historico da pratica da pedofilia 

Desde a Grecia antiga notamos pinturas que retratam homens mantendo 

relagoes sexuais com adolescentes. Foi ainda entre os gregos que teve origem o 

termo "efebo", o qual designava o jovem do sexo masculino que tinha comegado sua 

vida sexual com urn homem mais velho. Na Roma antiga alguns estudiosos 

defendem a ideia de que imperadores como Adriano, Tiberio, Caligula e Nero tinham 

amantes masculinos e praticavam atos de pedofilia, uma vez que era considerado 

normal e aceito pela sociedade romana na epoca. 

No antigo Egito, o farao Tutankhamon casou-se quando tinha 10 anos de 

idade com Ankhsenpaaton que tinha a mesma idade, talvez um pouco mais velha. 

Ainda observamos que durante a Idade Media e o Renascimento, o ideal de beleza 
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feminina era praticamente infantil, cabendo ressaltar que nesse perlodo grande parte 

das mulheres se casava ainda durante a puberdade. 

Nota-se que diferentes culturas interpretaram de forma diferente as relacoes 

sexuais entre adultos e criangas. Enquanto em tempos passados os romanos 

aceitavam normalmente essa pratica, as culturas atuais sao bem menos tolerantes a 

esse tipo de relacionamento, embora essa pratica ainda seja frequente em algumas 

partes do planeta como Angola, Filipinas, Mexico, Espanha, Japao, Austria, Suecia, 

Noruega, dentre outros. 

2.2 Caracteristicas dos pedofilos 

O pedofilo pode ser qualquer pessoa, estar proximo ou distante da crianga, 

ser conhecido ou desconhecido, culto ou ignorante, pois nao existe urn perfil unico 

que o descreva com seguranga ou que consiga abranger todos os tragos que 

identifiquem urn sujeito pedofilo. 

Em muitos casos, os pedofilos nao recorrem a violencia fisica, atuando 

disfargados de homens gentis, parecendo normais e simpaticos, de modo que se 

misturam no contexto social para evitarem suspeitas. Observa-se, portanto, que a 

pedofilia pode se manifestar em pessoas de aparencia cuidada e de nivel social 

elevado, enfim, em qualquer classe social ou condigao economica. 

Os pedofilos tendem a escolher criangas que mostram maior grau de 

vulnerabilidade. Para terem sucesso na tarefa de aliciar criangas, os pedofilos, 

geralmente, apresentam-se como: simpaticos; charmosos; compreensivos; uteis; 

generosos com tempo, dinheiro, presentes e agrados; atenciosos; afetivos; 

disponiveis emocionalmente; e voltados para criangas e amigaveis com elas. 

Conforme Trindade e Breier (2010, p. 23): 

Como se percebe, os pedofilos podem apresentar comportamentos 
imprevisiveis e, embora possam revelar uma serie de caracterfsticas 
psicologicas e comportamentais comuns entre si, compoem urn conjunto 
muito amplo e diversificado de individuos que agem com diferentes praticas 
e variadas maneiras. Dessa forma, torna-se dificil definir uma imagem tipica 
do pedofilo tal como e posslvel fazer com outras entidades psicologicas 
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como a depressao, o retardo mental, a esquizofrenia, por exemplo. A 
pedofilia tern como caracteristica urn grande polimorfismo fenomenologico 
que parece fazer parte da pr6pria condicao pedofilica, sendo dificil tragar 
uma fotografia nitida de sua personalidade. 

De um modo geral, abusadores sexuais costumam ser criativos ao 

desenvolver estrategias de atuacao. Sao habilidosos em acusar a propria vitima, em 

elaborar manobras de sedugao, em construir alegagoes de circunstancias especiais 

de justificagao, em invocar falso remorso, em inverter a situagao ou em produzir 

confrontagoes beneficas, artimanhas ou chantagens do tipo emocional, de 

culpabilizagao da vitima, de rechago familiar, de estigmatizagao social e, em muitos 

casos, de ameaga flsica. 

Trindade e Breier (2010) afirmam que uma pesquisa realizada pela 

Universidade de Chicago, a partir de respostas dadas por vinte pedofilos, tragou um 

perfil denominado de "Decalogo do Pedofilo", que aponta as seguintes 

caracteristicas de tais agentes: passar o maior tempo possivel com a crianga; ser 

amavel e simpatico e tocar-lhe "acidentalmente"; procurar criangas com pouca 

supervisao dos pais; a crianga ideal e a proveniente de uma familia dificil e 

desagregada, que busca apoio; escolher uma crianga sem amigos e dizer-se seu 

amigo; procurar uma crianga que tema seus pais; usar o amor como isca e evitar as 

ameagas enquanto for possivel; mostrar-se interessado pelo bem-estar da crianga; 

assegurar-se de que nao ha ninguem por perto e convencer a crianga de que tudo 

esta bem e nada de mal ira Ihe acontecer; dizer que o esta acontecendo e licito e, se 

nao conseguir convencer, entao ameagar e intimidar a crianga. 

E importante ressaltar que nem todo pedofilo ou abusador sexual de criangas 

foi sexualmente abusado na infancia. Pedofilos podem afirmar que sofreram abuso 

para justificarem suas condutas e assumirem uma postura desculpabilizada de seus 

atos, levando a crenga de que apenas pessoas que foram abusadas na infancia sao 

capazes de abusar de criangas. 

2.3 Caracteristicas das criangas vitimas de pedofilia e consequencias do abuso 
sexual 

Alguns sinais podem ser apresentados quando a crianga esta sofrendo 
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abusos sexuais, quais sejam: dores de estomago e problemas digestivos; dificuldade 

para caminhar ou sentar; roupas de baixo rasgadas, manchadas ou com marcas de 

sangue; sangue na urina ou nas fezes; contusoes genitais inexplicadas; doencas 

sexualmente transmissiveis; e gravidez. 

Nem todas as criangas contam de imediato que sofreram abusos, por razoes 

diversas, como o medo do agressor. Alem disso, muitas criangas acreditam que seu 

silencio afeta apenas a elas proprias. Neste sentido, Salter (2009, p. 29): 

Um homem relatou que, quando crianga, achava que havia algo errado com 
ele que fazia o diretor da escola escolhe-lo. Ele achava que de alguma 
forma tinha feito algo que levava o diretor a puni-lo com o abuso. A 
realidade so se mostrou diante dele 20 anos depois, quando ele retornou a 
cidade, ja adulto, e viu o diretor dando voltas com outro garoto de 12 anos 
em um carro. Em todos aqueles anos, ele nunca tinha achado que o diretor 
poderia ser um risco para outras criangas. Esse homem se pune por nao ter 
revelado o abuso. Ele sente agora que deveria ter protegido outras criangas 
de um abuso posterior. 

As consequencias do abuso sexual para a crianga podem ser diversificadas, 

como por exemplo: apresentagao de condutas sexualizadas; conhecimento atipico 

sobre sexo; sentimentos de estigmatizagao; isolamento; hostilidade; desconfianga; 

medo; baixa auto-estima; sentimentos de culpa; fracasso ou dificuldades escolares; 

precocidade sexual; transtorno de estresse pos-traumaticos; dificuldades relacionais; 

ansiedade; tensao; e disturbios alimentares. 

Em casos mais graves, os efeitos da pratica da pedofilia na crianga podem se 

manifestar sob a forma de: alcoolismo; depressao; suicidio; e tentativa de suicidio. 

Sob a forma dos transtornos funcionais, podemos acrescentar ainda: pesadelos; 

terrores noturnos; dificuldades para dormir; estranhamento. A crianga pode 

apresentar como expressao de problemas de conduta: agressao fisica; choro facil; 

retraimento; raiva; nao querer se desnudar ou tomar banho; nao querer fazer 

ginastica; e realizar desenhos sexualizados. 

Deve-se ponderar que a crianga pode viver o abuso sexual e nao manifestar 

sinais do trauma, pois os sintomas podem estar sendo sufocados pela familia ou se 

manifestarem muito tardiamente. Os efeitos do abuso sexual para a crianga tambem 

variam de acordo com as condigoes positivas que forem aplicadas no sentido de 

oferecer maior suporte a vitima e permitir que a mesma retome as condigoes 
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emocionais anteriores ao abuso. 

2.4 Pedofilia pela internet 

Os atos de pedofilia, sejam individuals ou pela venda de material pornografico 

infantil, via internet, retratam violacoes aos Direitos da Crianga. Esta realidade 

comprova que os beneficios da internet nao sao apenas versados para o bem, mas 

tambem para a pratica de ilicitos. 

A pornografia infantil virtual e responsavel por problemas de dimensoes 

multiplas, justamente por ser a internet um veiculo rapido, comodo, barato e seguro 

para transportar e comercializar filmagens e fotos degradantes envolvendo criangas. 

Segundo Trindade e Breier (2010, p. 101): 

Pela facilidade de se mover pela rede, a Internet se converteu no paraiso 
dos pedofilos. Atraves da rede, os pedofilos estao em contato direto com 
criangas na intengao de obter fotografias, videos e ate marcar encontros. Os 
pedofilos n§o so potencializam riscos diretos as criangas, mas igualmente 
sustentam as redes organizadas de pedofilia, ao adquirirem, mediante paga, 
o material pornografico infantil. O lucro das redes organizadas e altissimo, 
em virtude da produgao das imagens ser um processo rapido, dinamico e de 
custo baixo. A internet permite que as imagens e filmes digitalizados sejam 
reproduzidos a dezenas de milhares de pessoas conectadas na rede. 

E necessario que os pais estejam sempre atentos em relagao ao que os filhos 

estao fazendo quando usam a internet, pois e crescente o numero de casos de 

pedofilia virtual. As criangas brasileiras sao bastante vulneraveis, tendo em vista que 

boa parte da populagao, nao possui informagoes precisas sobre os perigos que a 

internet pode trazer, caso nao seja utilizada com o devido cuidado. 

A Comissao Parlamentar de Inquerito da Pedofilia do Senado Federal realiza 

um trabalho em conjunto com a Pollcia Federal, provedores, operadoras de cartao 

de credito no combate a pedofilia virtual, um avango para um pais que ha muitos 

anos vem sendo considerado como o pais da impunidade dos pedofilos e das redes 

organizadas de pedofilia. 
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O Estado tern o dever de assegurar o total financiamento as autoridades 

competentes para investigar os crimes associados a pedofilia pela Internet. As 

autoridades responsaveis tern que trabalhar em cooperagao, para prevencao e 

repressao deste crime, ja que a pornografia infantil virtual e um problema 

internacional, que se ampliou atraves das novas tecnologias. 

2.5 Tratamento da pedofilia 

O transtorno pedofilico geralmente comeca na adolescencia, embora em 

alguns casos somente se manifeste na meia-idade. Seu curso costuma ser cronico, 

e a taxa de reincidencia e elevada, especialmente na pedofilia que envolve 

individuos com preferencia pelo sexo masculine 

Por nao sentir desconforto emocional no seu modo de agir, o pedofilo, como 

os parafilicos em geral, nao apresenta motivagao pessoal para qualquer tipo de 

mudanga, muito menos para aquelas propostas por um tratamento psicologico, a 

nao ser quando seu comportamento traz problemas para o casal, para a familia ou 

para a sociedade. De fato, pedofilos somente procuram algum tipo de tratamento 

quando se veem premidos por dificuldades perante a lei, o que significa mais uma 

tentativa de auto-protegao do que um verdadeiro interesse em receber ajuda ou 

tratamento. 

A pedofilia constitui um transtorno de preferencia que exige acompanhamento 

por toda a vida, uma vez que nao ha remissao total para esse tipo de disturbio, pelo 

menos ate o momento, de acordo com o estagio de desenvolvimento em que a 

ciencia atualmente se encontra. Isso significa dizer que o custo social e o risco de 

reincidencia sao elevados. 

Devido ao insucesso das abordagens terapeuticas de cunho psicologico, para 

as quais os pedofilos apresentam um prognostico reservado, e frente ao relativo 

fracasso no que se refere a reincidencia cronica, uma das alternativas tern sido a 

denominada castragao. De um lado, situa-se a castragao clinica ou fisica, que se da 

atraves da retirada dos testiculos, para impedir a produgao de um hormonio, a 

testosterona, que estimula o desejo sexual. De outro, existe a possibilidade de uma 
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castragao quimica, a modificacao dos neurotransmissores e a criacao de 

mecanismos de obstrucao do impulso e do desejo sexual. Qualquer das duas 

modalidades enfrenta inumeros obstaculos de ordem etica e mesmo juridica, tendo 

pros e contras, defensores ferrenhos e criticos severos. 

Alguns pedofilos apresentam outros transtornos associados, como, por 

exemplo, alcoolismo ou dependencia de toxicos, fatores que agravam a sua 

condigao, tornando o tratamento mais dificil e o prognostico mais pessimista. Sabe-

se, tambem, que pedofilos nao estabelecem vinculo emocional verdadeiro, 

instrumento fundamental para o tratamento psicologico. Em geral, eles recorrem a 

mentira, e carecem de empatia e de cooperatividade. Seus interesses costumam ser 

limitados, e como regra, nao apresentam sentimento de culpa e carecem do 

desconforto emocional interior necessario para a mudanga. Sao sedutores e 

envolventes e transportam esse tipo de funcionamento para a relagao terapeutica. 

Alem disso, interrompem o tratamento tao logo alcangam algum beneficio 

secundario, sendo tais caracteristicas responsaveis pelo ceticismo dominante 

quando se cuida de tratamento psicologico de pedofilos. 

Conforme Trindade e Breier (2010), pedofilos costumam reincidir e precisam 

ser tratados para o seu bem e para o bem das hipoteticas vitimas futuras, e 

advertem, ainda, para a necessidade de prudencia, uma vez que as multiplas 

abordagens psicoterapeuticas nao tern obtido exito, razao pela qual defendem que, 

no interesse social, a reclusao prolongada funcionaria como um bom preventivo. 

Apesar de nao se poder falar em cura para a pedofilia, uma parcela 

consideravel de pedofilos responde aos tratamentos. Pedofilos sao pessoas que 

precisam ser tratadas, tanto para que abusos nao cheguem a acontecer quanto para 

prevenir novos episodios. Ou seja, os pedofilos necessitam serem tratados para o 

bem das criangas, da sociedade e deles mesmos. 

2.6 Formas de prevengao da pedofilia 

O trabalho de prevengao contra o abuso sexual de crianga e adolescente e 

uma das formas eficazes na tentativa de reduzir os indices de risco para vitimas 

potenciais. A sociedade e o governo tern a obrigagao de cuidar da integridade fisica, 
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da saude mental e do desenvolvimento de todas as criangas e adolescentes. 

Na sua concepgao classica, a prevengao da pedofilia consiste em enfocar o 

problema sob a otica da prevengao primaria, destinando-se a evitar o evento 

danoso, atraves do esclarecimento e da conscientizagao da crianga, do adolescente 

e da escola, e em investir na promogao do bem-estar fisico, emocional e social da 

familia e dos vinculos afetivos que a organizam. 

Ja a prevengao secundaria consiste em detectar as situagoes risco. Neste 

sentido Salter (2009, p. 201): 

Em particular, devemos pensar em atentar para as probabilidades e evitar 
situagoes de alto risco. Em qualquer situagao que se apresente, devemos 
considerar as possibilidades. Devemos olhar para alguem como John e ter 
em mente que ele trabalha com criangas, brinca com elas apos o trabalho e 
nelas concentra toda a sua vida. Mas tambem nao devemos esquecer que 
as criangas em quern ele mais se concentra parecem ter a mesma idade e 
sexo, que ele nao tern parceiros amorosos adultos e, por fim, que ele quer 
passar a noite com meu filho. Ha algum risco possivel nessa situagao? Sim. 
O meu filho pode ir? Nao. 

E necessario observar as situagoes de risco, e realizar um trabalho de 

conscientizagao para evita-las no sentido de prevenir a pedofilia. E importante que 

os pais nao deixem de dar aos filhos a supervisao de que eles necessitam. O 

primeiro compromisso dos pais e com seus filhos, para quern eles devem estar 

sempre vigilantes e nunca se declararem ocupados. 

O tratamento dos pedofilos tambem constitui uma forma de prevengao, tanto 

no sentido de fazer com que abusos nao cheguem a acontecer, como no sentido de 

evitar novas ocorrencias. 

2.7 Falsas crengas relacionadas a pedofilia 

E importante ponderar que falsas crengas nao contribuem para elucidar o 

problema do abuso sexual e da pedofilia. Ao contrario, podem gerar reagoes 

inadequadas na familia, na crianga e nos profissionais. Existem diversas 

concepgoes erroneas sobre o abuso sexual infantil, as quais camuflam a realidade e 
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dificultam ainda mais a compreensao acerca do abuso. 

2.7.1 Pedofilos nao se interessam somente por meninas ou por meninos 

E erronea a concepcao de que pedofilos se interessam so por meninos, assim 

como tambem e falsa a crenca de que pedofilos se interessam apenas por meninas. 

Pedofilos podem se interessar tanto por meninas quanto por meninos. Ha pedofilos 

que se interessam exclusivamente por meninas, assim como ha pedofilos que se 

interessam somente por meninos, e outros que se interessam tanto por uns como 

por outros. 

Ainda que alguns dados atuais indiquem que meninas correm maior risco de 

abuso sexual, isso pode ser apenas parte de uma realidade mais ampla. A menor 

incidencia de casos em que meninos sao vitimas de abuso pode estar vinculada a 

dificuldades em revelar o abuso em decorrencia do preconceito e do estigma 

decorrente da ideia central de masculinidade enraizada na sociedade. 

2.7.2 Falsidade da crenga de que pedofilos nao sao violentos 

A pedofilia e sempre um comportamento que implica violencia para a crianga. 

De fato, o abuso sexual, por si so, constitui uma violencia, embora esta nem sempre 

seja a violencia fisica. A maior parte dos abusos e sutil e vem disfargada pela 

mascara do amor e da amizade. Os pedofilos, num primeiro momento, sempre 

parecem gentis, mas quando se veem frustrados nas suas intengoes sexuais, 

podem se tornar agressivos e praticar outros crimes associados, geralmente 

acompanhados de intensa violencia. 
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Pedofilos sao dificeis de serem reconhecidos. Como eles nao apresentam um 

jeito especifico de ser, podem permanecer muito tempo num grupo ou numa 

comunidade sem que sejam identificados. Pedofilos provem de distintos tipos de 

pessoas e, em geral, costumam se apresentar de modo normal e comum, nao 

havendo um perfil especifico atraves do qual se possa identifica-los com facilidade. 

2.7.4 Pedofilos nem sempre sao homens 

E erronea a concepgao de que pedofilos sao sempre homens. De fato, a 

pedofilia e mais proeminente em homens do que em mulheres. Embora o registro de 

dados sobre pedofilia e abuso sexual contra criangas seja pouco preciso, estima-se 

que apenas cerca de 20% dos abusos sexuais sejam perpetrados por mulheres. 

Criangas abaixo de cinco anos sao as que mais correm o risco de serem abusadas 

por mulheres. Todavia, na realidade, a maioria dos pedofilos e do sexo masculino e 

heterossexual, mas eles tambem podem ser homossexuais ou bissexuais. 

2.7.5 Pedofilos nao so aparecem em lugares ermos, escuros e perigosos 

E errada a ideia de que pedofilos so aparecem em lugares ermos, escuros e 

perigosos. Embora alguns lugares, de fato, sejam mais perigosos, porque aumentam 

os riscos para a crianga devido a dificuldade de supervisao por parte dos pais, os 

pedofilos podem estar em qualquer lugar. 

Geralmente, os pedofilos se aproximam de escolas e parques porque sabem 

que la existem criangas, mas podem aparecer em shoppings e outros lugares 

considerados seguros. A maioria dos abusos ocorre em lugares privados, atras de 

portas fechadas e fora do olhar dos outros. 
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2.7.6 A pedofilia nao e uma decorrencia do mundo moderno 

Muitas pessoas acreditam que a pedofilia e uma decorrencia do mundo 

moderno, entretanto, a historia da pedofilia contra criangas e muito antiga. Embora o 

mundo moderno tenha ampliado os compromissos e as atribulagoes da famflia, a 

pedofilia tern sido noticiada em todas as epocas e em todos os tipos de sociedade. 

2.7.7 Pedofilos nem sempre agem sozinhos 

E erronea a concepgao de que pedofilos agem sempre sozinhos. As novas 

formas de interagao proporcionadas pelos modernos meios de comunicagao estao a 

possibilitar novas modalidades de abuso. Embora os atos de abuso costumem 

acontecer em lugares privados, e criangas solitarias estejam na preferencia dos 

pedofilos na medida em que se mostram mais vulneraveis, pedofilos podem formar 

grupos ou redes. Nelas, permutam informagoes, negociam imagens e fotografias, e 

praticam outras formas de criminalidade, dentre elas, a pornografia infantil. A internet 

tern sido um meio de propagagao da pornografia infantil, merecendo a atengao das 

autoridades, das familias e da sociedade como um todo. 

2.7.8 Nem todo pedofilo foi abusado na infancia 

E falsa a crenga de que todo pedofilo foi abusado na infancia. Pedofilos 

podem afirmar que sofreram abuso para justificar sua conduta e assumirem uma 

postura desculpabilizada de seus atos. Isso pode levar a crenga de que apenas 

pessoas que foram abusadas na infancia sao capazes de abusar de criangas, alem 

de alimentar a teoria do ciclo do abuso e de sua continuidade. 
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A Constituigao Federal em seu art. 227, caput, estabelece que e dever da 

familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianga, ao adolescente e ao jovem, o 

direito a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, a 

cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 

devendo tais menores serem colocados a salvo de toda forma de negligencia, 

discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao. 

A pedofilia quando praticada atinge a dignidade, o respeito e a liberdade dos 

menores violentados, constituindo grave forma de exploragao, violencia, crueldade e 

opressao contra criangas e adolescentes. Diante deste fato, o legislador patrio criou 

tipos penais para punir e prevenir variados tipos de abusos cometidos contra os 

menores. 

E importante ressaltar, que o legislador optou por nao criar o crime de 

pedofilia, e sim tipos penais gerais, em que podemos englobar tanto o pedofilo como 

o abusador eventual. Por isso, neste trabalho utilizaremos a expressao "crimes 

relacionados a pedofilia", ja que os referidos crimes englobam tambem os 

abusadores sexuais que mesmo nao sendo pedofilos abusam de menores. 

Os crimes relacionados a Pedofilia estao tipificados em dois diplomas legais, 

quais sejam: o Codigo Penal Brasileiro (Decreto-Lei N° 2.848 de 07 de dezembro de 

1940); e o Estatuto da Crianga e do Adolescente-ECA (Lei 8.069 de 13 de julho de 

1990). Os referidos diplomas legais passaram por recentes modificagoes que 

buscaram, dentre outros objetivos, prevenir e punir com mais rigor tal pratica de 

abuso aos direitos dos menores. 

A Lei 12.015 de 07 de agosto de 2009 trouxe uma nova redagao para o Titulo 

VI do Codigo Penal, que antes disciplinava os Crimes contra os Costumes, 

passando agora a prever os Crimes Contra a Dignidade Sexual. Dentre as 

inovagoes advindas com a Lei 12.015/2009, podemos destacar a uniao dos crimes 

de estupro e de atentado violento ao pudor em um so delito denominado de estupro, 

previsto no art. 213 do Codigo Penal. Outra relevante modificagao consistiu na 

criagao do delito de estupro de vulneravel, disposto no art. 217-A, que veio acabar 

com o questionamento doutrinario e jurisprudencial referente a natureza da 

presungao de violencia quando a vitima for menor de 14 (quatorze) anos. 
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Varios artigos tiveram suas redacoes alteradas e passaram a abranger 

situagoes anteriormente nao previstas pelo Codigo Penal, assim como um novo 

Capltulo foi inserido no Tftulo citado, passando a dispor sobre as causas de 

aumento de pena. 

No tocante ao Estatuto da Crianga e do Adolescente, a Lei 11.829 de 25 de 

novembro de 2008 trouxe novas figuras punitivas associadas a pedofilia virtual. 

Dentre as inovagoes, destaca-se a punigao para o consumidor de material 

pornografico, que anteriormente nao estava prevista na legislagao especial, assim 

como o aumento da pena de prisao para aquele praticar a conduta prevista no art. 

240 do ECA, qual seja, "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo expllcito ou pornografica envolvendo crianga ou 

adolescente". 

3.1 Crimes associados a pedofilia dispostos no Codigo Penal 

3.1.1 Estupro de vulneravel 

Antes da reforma do Codigo Penal de 2009, questionava-se a respeito da 

presungao de violencia nos casos de estupro contra menores de 14 (quatorze) anos. 

Alguns Tribunals e parte dos doutrinadores defendiam que tal presungao era 

relativa, alegando que os menores de 14 anos dos dias atuais nao mereciam a 

mesma protegao dada aqueles que viveram na epoca da feitura do Codigo de Penal 

de 1940. 

Outra vertente da doutrina e da jurisprudencia entendia que a referida 

presungao era absoluta por nao existir dado mais objetivo que a idade. Neste 

sentido, Greco (2009, p. 64): 

Assim, n§o se justificam as decisSes dos tribunais que queriam destruir a 
natureza desse dado objetivo afim de criar outro, subjetivo. Infelizmente 
deixavam de lado a politics criminal adotada pela legislagao penal, e 
criavam suas pr6prias politicas. Nao conseguiam entender; permissa vinia, 
que a lei penal havia determinado, de forma objetiva e absoluta, que uma 
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crianga ou mesmo um adolescente menor de 14 (quatorze) anos, por mais 
que tivessem uma vida desregrada socialmente, nao eram suficientemente 
desenvolvidos para decidir sobre seus atos sexuais. Suas personalidades 
ainda estavam em formagao. Seus conceitos e opinioes nao haviam, ainda, 
se consolidado. 

Com o advento da Lei 12.015/2009, a duvida acerca da presungao de 

violencia no estupro dos menores de 14 (catorze) anos foi solucionada. Surgiu o tipo 

penal "estupro de vulneravel", disciplinado no art. 217-A do Codigo Penal, possuindo 

como nucleo o verbo ter, que ao contrario do verbo constranger, nao exige que a 

conduta seja cometida com violencia ou grave ameaga, bastando que o agente 

tenha conjungao carnal, ainda que consentida pela vitima, ou que com ela pratique 

qualquer outro ato libidinoso. 

Ocorre o delito disposto no art. 217-A, caput, com a jungao dos seguintes 

elementos: 1) ter conjungao carnal ou praticar outro ato libidinoso; e 2) com pessoa 

menor de 14 (catorze) anos. Com as mudangas trazidas pela Lei 12.015/2009, o 

crime de estupro passou a abranger, alem da conjungao carnal, a pratica de outro 

ato libidinoso. Esta era prevista na redagao passada como atentado violento ao 

pudor, que deixou de existir. Portanto, nos casos de praticas libidinosas em que 

sejam vitimas menores do sexo masculino, o delito sera classificado como estupro. 

Caso o agente nao tenha conhecimento sobre a idade da vitima, dependendo 

do caso concreto, podera alegar erro de tipo, levando a atipicidade do fato, ou 

propor a desclassificagao do delito para o crime de estupro disposto no art. 213 do 

Codigo Penal. 

E importante ressaltar que alem da vitima menor de 14 (catorze) anos, 

considera-se vulneravel aquele que possui alguma enfermidade ou deficiencia 

mental, nao tendo o necessario discernimento para a pratica do ato, ou aquele que 

nao pode oferecer resistencia, segundo o § 1° do art. 217-A do Codigo Penal. 

De acordo com a classificagao doutrinaria, o delito de estupro de vulneravel e: 

a) em relagao ao sujeito ativo, crime de mao-propria, quando a conduta for dirigida a 

conjungao carnal, e comum quando a pratica for dirigida a outros atos libidinosos; b) 

em relagao ao sujeito passivo, crime proprio; c) doloso; d) comissivo, podendo ser 

praticado por omissao impropria quando o agente nao cumprir o seu dever de 

garantidor; e) material; f) de dano; g) instantaneo; h) de forma vinculada, quando se 

referir a conjungao carnal, e de forma livre quando dirigido a pratica de outros atos 
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libidinosos; i) monossubjetivo; j) plurissubsistente; I) nao transeunte e transeunte, 

dependendo do caso concreto que deixe ou nao vestigios; m) admite tentativa, 

sendo esta, entretanto, de dificil comprovagao. 

Em relagao aos bens juridicamente protegidos pelo art. 217-A, podemos 

apontar a liberdade e a dignidade sexual. Segundo Greco (2009, p. 73): 

A lei, portanto, tutela o direito de liberdade que qualquer pessoa tern de 
dispor sobre o pr6prio corpo no que diz respeito aos atos sexuais. O estupro 
de vulneravel, atingindo a liberdade sexual, atinge, simultaneamente, a 
dignidade do ser humano, presumivelmente incapaz de consentir para o ato, 
como tambem seu desenvolvimento sexual. 

O estupro de vulneravel recebe pena autonoma e superior ao estupro comum, 

tendo sido elevada de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusao para uma penalidade de 

08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusao. Suas qualificadoras tambem sao severas, 

sendo a pena de 10 (dez) a 20 (vinte) anos caso resulte lesao corporal grave, e de 

12 (doze) a 30 (trinta) anos caso resulte na morte da vitima. 

3.1.2 Mediagao de vulneravel para servira lascivia de outrem 

A Lei 12.015/2009 criou a figura tipica prevista no art. 218 do Codigo Penal, 

qual seja, a mediagao de vulneravel para servir a lascivia de outrem, que preve uma 

pena de reclusao de 02 (dois) a 05 (cinco) anos para quern induzir menor de 14 

(catorze) anos a satisfazer lascivia (prazer sexual) de outrem. 

Para Nucci (2010, p. 45), houve um equivoco na formulagao deste tipo penal: 

Entretanto, o estrago provocado pelo novo art. 218 sera visivel. Enquanto o 
art. 227 era apenas inocuo, o atual art. 218 criou uma modalidade de 
excegao pluralistica a teoria monistica, impedindo a punicao de participe de 
estupro de vulneravel, pela pena prevista para o art. 217-A, quando se der 
na modalidade de induzimento. Em primeiro lugar, vale destacar o disposto 
no art. 29 do C6digo Penal: "quern, de qualquer modo, concorre para o 
crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade". 
Assim sendo, temos duas formas de concorrencia: autoria e participacao. 
No tocante a esta, ha a participagao material (auxllio direto) e a participacao 
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moral (induzimento e instigacao). Exemplificando, quern induz alguem a 
matar outrem, responde como participe do crime de nomicidio. Logo, quern 
induz alguem a estuprar vulneravel tambem deveria responder por estupro 
de vulneravel. Ocorre que o legislador, possivelmente por falta de 
orientacao, criou a figura do art. 218, excepcionando o indutor e 
concedendo-lhe a pena de reclusao, de dois a cinco anos. 

3 .7 .3 Satisfagao de lascivia mediante presenga de crianga ou adolescente 

O crime de satisfagao de lascivia mediante presenga de crianga ou 

adolescente constitui uma nova figura tipica, nao guarda correspondencia com tipo 

penal previsto anteriormente e esta previsto no art. 218-A do Codigo Penal. Tal 

delito tern a finalidade de punir a conduta da pessoa que satisfaz lascivia propria ou 

de outrem atraves da presenga de menor de 14 (catorze) anos durante a pratica de 

conjungao carnal ou outro ato libidinoso, ou induz o menor a presenciar tal situagao. 

A pena prevista para este crime e de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusao. 

E importante ressaltar que o agente do crime nao tern contato fisico com o 

menor de 14 (catorze) anos, bem como nao o obriga a se despir ou praticar conduta 

sexualmente atrativa, ja que, agindo dessa forma, incidiria no estupro de vulneravel. 

O objeto material do crime e o menor de 14 (catorze), sendo a liberdade sexual o 

objeto juridico. Nao ha punigao para a modalidade culposa, exigindo-se o dolo para 

a consumagao do delito. Existe elemento subjetivo especifico, qual seja, satisfazer a 

lascivia propria ou de outrem. 

A conduta do agente pode ser no sentido de praticar o ato sexual ou libidinoso 

na presenga do menor, bem como, induzir o mesmo a presenciar o ato proprio ou de 

terceiro. Neste contexto, o legislador deveria ter inserido no tipo penal os verbos 

instigar e auxiliar. Entretanto, a solugao para o enquadramento do agente que atuar 

no sentido de instigar e auxiliar tal delito, e inseri-lo como participe da pratica sexual. 

Em relagao a presenga da crianga ou do adolescente durante a pratica do ato 

sexual ou libidinoso, Nucci (2010, p. 50) pondera: 

O tipo penal menciona o termo presenga e o verbo presenciar, dando 
margem a interpretagao de que o menor deveria estar fisicamente no local 
onde o ato sexual se desenvolve. Assim, n§o nos parece, pois a evolucao 
tecnologica ja propicia a presenga - estar em determinado lugar ao mesmo 
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tempo em que algo ocorre - por meio de aparelhos apropriados. Portanto, o 
menor pode a tudo assistir ou presenciar por meio de camaras e aparelhos 
de TV ou monitores. A situagao e valida para a configuragao do tipo penal, 
uma vez que nao se exige qualquer toque flsico em relagao a vitima. A 
lesao provocada da-se em nivel psicologico, referentemente a sua formagao 
moral e sexual, afetando sua liberdade nesse campo. 

De acordo com a classificacao doutrinaria, o delito de satisfagao de lascivia 

mediante presenga de crianga ou adolescente e: a) crime comum, pois pode ser 

cometido por qualquer pessoa; b) de forma livre, ja que pode ser cometido tanto por 

conjungao carnal como por qualquer ato libidinoso; c) formal, devido ao fato de nao 

necessitar de um resultado naturalistico; d) comissivo, ja que os verbos do tipo 

indicam agao; e) instantaneo, pois o resultado se manifesta de modo definitivo no 

tempo; f) de perigo, ja que a consumagao desse crime apresenta risco de lesao a 

formagao moral e sexual da vitima; g) unissubjetivo, pois pode ser cometido por uma 

unica pessoa; i) plurissubsistente, pois pode ser praticado em varios atos; h) admite 

tentativa. 

3.1.4 Favorecimento de prostituigao ou outra forma de exploragao de vulneravel 

O art. 218-B dispoe que comete o crime de favorecimento da prostituigao ou 

outra forma de exploragao de vulneravel aquele que submeter, induzir, atrair a 

prostituigao ou outra forma de exploragao sexual, facilitar, impedir ou dificultar que 

abandone tais praticas, menor de 18 (dezoito) anos ou alguem que por enfermidade 

ou deficiencia mental, nao possua a necessario discernimento para a pratica do ato. 

A pena cominada para o referido crime e de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusao. 

A Lei 12.015/2009 trouxe novo formato para a situagao descrita no art. 218-B, 

eliminando qualquer referenda a expressao corrupgao de menores, e passando a 

adotar a terminologia relativa a figura do vulneravel. Ha, portanto, dois tipos de 

vulnerabilidade: a) relativa, para menores de 18 anos; e b) absoluta, para menores 

de 14 anos. Isso significa que esta vedado o relacionamento sexual da pessoa que 

tiver menos de 14 (catorze) anos. Ja para os menores que possuem menos de 18 

(dezoito) anos e mais 14 (catorze) anos a lei penal so proibe o ato sexual quando 
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este envolver prostituigao ou outra forma de exploragao sexual. 

O tipo previsto no art. 218-B e misto alternativo, significando que a pratica de 

uma so conduta configura o delito, entretanto a ocorrencia de mais de um verbo 

mantem o crime unico. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, porem o 

sujeito passivo e o menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) anos ou 

pessoa que possua enfermidade ou deficiencia mental de modo que nao tenha o 

necessario discernimento para o ato. 

Nao existe necessariamente elemento subjetivo especifico, porem, caso haja 

finalidade de cunho economico, cumula-se ao crime a pena de multa. Nao ha 

punigao para a forma culposa, exigindo-se o dolo para a configuragao da pratica 

delitiva. Tal crime tern como objeto material a pessoa menor de 18 (dezoito) anos e 

maior de 14 (catorze) anos, enferma ou deficiente mental, tendo como objeto juridico 

a liberdade sexual. 

De acordo com a classificagao doutrinaria o delito de favorecimento de 

prostituigao ou outra forma de exploragao de vulneravel e: a) crime comum, pois 

pode ser cometido por qualquer pessoa; b) de forma livre, uma vez que pode ser 

cometido por qualquer forma; c) material, ja que demanda resultado naturalistico; d) 

comissivo, uma vez que os verbos do tipo implicam em agoes; e) instantaneo, ja que 

o momento consumativo e determinado no tempo; f) unissubjetivo, pois pode ser 

cometido por um so agente; g) plurissubsistente, uma vez que pode ser praticado 

em varios atos; h) nao admite tentativa na formas submeter, induzir, atrair e facilitar, 

devido ao fato de, nestes casos, tratar-se de crime condicionado. 

A lei 12.015/2009 criou a figura tipica apropriada para punir a pessoa que tiver 

relagao sexual com o menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) anos no 

contexto da prostituigao. De acordo com art. 218-B, § 2°, I, do Codigo Penal, os 

clientes de garotos e garotas de programa com a idade estabelecida no dispositivo, 

podem ser punidos por tipo penal independente, com pena de 04 (quatro) a 10 (dez) 

anos de reclusao. 

Tambem ficam sujeitos a pena de reclusao, de 04 (quatro) a 10 (dez anos), o 

proprietario, gerente ou responsavel pelo lugar onde se verifique a prostituigao 

juvenil, podendo ainda, serem penalizados por multa devido ao intuito lucrativo dos 

locais. A respeito da disposigao do § 2°, II, do art. 218-B, Dupret (2009, p. 30) 

preleciona: 
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O artigo estabelece que o proprietaries, o gerente e o responsavel pelo 
estabelecimento tambem respondem pelo crime. No entanto, e importante 
destacar que nao se trata de hipotese de responsabilidade penal objetiva. 
Somente havera responsabilidade penal nos casos em que o proprietary 
tiver ciencia do comercio carnal que era exercido no local, ou seja, se agir 
com dolo, n§o sendo permitida sua punicao sequer a titulo de culpa, tendo 
em vista que o tipo penal nao preve a modalidade culposa. Quanto ao 
gerente ou responsavel, e bem mais dificil que nao tenham conhecimento 
desse comercio. 

Outro efeito obrigatorio da condenagao e a cassacao da licenca de 

localizacao e funcionamento do estabelecimento. Como decorre da lei, nao ha 

necessidade de motivagao para aplicagao de tal efeito. 

3.1.5 Agao penal, causas de aumento de pena, hediondez e segredo de justiga 

De acordo com a nova redagao dada pela Lei 12.015/2009, a agao penal e 

publica incondicionada quando a vitima for menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 

vulneravel, eliminando-se, assim, a discussao sobre o estado de pobreza do 

ofendido, e tutelando, com maior enfase, o vulneravel. 

As causas de aumento de pena estao dispostas tanto no art. 226 do Codigo 

Penal, como no art.234-A do referido diploma legal, tendo sido este ultimo, 

acrescentado pela Lei 12.015/2009. Segundo o art. 226 do Codigo Penal, a pena e 

aumentada: a) de quarta parte, quando o crime for cometido em concurso por duas 

ou mais pessoas; b) de metade, quando o agente do crime for ascendente, padrasto 

ou madrasta, tio, irmao, conjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou 

empregador da vitima ou que por qualquer outro titulo tenha autoridade sobre ela. 

Pela dicgao do art. 234-A do Codigo Penal, a pena e aumentada: a) de 

metade, caso resulte do crime gravidez; b) de um sexto ate a metade, caso o agente 

transmita a vitima doenga sexualmente transmissivel de que sabe ou deveria saber 

ser portador. Em relagao a causa de aumento de pena resultante da gravidez, Nucci 

(2010, p. 97) faz a seguinte ressalva: 

Porem, se do estupro ocorrido entre pessoas conhecidas ou envolvendo 
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sexo consentido, mas com vulneravel, resultar gravidez, pode-se formar 
familia. Nesse caso, o aumento de metade da pena deixa de ter o carater 
sancionador legitimo e passa a representar uma elevacao desnecessaria e 
um fardo para a nova familia que se formou. A aplicacao da causa de 
aumento deveria ter sido fixada em carater facultativo. 

Com o advento da Lei 12.015/2009, corrigiu-se a redagao do art. 1° da Lei 

8.072/1990, eliminando-se a controversia existente a respeito de serem ou nao 

hediondas as formas simples do estupro. Com a nova lei, fica clara a hediondez do 

estupro nas formas simples e qualificadas, assim como, fica regulamentada a 

hediondez do estupro de vulneravel nas formas simples e qualificadas. 

Ja era costume nas praticas judiciarias, a tramitagao em segredo de justiga 

dos crimes relacionados a dignidade sexual, para preservagao da intimidade, vida 

privada, honra e imagem do ofendido. Neste sentido, ha previsao no Codigo de 

Processo Penal, com redagao dada pela Lei 11.690/2008. A partir da edigao da Lei 

12.015/2009, o segredo de justiga para os crimes contra a dignidade sexual passou 

a ser obrigatorio. 

3.2 Crimes relacionados a pedofilia dispostos no Estatuto da Crianga e do 
Adolescente 

A Lei 11.829/2008 reformou o Estatuto da Crianga e do Adolescente, criando 

novas figuras punitivas associadas a pedofilia virtual. O referido diploma legal e 

moderno e acompanhou as orientagoes internacionais, de modo que ampliou a 

possibilidade de punigao de anteriores vazios, como a figura do consumidor de 

material pornografico que agora deve ser penalizado. 

Com a reforma encampada pela Lei n° 11.829/2008, o art. 240 do ECA teve 

seu caput alterado, passando a incluir, alem dos tipos produzir e dirigir, os verbos 

reproduzir, fotografar, filmar por qualquer meio ou registrar por qualquer meio, em 

relagao a cena de sexo explicito ou pornografica que envolva crianga ou 

adolescente. A pena foi aumentada de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusao e 

multa, para uma penalidade de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusao e multa. 

O art. 241 do ECA foi subdividido em 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D, 

fazendo surgir novos tipos penais, sendo estes inaplicaveis aos casos preterites, 
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devido a previsao do art. 5°, inciso XL da Constituigao Federal, que proibe a 

retroagao da lei em maleficio do reu. O art. 241 sofreu modificagao, passando a 

dispor que sera crime a venda ou exposigao a venda de fotografia, video ou outro 

registro que contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou 

adolescente. Segundo Sydow (2009, p.32): 

Nesse sentido, o legislador foi mais alem e apontou tambem como punivel a 
conduta que envolva qualquer outra especie de registro que contenha 
material inapropriado. Isso porque em muitos casos, nao ha qualquer 
exposigao grafica do material na Internet, mas tcio somente a 
disponibilizagao de pedagos de arquivos que, sozinhos, nao representam 
graficamente nada. Somente ap6s o download de todos os pedagos e sua 
consequente unificagao surge a representagao multimidia contendo crianga 
ou adolescente; assim, tendo-se em vista o principio da legalidade e da 
taxatividade, a venda de dados - e, portanto, nao fotografias ou videos 
propriamente ditos - fragmentados seria fato atipico. Da forma como foi 
positivado o arquivo, todavia, cremos haver possibilidade de punigao, 
mesmo com os metodos inventivos de burla do tipo utilizados pelos 
delinquentes. 

A pena do art. 241 foi elevada para reclusao de 04 (quatro) a 08 (oito) anos e 

multa. Ja para quern oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, publicar ou divulgar 

por qualquer meio ou sistema de informatica fotografia, video ou outro registro que 

contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga e adolescente, 

a pena sera de 03 (tres) a 06 (seis) anos de reclusao, sendo a mesma pena para 

quern assegura os meios ou servigos de armazenamento das fotografias, cenas ou 

imagens ou que assegura o acesso, por qualquer meio, a rede de computadores as 

fotografias, cenas e imagens, em conformidade com o art. 241-A do ECA, que foi 

incluido pela Lei 11.829/2008. 

De acordo com o art. 241-B do ECA, quern adquirir, possuir ou armazenar, 

por qualquer meio, material pornografico infantil, sera punido com reclusao de 01 

(um) a 04 (quatro) anos e multa, podendo a pena ser diminuida em um ou dois 

tergos se a quantidade do material for pequena. E importante ressaltar que nao 

havera crime se a posse ou o armazenamento tiver a finalidade de comunicar as 

autoridades competentes. 

A simulagao de participagao de crianga e adolescente em cena de sexo 

explicito ou pornografica, por meio de adulteragao, montagem ou modificagao de 
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fotografia, video ou qualquer outra forma de representacao visual, tambem esta 

incriminada no ECA, em seu art. 241-C do ECA, com pena de 01 (um) a 03 (tres) 

anos de reclusao e multa, incorrendo na mesma pena quern vende, expoe a venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou 

armazena o material produzido na forma disposta no artigo. 

O aliciamento, assedio e instigacao de crianga e adolescente a pratica de ato 

libidinoso, por qualquer meio de comunicagao, tambem constitui crime, conforme 

elencado no art. 241-D do ECA. A pena prevista para a referida pratica delituosa e 

de 01 (um) a 03 (tres) anos de reclusao e multa, incorrendo na mesma sangao quern 

facilita ou induz o acesso a crianga de material contendo cena de sexo explicito ou 

pornografica com o objetivo de com ela praticar ato libidinoso, e realiza as condutas 

de aliciamento, assedio e instigagao com a finalidade de induzir a crianga a se exibir 

de forma pornografica ou sexualmente explicita. 

O art. 241-E esclarece que a expressao legal "cena de sexo explicito ou 

pornografica" compreende qualquer situagao que envolva crianga ou adolescente 

em atividades explicitas ou insinuadas, alem da exibigao dos orgao genitais de uma 

crianga ou adolescente para fins sexuais. Os objetivos da protegao penal 

estabelecida no ECA para os casos relacionados a pedofilia sao: a dignidade 

humana; a imagem; a formagao moral; a honra; e a integridade fisica da crianga e do 

adolescente. Tais objetivos se relacionam aos direitos que a Constituigao Federal 

reconhece de forma absoluta. 



36 

4 EFICACIA DA LEGISLAQAO PUNITIVA DOS CRIMES RELACIONADOS A 
PEDOFILIA 

O abuso e a exploragao sexual de criangas e uma realidade, assim como as 

redes organizadas de pedofilia. Para combater tais praticas, o legislador criou 

normas juridicas que atuassem no sentido de prevenir e punir as referidas violagoes 

dos direitos dos menores. 

Entretanto, e necessario verificar se a legislagao punitiva dos crimes 

associados a pedofilia esta sendo eficaz, ja que todos os dias aparecem denuncias 

dessa transgressao tao grave aos direitos dos menores. Neste diapasao, o presente 

trabalho tern como objetivo analisar a eficacia da referida legislagao na visao dos 

operadores do direito, ja que os mesmos estao proximos a esta realidade, sao 

conhecedores das normas penais, e podem analisa-las de forma critica. 

Foi realizada uma pesquisa, atraves da coleta de dados, junto a operadores 

do direito de diversas areas que atuam na cidade de Sousa-PB, tendo a participagao 

de Magistrados, Membros do Ministerio Publico, Defensores Publicos, Professores 

Universitarios do Curso de Direito, Advogados da Area Criminal e Delegados de 

Policia. 

A coleta de dados ocorreu durante o mes de outubro deste ano, ocasiao em 

que foi entrevistado um numero de vinte e quatro profissionais da area juridica. 

Respondendo a questoes pre-formuladas, os operadores do direito, que vivenciam 

esta realidade, tiveram a oportunidade de expressar seu pensamento a respeito dos 

crimes relacionados a pedofilia, sobretudo em relagao a eficacia da legislagao 

punitiva de tais crimes. 

4.1 Apresentagao e Analise dos Dados Obtidos em Relagao a Opiniao dos 
Operadores do Direito acerca da Eficacia da Legislagao Punitiva dos Crimes 
Relacionados a Pedofilia 

A Constituigao Federal em seu art. 227, caput, estabelece a protegao aos 

direitos dos menores, como o direito a vida, a saude, a dignidade e ao respeito, 
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assim como assegura a protecao dos menores de toda forma de exploragao, 

violencia e crueldade. Isto posto, os crimes relacionados a pedofilia atingem os 

direitos constitucionais das criangas e dos adolescentes, sendo necessario verificar 

a eficacia da legislagao punitiva dos referidos crimes. Desta feita, como 

resultados dos questionamentos apresentados encontram-se as seguintes 

respostas, que apos sua apresentagao serao comentadas e detalhadas, com 

embasamento nas respostas apresentadas pelos operadores do direito: 

GRAFICO 01 - As sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem 

eficacia preventiva? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 

Um dos objetivos da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia e 

prevengao de tais delitos, no sentido de evitar que os mesmos acontegam, e que 

consequentemente, violem os direitos constitucionais dos menores. Observa-se 

denuncias de crimes relacionados a pedofilia diariamente, alem da ocorrencia de 

inumeros casos que nao chegam ao conhecimento das autoridades policiais. 

Diante de tal situagao, questionou-se aos operadores do direito se as sangoes 

aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem ou nao eficacia preventiva. 

De acordo com 67% dos operadores do direito entrevistados no presente estudo, as 
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sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia nao possuem eficacia 

preventiva, como podemos observar no grafico acima. 

Varios sao os motivos que levam os operadores do direito a acreditar que as 

referidas sangoes nao possuem eficacia preventiva, como a falta de conscientizagao 

de grande parte da populagao sobre como a pratica da pedofilia ocorre, a falta de 

conhecimento a respeito da legislagao punitiva da mesma, as dificuldades de 

investigagao de tais atos, dentre outros motivos. 

E alto o fndice de reincidencia dos agentes que praticam os crimes 

relacionados a pedofilia, fato que tambem demonstra a falta de eficacia preventiva 

de tal legislagao. Varios entrevistados, ao responderem seus questionarios, 

relataram casos de reincidencia em crimes associados a pedofilia que 

acompanharam durante suas atividades juridicas. 

GRAFICO 02 - As sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem 

eficacia punitiva? 

i j 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 

No tocante a eficacia punitiva, percebe-se 83% dos operadores do direito 

acreditam as sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem 

eficacia punitiva, conforme ilustrado no grafico 02. Para a maioria dos profissionais 
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da area jurfdica entrevistados, a referida legislagao atinge a finalidade de punir os 

agentes denunciados pelos delitos associados a pedofilia. 

Segundo os dados obtidos na pesquisa, quando os agentes que praticam os 

crimes relacionados a pedofilia sao denunciados, e respondem a acao penal 

referente a tais delitos, ocorre a punicao destes com as sangoes previstas na 

legislagao penal, sendo interesse do Estado combater a pratica de tais delitos. 

GRAFICO 03 - Sao necessarias modificagoes na legislagao penal para que se 

obtenha uma maior eficacia das sangoes relativas aos crimes associados a 

pedofilia? 

SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 

De acordo com o grafico acima, podemos observar que 79% dos operadores 

do direito acreditam que sao necessarias modificagoes na legislagao penal para que 

se obtenha uma maior eficacia das sangoes impostas aos crimes associados a 

pedofilia. 

E importante ressaltar que com o advento da Lei 12.015/2009, ocorreram 

modificagoes na legislagao penal no tocante aos crimes associados a pedofilia. 

Dentre estas, podemos destacar: a) a agio penal que passou a ser publica 

incondicionada sempre que a vftima for menor de 18 anos ou pessoa vulneravel, 
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conforme art. 225, paragrafo unico do Codigo Penal; b) as causas de aumento de 

pena dispostas tanto no art. 226 do Codigo Penal, como no art. 234-A do mesmo 

diploma legal; c) a hediondez do estupro de vulneravel que ficou evidente nas 

formas simples e qualificadas do delito, de acordo com a nova redagao dada pela 

Lei 12.015/2009 ao art. 1° da Lei 8.072/1990; e d) o segredo de justiga que passou a 

ser obrigatorio no tramite de agoes penais que versem sobre os crimes contra a 

dignidade sexual, segundo o art. 234-B do Codigo Penal. 

Entretanto, na visao da maioria dos profissionais da area juridica 

entrevistados, para que as sangoes impostas aos crimes relacionados a pedofilia 

tenham uma maior aplicabilidade, alem das alteragoes formuladas recentemente, 

novas modificagoes devem ser realizadas na legislagao penal, sejam estas de 

ordem material ou processual. 

GRAFICO 04 - Alem das tipificagoes advindas com a Lei 12.015/2009 (que reformou 

o Titulo VI do Codigo Penal) e com a Lei 11.829/2008 (que alterou o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente no tocante aos delitos relacionados a pedofilia pela 

internet), outros tipos penais associados a pedofilia devem ser criados? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 
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Com o advento da Lei 12.015/2009, que reformou o Titulo VI do Codigo 

Penal, e da Lei 11.829/2008, que alterou o Estatuto da Crianga e do Adolescente no 

tocante aos delitos relacionados a pedofilia pela internet, novos tipos penais 

associados a pedofilia foram criados, alem de alguns delitos que ja existiam terem 

sido reformulados. 

Dentre os principals tipos penais criados pelas citadas leis, podemos apontar: 

a) o delito de estupro de vulneravel, disposto no art. 217-A do Codigo Penal; b) o 

crime de satisfagao de lascivia mediante presenga de crianga ou adolescente, 

previsto no art. 218-A; c) o crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 

meio, material pornografico infantil, elencado no art. 241-B do Estatuto da Crianga e 

do Adolescente. 

Isto posto, mesmo diante das mencionadas alteragoes legislativas 

concernentes aos crimes relacionados a pedofilia, os numeros estatisticos 

demonstram que a grande maioria dos operadores do direito acreditam que outros 

tipos penais associados a pedofilia devem ser criados. Para 87% dos profissionais 

da area juridica entrevistados, ainda ha condutas relacionadas a pedofilia que nao 

estao tipificadas na legislagao patria, e que merecem ser criminalizadas. 

GRAFICO 05 - A maioria dos condenados por crimes relacionados a pedofilia volta 

a delinquir quando colocados em liberdade? 

SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 
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Atraves da coleta de dados, vislumbra-se que 87% dos operadores do direito 

acreditam que a maioria dos condenados por crimes relacionados a pedofilia volta a 

delinquir quando colocados em liberdade. Os numeros estatisticos demonstram que 

grande parte dos entrevistados acredita na reincidencia dos agentes que cometem 

delitos associados a pedofilia. 

Durante a realizagao da pesquisa, varios profissionais da area juridica 

relataram casos de reincidencia em crimes associados a pedofilia que puderam 

acompanhar durante o exercicio de suas atividades como operadores do direito. 

Observa-se, diuturnamente, nos veiculos de comunicacao casos de agentes que 

tiveram sua liberdade privada devido a pratica de crimes relacionados a pedofilia, e 

que quando foram colocados em liberdade, cometeram novos crimes nesta seara, 

atingindo novas vitimas. 

Varias sao as causas da reincidencia nos delitos associados a pedofilia, como 

as limitadas formas de tratamento e de acompanhamento aos pedofilos, assim como 

as falhas nas avaliacoes de sanidade realizadas pelo sistema judiciario no momento 

de coloca-los em liberdade. 

GRAFICO 06 - A eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia 

fica prejudicada devido as dificuldades de investigacao de tais atos? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 
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Os dados estatisticos mostram que, para 83% dos operadores do direito 

entrevistados, a eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia fica 

prejudicada devido as dificuldades de investigacao de tais atos. 

Uma das causas que dificulta a investigacao de casos de pedofilia, atingindo, 

consequentemente, a eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a estes 

delitos, e o fato de tais crimes acontecerem, na maioria das vezes, em locais 

reservados e sem a presenga de testemunhas. Os pedofilos utilizam-se deste 

artiflcio para evitar que figurem nestas agoes penais como suspeitos, geralmente, 

ameagando suas vitimas para que nao revelem que sofrem abusos para outras 

pessoas, dificultando, assim, as investigagoes dos referidos delitos. 

A internet possibilita a agao de varios pedofilos, devido as facilidades de se 

mover pela rede sem ser identificado. Os crimes relacionados a pedofilia que 

ocorrem pela internet tambem s§o de dificil investigagao, fato que prejudica a 

eficacia das sangoes aplicadas de tais delitos. 

GRAFICO 07 - Na sua opiniao, a castragao qufmica deve ser implantada no sentido 

de prevenir e punir a pratica da pedofilia? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 
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No que se refere a implantacao da castragao quimica no sentido de prevenir e 

punir a pratica da pedofilia, vislumbra-se que 75% dos profissionais da area juridica 

entrevistados nao sao favoraveis a esta medida, ja 25 % dos operadores do direito 

posicionaram-se a favor da castragao quimica. 

A castragao quimica trata-se de forma temporaria de castragao ocasionada 

por medicamentos hormonais, sendo uma medida preventiva ou de punigao aos 

agentes que tenham cometido crimes sexuais violentos, como estupro e abuso 

sexual infantil. Geralmente, a droga que e utilizada no tratamento e uma progestina, 

denominada de Depo-Provera. 

Dentre os efeitos colaterais que o uso de Depo-Provera pode ocasionar, 

podemos citar: a) aumento de peso; b) fadiga; c) trombose; d) hipertensao; e) leve 

depressao; f) hipoglicemia; g) aumento da pressao arterial em individuos do sexo 

masculino; e h) ginecomastia. 

Tramita no Congresso Nacional, projeto de lei que propoe inclusao da pena 

de castragao quimica para abusadores sexuais de criangas. Esta sangao ja e 

aplicada em paises como os Estados Unidos e o Canada. Segundo a proposta, na 

primeira condenagao, o agente beneficiado pela liberdade condicional podera 

voluntariamente ser submetido, antes de deixar o estabelecimento prisional, a 

castragao quimica, sem prejuizo da pena aplicada. 

Apos a segunda condenagao, uma vez beneficiado pela liberdade condicional, 

o criminoso sera obrigado a passar pela referida medida. Uma das emendas 

apresentadas ao referido projeto de lei, preve a redugao da pena em um tergo para 

os condenados por abuso sexual infantil que, voluntariamente, submetam-se ao 

processo de castragao quimica, caso os tratamentos alternativos nao atinjam seus 

resultados. 

A castragao quimica enfrenta varios obstaculos de ordem etica, sendo vista 

por muitos, como uma forma de punigao cruel e exagerada. Diante disso, a maioria 

dos operadores do direito entrevistados se posicionou contra a implantagao da 

castragao quimica, ja que a mesma enfrenta inumeros obstaculos de ordem etica e 

mesmo juridica. Observa-se, portanto, que a possibilidade de uma castragao 

quimica apresenta forte resistencia. 
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GRAFICO 08 - Voce conhece algum programa do governo que atue no sentido de 

proporcionar uma maior eficacia da legislagao punitiva dos crimes relacionados a 

pedofilia? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 

No Brasil, atualmente a maior operagao do governo de combate aos crimes 

relacionados a pedofilia e a realizada pela Policia Federal (PF) e o Ministerio Publico 

Federal em parceria com o Google. O trabalho teve infcio com a criagao da 

Comissao Parlamentar de Inquerito (CPI) da Pedofilia, que foi instaurada para cobrar 

a investigagao dos crimes relacionados a pedofilia pela internet e estudar alteragoes 

na legislagao que favoregam o combate de tais delitos. O Google disponibilizou 

materiais de pornografia infantil para a CPI da Pedofilia, que repassou os dados para 

a Policia Federal, que juntamente com o Ministerio Publico Federal, trabalha 

constantemente no sentido de coibir os crimes relacionados a pedofilia pela internet. 

Entretanto, observa-se que poucos sao os programas do governo que atuam 

no sentido de proporcionar uma maior eficacia da legislagao punitiva dos crimes 

relacionados a pedofilia, tanto que 58% dos operadores do direito afirmaram nao 

conhecer algum programa do governo que tenha este proposito. 
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GRAFICO 09 - De modo geral, na sua visao de operador do Direito, a legislagao 

punitiva dos crimes relacionados a pedofilia esta sendo eficaz? 

• SIM 
®NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2010. 

Para a maioria dos operadores do direito, correspondente a 63% dos 

profissionais da area juridica entrevistados, a legislagao punitiva dos crimes 

relacionados a pedofilia, de modo geral, nao esta sendo eficaz. De acordo com os 

resultados expostos nos graficos anteriores, varios sao os motivos que prejudicam a 

eficacia das sangoes impostas a tais delitos. 

A falta de conhecimento de grande parte da populagao a respeito da citada 

legislagao, assim como a falta de conscientizagao de muitos pais e responsaveis 

sobre os sinais indicadores da ocorrencia da pedofilia, constituem fatores que 

prejudicam a eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia. 

Soma-se a isso, as dificuldades de investigagao de tais atos, devido aos mesmos 

acontecerem, em grande parte dos casos, em locais reservados e sem a presenga 

de testemunhas, como tambem por meios virtuais de dificil identificagao. 

A existencia de poucos programas do governo que atuem no sentido de 

proporcionar uma maior eficacia das sangoes aplicadas aos crimes relacionados a 

pedofilia, tambem contribui para o prejufzo da eficacia da referida legislagao punitiva, 

assim como, as limitadas formas de tratamento e de acompanhamento aos pedofilos 
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e as falhas nas avaliagoes de sanidade realizadas pelo sistema judiciario no 

momento de coloca-los em liberdade. 

Diante dos resultados expostos, para que a referida legislagao punitiva 

obtenha uma maior eficacia, verifica-se a necessidade de uniao do Estado e da 

sociedade civil organizada no sentido de promover um trabalho de conscientizagao 

da populagao de modo geral, sobre o que e pedofilia, como ela ocorre, quais os 

meios de evita-la, e qual a legislagao punitiva de tais atos, alem de orientar e 

acompanhar as criangas para evitar que se tornem futuras vitimas. Programas 

governamentais devem ser criados com a finalidade de proporcionar uma maior 

eficacia da legislagao punitiva dos crimes relacionados a pedofilia. 

Observa-se tambem, como forma de viabilizar uma maior aplicabilidade da 

citada legislagao punitiva, a necessidade de que tais crimes sejam denunciados para 

que os agentes que cometem crimes relacionados a pedofilia sejam punidos e 

passem por um tratamento especifico e pelo devido acompanhamento. E 

imprescindivel que haja um aperfeigoamento nas formas de tratamento, e de 

acompanhamento de tais agentes, assim como nas avaliagoes de sanidade 

realizadas pelo sistema judiciario no momento de coloca-los em liberdade. 

O Poder Judiciario e o Ministerio Publico precisam fiscalizar, cada vez mais, a 

eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia, para que assim, 

sejam garantidos o respeito aos direitos da crianga e do adolescente previstos na 

Constituigao Federal. 
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5 CONCLUSAO 

Observa-se diariamente a ocorrencia de inumeros casos de pedofilia, em que 

criangas e adolescentes sao vitimas de violentos abusos, que deixam marcas para 

sempre em suas vidas, comprometendo o desenvolvimento fisico e psicologico dos 

mesmos. Infelizmente, a historia da pedofilia e do abuso sexual contra criangas e 

adolescentes e muito antiga. Ainda nos dias de hoje, a taxa de ocorrencia desses 

casos nao e bem conhecida, pois acredita-se que os que se tornam publicos sao 

poucos diante de varios que nao chegam ao conhecimento da sociedade. 

Pedofilia e um disturbio de conduta sexual em que o individuo sente desejo 

compulsivo por criangas pre-puberes ou em puberdade precoce, sendo a diferenga 

de idade entre o pedofilo e o menor de no minimo 05 (cinco) anos. Trata-se de uma 

parafilia (perturbagao da sexualidade que se manifesta atraves de fantasias ou de 

comportamentos recorrentes) que pode possuir carater homossexual, heterossexual 

ou bissexual. 

Diante dos inumeros casos de abusos sexuais cometidos contra criangas e 

adolescentes, que violam gravemente os direitos constitucionais dos menores 

previstos no art. da Constituigao Federal, o legislador patrio criou tipos penais 

relacionados a pedofilia, como forma de prevenir e coibir tais praticas. Os crimes 

relacionados a Pedofilia estao tipificados no Codigo Penal Brasileiro e no Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, que passaram por recentes modificagoes que buscaram, 

dentre outros objetivos, prevenir e punir com mais rigor tal pratica de abuso aos 

direitos dos menores. 

O presente trabalhou objetivou verificar se a legislagao punitiva dos crimes 

relacionados a pedofilia esta sendo eficaz, ja que todos os dias aparecem inumeras 

denuncias dessa transgressao tao grave aos direitos dos menores. Utilizou-se, para 

tanto, da otica dos operadores do direito, ja que estes estao proximos a esta 

realidade, sao conhecedores das normas penais, e podem analisa-las de forma 

critica. 

Com base no metodo empirico-indutivo, foi realizada uma pesquisa de 

campo, atraves da coleta de dados, junto a operadores do direito de diversas areas 

que atuam na cidade de Sousa-PB, tendo a participagao de Magistrados, Membros 

do Ministerio Publico, Defensores Publicos, Professores Universitarios do Curso de 
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Direito, Advogados da Area Criminal e Delegados de Policia. Respondendo a 

questoes pre-formuladas, os operadores do direito, que vivenciam esta realidade, 

tiveram a oportunidade de expressar seu pensamento a respeito dos crimes 

relacionados a pedofilia, sobretudo em relagao a eficacia da legislagao punitiva de 

tais crimes. Utilizou-se ainda, da pesquisa bibliografica e da analise documental 

atraves da reflexao teorica e do metodo hermeneutico juridico. 

De acordo com os dados obtidos, percebe-se que para a maioria dos 

operadores do direito, correspondente a 63% dos profissionais da area juridica 

entrevistados, a legislagao punitiva dos crimes relacionados a pedofilia, de modo 

geral, nao esta sendo eficaz. 

Tornou-se possivel perceber ao longo deste trabalho que varios sao os 

motivos que prejudicam a eficacia das sangoes impostas a tais delitos. 

Primeiramente, pode-se citar, como fatores que prejudicam consideravelmente a 

eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia, a falta de 

conhecimento de grande parte da populagao a respeito da citada legislagao, bem 

como a falta de conscientizagao de muitos pais e responsaveis sobre os sinais 

indicadores da ocorrencia da pedofilia. 

Existem ainda grandes dificuldades de investigagao de tais atos, devido aos 

mesmos acontecerem, em grande parte dos casos, em locais reservados e sem a 

presenga de testemunhas, como tambem por meios virtuais de dificil identificagao, 

fatos que tambem prejudicam bastante a referida eficacia. Observa-se a escassez 

de programas governamentais que atuem no sentido de proporcionar uma maior 

eficacia das sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia, contribuindo 

tambem para o prejuizo da eficacia da referida legislagao. 

Verifica-se que as formas de tratamento e de acompanhamento aos pedofilos 

ate agora sao bastante limitadas. Ha ainda muitas falhas nas avaliagoes de 

sanidade realizadas pelo sistema judiciario no momento de colocar os abusadores 

sexuais em liberdade, e tais fatores tambem prejudicam bastante a eficacia da 

referida legislagao. 

Por fim, para que a referida legislagao punitiva obtenha uma maior eficacia, 

denota-se a necessidade de uniao do Estado e da sociedade civil organizada no 

sentido de promover um trabalho de conscientizagao da populagao de modo geral, 

sobre o que e pedofilia, como ela ocorre, quais os meios de evita-la, e qual a 
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legislagao punitiva de tais atos, alem de orientar e acompanhar as criangas para 

evitar que se tornem futuras vitimas. 

E necessario que programas governamentais sejam criados com a finalidade 

de proporcionar uma maior eficacia da legislagao punitiva dos crimes relacionados a 

pedofilia, e que o Poder Judiciario e o Ministerio Publico fiscalizem, cada vez mais, a 

eficacia desta legislagao, para que assim, sejam garantidos o respeito aos direitos 

da crianga e do adolescente previstos na Constituigao Federal. 

Ainda como forma de viabilizar uma maior aplicabilidade da citada legislagao 

punitiva, e preciso que tais crimes sejam denunciados para que os agentes que 

cometem crimes relacionados a pedofilia sejam punidos e passem por um 

tratamento especifico e pelo devido acompanhamento. E imprescindivel que haja um 

aperfeigoamento nas formas de tratamento, e de acompanhamento de tais agentes, 

assim como nas avaliagoes de sanidade realizadas pelo sistema judiciario no 

momento de coloca-los em liberdade. 
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ANEXO 

QUESTIONARIO 

1. As sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem eficacia 

preventiva? 

( )S im ( )Nao 

2. As sangoes aplicadas aos crimes relacionados a pedofilia possuem eficacia 

punitiva? 

( )S im ( )Nao 

3. Sao necessarias modificagoes na legislagao penal para que se obtenha uma 

maior eficacia das sangoes relativas aos crimes associados a pedofilia? 

( )S im ( )Nao 

4. Alem das tipificagoes advindas com a Lei 12.015/2009 (que reformou o Titulo 

VI do Codigo Penal) e com a Lei 11.829/2008 (que alterou o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente no tocante aos delitos relacionados a pedofilia pela 

internet), outros tipos penais associados a pedofilia devem ser criados? 

( ) Sim ( ) Nao 

5. A maioria dos condenados por crimes relacionados a pedofilia volta a 

delinquir quando colocados em liberdade? 

( ) Sim ( ) Nao 

6. A eficacia da legislagao punitiva dos crimes associados a pedofilia fica 

prejudicada devido as dificuldades de investigagao de tais atos? 

( )S im ( )Nao 

7. Na sua opiniao, a castragao quimica deve ser implantada no sentido de 

prevenir e punir a pratica da pedofilia? 

( )S im ( )Nao 

8. Voce conhece algum programa do governo que atue no sentido de 

proporcionar uma maior eficacia da legislagao punitiva dos crimes 

relacionados a pedofilia? 
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( )Sim ( )Nao 

9. De modo geral, na sua visao de operador do Direito, a legislagao punitiva dos 

crimes relacionados a pedofilia esta sendo eficaz? 

( )S im ( )Nao 


