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R E S U M O 

A presente pesquisa cientif ica aborda a pedofil ia praticada atraves da internet e a 

ausencia de tipif icacao no Codigo Penal Brasileiro. O objetivo principal deste 

trabalho e mostrar a lacuna existe na esfera penal quanto aos cr imes de 

informatica, mas precisamente a pedofil ia praticada por meio da internet. Ja que 

tal cr ime surge como uma agressao frontal a sociedade atual. Para tanto, recorre-

se a pesquisa bibliografica, ao metodo exegetico-juridico, ao historico-evolutivo e 

informacoes contidas em artigos especial izados publ icados em sites da internet 

sistematizando o estudo em tres capitulos. O primeiro capitulo visa tratar dos 

aspectos historicos da pedofil ia, o seu conceito, a questao da pessoa do pedofilo 

e sua relagao com a vi t ima; o segundo capitulo versa sobre como o ordenamento 

jur idico patrio enquadra tal caso, isto e, as leis apl icadas atualmente diante de um 

caso concreto; e o terceiro capitulo tente mostrar a responsabil idade dos 

provedores da internet frente a essa questao; demonstrar os meios util izados para 

reprimir este cr ime praticado por meio da rede mundial de computadores, como, 

revelando assim, a situagao fatica da vida das criancas e adolescentes no mundo 

em relagao ao abuso sexual; buscando, portanto os meios de solucao e 

repressao, atraves de uma norma que tipifique sua pratica, como meio de prevenir 

e punir os pedofi los Como resultado deste trabalho observou-se a ausencia de 

norma penal especif ica que trate desta materia, provando que o ordenamento 

jur id ico nao esta acompanhando as mudancas sociais e tecnologicas ao mesmo 

passo que elas se desenvolvem. 

Pa lavras -chave : Internet. Abuso sexual. Pedofil ia. 



A B S T R A C T 

This research deals with pedophil ia practiced via the Internet and the lack of typing in 

the Brazilian Penal Code. The objective of this work is to show the gap exists in the 

field of criminal law regarding computer cr ime, but precisely pedophil ia practiced via 

the Internet. Since such a cr ime appears as a frontal attack on society. It uses to the 

literature, the legal-exegetical method, the evolut ionary and historical information 

contained in articles publ ished in special ized Internet sites systematize the study into 

three chapters. The first chapter aims to address the historical aspects of pedophil ia, 

its concept, the issue of child sex of the person and their relationship with the vict im; 

and the third chapter attempts to show the liability of Internet providers face this 

quest ion, showing the means used to prosecute this cr ime committed through the 

World Wide Web, and, thus revealing the factual situation of the lives of children and 

adolescents in the World Regarding sexual abuse, looking for, so the means of 

solution and repression, by a rule which explicitly defines his practice as a means of 

preventing and punishing pedophi les. As a result of this study showed the absence of 

specific criminal rule that addresses this issue by showing that the law is not keeping 

the social and technological change at the same pace that they develop. 

K e y w o r d s : Internet. Sexual abuse. Pedophilia. 
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1 INTRODUQAO 

A pedofil ia praticada atraves da internet tern sido repudiada em nivel mundial 

por toda a sociedade, por ser dada a protecao e inviolabil idade dos direitos da 

crianca e dos adolescentes, visto que elas sao o que ha de mais importante neste 

mundo, depois de Deus. Essa importancia e evidente e tern suas bases em 

convicgoes biologicas, por elas serem responsaveis pela perpetuagao da especie, 

religiosas, morais, et icas e sociais. E necessario que tomemos medidas serias, 

ef icazes e urgentes para impedir que esse mal se alastre, t razendo profunda 

degradagao ao que temos de mais val ioso: a crianga e o adolescente. 

Este trabalho tern como objetivo suprir a falta de tipif icagao penal relativa a 

pratica da pedofil ia, principalmente no que tange a praticada por meio da internet, 

isto e, quest ionar a necessidade de uma norma regulamentadora para a abordagem 

do tema. 

Como forma de alcangar tais metas recorre-se ao metodo historico-evolutivo, 

e ao exegetico-juridico, e a pesquisa bibliografica tendo sua fonte na leitura de 

artigos, doutr inas e textos adquir idos na internet, a lem da analise da Constituigao 

Federal de 1988, do Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 8.069 de 13 de 

Julho de 1990, e da analise do Codigo Penal Brasileiro e no tocante ao Projeto de 

Lei que trata dos Crimes Eletronicos (PLC 89/2003), que procuram regular os cr imes 

de informatica, usando tais metodos para melhor embasarem a pesquisa ante a falta 

de lei especif ica para tratar do assunto. 

Dessa forma, apresenta-se o problema e a hipotese, aqui previamente 

levantados quais sejam: E necessario um tipo penal para tornar crime especif ico a 

pratica da pedofil ia no meio virtual? Sim, e indispensavel a criagao de uma norma 

penal, isto e, uma tipificagao para regulamentar a pratica da pedofil ia, pr incipalmente 

a praticada atraves da internet. 

Para uma melhor abordagem do tema, o estudo foi s istematizado em tres 

capitulos, no primeiro visa estabelecer o conceito de pedofil ia e sua evolugao 

historica, abordando tambem a pessoa do pedofi lo e sua relagao com a vi t ima, como 

tambem, os efeitos psicologicos que tal crime tern sobre a crianga e jovem abusado. 

Busca-se delinear quais seriam as consequencias psicologicas e f lsicas desse 
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delito, bem como informar que as cicatrizes sempre f icarao na mente e corpo das 

vi t imas. 

O segundo capitulo visa mostrar como a pedofil ia e abordada no direito, 

pr incipalmente no que se refere a pedofil ia praticada por meio da internet, fazendo 

uma mengao de como este delito e enquadrado, porem, nao tipif icado no Codigo 

Penal Brasileiro. Aborda-se tambem as Leis Penais Extravagantes e a Consti tuicao 

Federal de 1988, que discipl inam tal materia, fazendo um breve comentar io a cerca 

das mesmas e das mudangas ocorridas recentemente em tais disposit ivos. 

Por f im, o terceiro capitulo apresentara acerca do tema da pedofil ia na 

internet, bem como a responsabi l idade dos provedores de internet e a ausencia de 

tipif icagao penal para o cr ime de pedofil ia no ambito virtual na legislagao penal 

brasileira, abordando tal deficiencia da legislagao penal brasileira no tratamento a 

respeito da materia. Bem como, averiguar-se-a como sugestao deste trabalho a 

criagao de um tipo penal, este estaria elencado no Codigo Penal, em seu Capitulo II 

(Dos crimes sexuais contra vulneraveis), no Titulo Vl( Dos crimes contra a dignidade 

sexual), e abordaria toda a questao que envolva a pedofil ia, apl icando tambem uma 

norma para os crimes praticados por meio virtual, responsabi l izando penalmente os 

pedofi los e os provedores de internet que forem coniventes com tal pratica. 

Ressalte-se que a presente pesquisa tern o intuito de instigar na comunidade 

academica, uma atengao maior sobre a inviolabil idade dos direitos da crianga e do 

adolescente, tratando sobre a pratica da pedofil ia, em especial quando esta e 

praticada atraves da utilizagao da internet, bem como a ausencia de uma tipificagao 

no Codigo Penal Brasileiro. 



2 DA P E D O F I L I A 

Antes de se fazer uma abordagem acerca da pedofil ia e seus 

quest ionamentos jur idicos, tema deste estudo, e de suma importancia ver seus 

aspectos historicos, sua evolucao nas civil izacoes e ressaltar sua pratica na 

atual idade. Ass im, para melhor compreender a pedofil ia nos dias de hoje, deve-se 

analisar os per iodos da historia na qual tal pratica se fazia presente.O capitulo visa 

estabelecer o conceito de pedofil ia, abordando a pessoa do pedofilo e sua relacao 

com a vit ima, como tambem, os efeitos psicologicos que tal cr ime tern sobre a 

crianca e jovem abusado. Busca-se delinear quais seriam as consequencias 

psicologicas e f isicas desse delito, bem como informar que as cicatrizes sempre 

f icarao na mente e corpo das vi t imas. 

2.1 ASPECTOS HISTORICOS 

Apesar do alto indice de reprovacao da pratica de pedofil ia no nosso pais e 

no mundo, sua existencia na ant iguidade e em outras culturas era encarada como 

uma atitude normal e aceita no passado. Na antiguidade classica a pedofil ia se 

estendeu pelo Egito, Assir ia, Persia, Arabia e, pr incipalmente, Grecia e Roma. 

Os vest igios mais antigos que se tern noticia acerca da pedofil ia como um 

ritual segundo MARTINS (2002), foram localizados nas tr ibos Marind, na Melanesia 1 , 

num ritual orgiastico mascul ino, onde se permitia que qualquer homem penetrasse 

meninos e estes iniciassem assim sua vida sexual. Homens casados podiam ser 

convocados para ser o iniciador de seu sobrinho, durante tres ou quatro anos. De 

um ponto de vista antropologico, a pedofil ia pode ser entendida como cont inuacao 

de rituais de iniciagao e ritos de passagem a que os meninos eram submet idos para 

se tornarem adultos e que, segundo MARTINS (2002) persistem ate hoje em 

determinadas culturas. 

1 Do grego "ilhas dos negros" e uma regiao da Oceania, no extremo oeste do Oceano Pacifico e a 
nordeste da Australia, que inclui os territ6rios das ilhas Molucas, Nova Guine, ilhas Salomao, 
Vanuatu, Nova Caledonia e Fiji 
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Na Grecia e no Imperio Romano, o uso de menores para a satisfagao sexual 

de adultos foi um costume tolerado e ate prezado, visto que na Grecia antiga, cabia 

ao chefe da famil ia conduzir os jovens a iniciacao sexual, desenvolvendo-se, a partir 

da i , o habito de homossexual idade e da pedofil ia, ja que esta conduta funcionava 

como uma troca de favores pessoais, uma iniciacao do jovem a fase adulta, quando 

assim estes passavam a desenvolver relacoes estaveis com o sexo oposto. 

Dessa forma, na Grecia a pedofil ia, ou melhor, a pederastia era algo 

socialmente aceito. Platao, no seu dialogo sobre o amor, intitulado "O Banquete" 

(2002), fala do amor pelos efebos Govern de sexo mascul ino que t inha iniciagao 

sexual com homem mais velho), ja que tais meninos acompanhavam os veteranos 

da milicia para absorve-lhes o espirito militar e uma aptidao fisica ideal. Nao se 

separavam nem para dormir, em troca os efebos acabavam por proporcionar-lhes a 

satisfagao de desejos eroticos. Nesta obra Platao tambem fala de sua entrega a 

Socrates, que foi seu professor. A inda na Grecia, em razao da pratica da 

homossexual idade ser considerada ato normal, sem preconceitos a epoca, os 

antigos f i losofos gregos tratavam seus alunos - discipulos como se fossem 

mulheres. 

Em Roma, a sociedade colocou o pater familias no mando absoluto da 

famil ia, abrangendo a todos, responsabi l izando-se, inclusive, pela iniciagao sexual 

do filius. A pratica do sexo entre o pater familias e o filius estava inteiramente fora do 

controle do Estado, pois de acordo como estava escrito na Lei das XII Tabuas (450-

451 a . C ) , especif icadamente na quarta tabua, em seu segundo ponto, o pai t inha 

sobre os fi lhos nascidos de casamento legit imo o direito de vida e de morte e o 

poder de vende-los, agindo como verdadeiro dominus. 

No mesmo periodo historico acima exposto, era comum na China, como 

afirma CARVALHO (2002), o uso de menores para a satisfagao sexual de adultos, o 

qual foi um costume prezado e ate tolerado na epoca , como tambem castrar 

meninos para vende-los a ricos pederastas, considerado comercio legit imo durante 

milenios. No mundo islamico, a rigida moral que ordena as relagoes entre homens e 

mulheres foi nao raro compensada pela tolerancia para com a pedofil ia 

homossexual . Em alguns paises isso durou ate pelo menos o comego do seculo XX, 

fazendo da Argel ia, por exemplo, um jardim das delicias para os viajantes 

depravados. 
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Destacando tambem as civi l izacoes arabes e orientals, se registra a pratica 

de sexo entre adultos e criangas em diversas passagens, mostrando a historia dos 

samurais com suas jovens amantes, mantendo-as como tal ate a idade adulta, 

quando Ihes era permitida a emancipacao. 

A pratica da pedofil ia teria base e apoio do isla. O livro Sahih Bukhar i 2 em 

seu quinto capitulo traz que Aisha, uma das esposas de Maome, teria seis anos 

quando se casou com ele e as primeiras relacoes int imas aconteceram aos nove. O 

per iodo de espera nao teria sido por conta da pouca idade da menina, mas de uma 

doenca que ela t inha na epoca. Em compensacao, Maome, que tinha 53 anos, teria 

sido generoso com a menina, permitiu que ela levasse todos os seus br inquedos e 

bonecas para sua tenda. 

De acordo com o que descreve SANTOS (2002) o rei Davi era um anciao 

quando dividiu a cama com Abisag, decadas mais nova que ele. Na antiga India, a 

casta dos nayar est imulava experiencias sexuais de meninas antes da primeira 

menstruacao. Em alguns mosteiros budistas no Tibete, ate hoje sobrevive uma 

tradicao de novatos dormirem com monges mais experientes. 

Em relagao ao registro da pedofil ia na Idade Media MARTINS (2002) registra 

que a partir de determinagoes vindas dos imperadores bizantinos Constant ino e 

Justiniano, as relacoes sexuais entre adultos e criangas comegaraim a ser 

quest ionadas e condenadas tanto pelos imperadores como pela sociedade da 

epoca. De fato, tal condenagao nao era dada a pedofil ia especif icadamente, mas as 

relagoes sexuais fora do casamento e sem f im de procriagao. 

Ja no Renascimento, conforme expl icagoes de MARTINS (2002) houve um 

intenso combate a sodomia 3 que dentre suas variagoes, inclui a vontade de praticar 

sexo com criangas, tornando-se tal pratica viril e depravada, ja que a famil ia tornou-

se o centro para a moral idade crista. 

Trazendo o tema da pedofil ia para a contemporaneidade, constata-se quern 

muitas culturas reconhecem pessoas como tornando-se adultas em variadas idades, 

atualmente, por exemplo, como relata MILLER (2008), doutora em antropologia 

social pelo Museu Nacional da UFRJ, a tradigao judaica considera como adultos 

(membros da sociedade) as mulheres aos 12 e os homens aos 13 anos de idade, 

sendo a cerimonia de transigao chamada Bat Mitzvah para as garotas e Bar Mitzvah 

2 Livro considerado pelos muculmanos como o mais autentico depois do Alcorao. 
3 E a conjuncao sexual anal, entre homem e mulher, ou entre homossexuais masculinos. 
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para os rapazes. Os jovens catol icos de ambos os sexos recebem o Sacramento da 

Crisma por volta da mesma idade. No Ritual de puberdade feminina dos indios 

nambiquara, povo indigena brasileiro localizados no oeste do Mato Grosso e em 

Rondonia, logo que a india tern a sua primeira menstruagao, a menina pubere 

(wa'yontadu, "menina menstruada") deve permanecer em reclusao em uma casa 

construida pelos seus pais especialmente para este f im. La a menina devera 

permanecer de um a tres meses, ao fim dos quais uma grande festa sera feita e os 

convidados de outras aldeias nambiquara virao para retira-la da reclusao. A menina 

(wekwaindu, "menina", "moca") passa, entao, a ser considerada uma mulher 

formada, conforme expl icam os Mamainde. 

Atualmente, como denuncia o Phd Paul L. Wil l iams, em materia publicada no 

b log 4 ,esta traduzida com exclusividade no Brasil pelo site De Olho Na Midia (2009), 

um evento de gala ocorrido em Gaza, mostra que o H a m a s 5 foi o patrocinador de um 

casamento em massa para 450 casais. A maioria dos noivos estava na casa dos 25 

aos 30 anos, e a maioria das noivas t inham menos de dez anos. Ass im, os 

casamentos pedofi los do Hamas que envolvem criangas de ate 4 anos de idade tern 

autorizagao pela lei do is lamismo radical. O Centro Internacional Para Pesquisas 

Sobre Mulheres est ima agora que existam 51 milhoes de noivas infantis v ivendo no 

planeta Terra e quase todas em paises mugulmanos. Quase 3 0 % destas pequenas 

noivas apanham regularmente e sao molestadas por seus maridos no Egito; mais de 

2 6 % sofrem abuso similar na Jordania. Todo ano, tres milhoes de garotas 

mugulmanas sao submetidas a muti lagoes genitais, de acordo com a UNICEF, tal 

pratica ainda nao foi proibida em muitos lugares da America. 

Ainda, de acordo com artigo publicado no site De Olho Na Midia (2009), um 

dos mais conhecidos de todos os clerigos mugulmanos deste seculo, o Aiatola 

Komeini , protegeu em discurso apavorante a pratica da pedofil ia: 

Um homem pode obter prazer sexual de uma crianca tao jovem quanto um 
bebe. Entretanto, ele nao pode penetrar; sodomizar a crianca nao tern 
problema. Se um homem penetrar e machucar a crianga, entao ele sera 
responsavel pelo seu sustento o resto da vida. A garota entretanto, nao fica 
sendo contada entre suas quatro esposas permanentes. O homem nao 
podera tambem se casar com a irma da garota... E melhor para uma garota 
casar neste periodo, quando ela vai comecar a menstruar, para que isso 

4 thelastcrusade.org 
5 E uma organizacao paramilitar e partido politico sunita palestino que mantem a maioria dos 
assentos no conselho legislativo da Autoridade Nacional Palestina. 

http://thelastcrusade.org


15 

ocorra na casa do seu marido e nao na casa do seu pai. Todo pai que casar 
sua filha tao jovem tera assegurado um lugar permanente no ceu. 

Em seu livro Pedofil ia -A inocencia ferida e traida, FORTUNATO(2007) 

aborda a verdade sobre a obra literaria de Lewis Carrol, Al ice no Pais das 

Maravi lhas. Segundo FORTUNATO (2007), Carrol seria um dos mais conhecidos 

pedofi los da historia Lewis Carrol, era na verdade pseudonimo do escritor e 

matematico ingles Charles Dodgson (1832 - 1898). Conceituado no mundo das 

letras, encantou milhoes de criangas em todo o mundo, ao escrever o famoso livro 

"Alice no Pais da Maravilhas", onde a personagem principal era inspirada em Al ice 

Liddell, uma crianga de apenas quatro anos de idade e filha de um grande amigo 

dele, verdadeira paixao obsessiva do escritor. 

Como ainda relata o escritor FORTUNATO (2007), poucos notaram que 

Carrol fazia metaforas entre a relagao da l inguagem e a realidade. Somente depois 

de conhecerem a sua doentia paixao pela menina e que muitos condenaram sua 

obra, mas na realidade nada t inha de anormal em termos de literatura, nao 

possuindo nenhum conteudo pedofilo, pelo menos para o publico leitor. Ele 

incomodava a sociedade e a lei da epoca, pois era visivel a sua compulsao por 

meninas, vivia em parques fotografando-as. Sua paixao por Al ice era tao acintosa 

que a cortejava abertamente fazendo com que a famil ia da crianga fosse viver em 

outra cidade. Porem, nao se sabe se essa compulsao de Carrol f icou somente na 

passividade. 

Apos ter-se feito uma analise da pratica da pedofil ia no decurso do tempo 

ve-se que com o desenvolv imento tecnologico e a consequente evolugao dos meios 

de comunicagao, as pessoas dispoem de diversas maneiras de interagir, fazendo da 

distancia mero obstaculo superavel. De certo, as combinagoes da informatica e da 

comunicagao abriram fronteiras atraves da transmissao de dados de um computador 

para outro, mormente por meio da grande rede mundial de computadores: a Internet. 

No Brasil longe de ser novidade, a pratica da pedofil ia, ate o inicio da decada de 

1980, era feita por grupos de individuos que se conheciam e t rocavam fotos do tipo 

Po laro id 6 ou f i lmes domest icos atraves do correio ou em contato pessoal em clubes 

secretos. Com o aparecimento das cameras digitals, agrupadas ate nos aparelhos 

6 Maquina fotografica que revela instantaneamente a foto obtida. 
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celulares, e em particular a popularizacao da internet, a pratica da pedofil ia ganhou 

impulso e hoje atinge dimensoes proprias do mundo global izado. 

Segundo o Jornal O Dia Online (2009), atualmente os casos envolvendo a 

pedofil ia vem se diz imando em proporcoes absurdas em muitos paises do mundo, e 

tambem proximas dos nossos olhos, pois o Brasil e lider no ranking de paises com 

maior incidencia de crimes de pedofil ia na internet, e o terceiro colocado dentre os 

paises com indice de abusos sexuais de criangas e adolescentes, segundo 

af irmacoes do senador Magno Malta (PR-ES). Estudos constatam que, de cada 10 

casos de pedofil ia, seis acontecem na propria famil ia. Magno Malta, que preside a 

CPI contra a Pedofil ia no Senado, levantou temas ineditos a respeito desse crime no 

Pais. Um dado preocupante e a grande movimentagao de dinheiro nas varias formas 

de atuacao. "Enquanto o mercado do narcotrafico movimenta pelo mundo cerca de 

R$ 52 bilhoes, os crimes de pedofil ia giram em torno de R$ 105 bilhoes", af irmou o 

senador. 

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS 

Ensinam os fi lologos que as palavras tern or igem propria e devem ser 

empregadas em seu sentido especif ico. No que tange ao Direito, essa regra se faz 

essencial , para evitar falhas e sedimentacao em prejuizo da sociedade. 

Para expor e explicar devidamente o sentido e signif icado do vocabulo 

pedofil ia, e indispensavel investigar sua etimologia. Tal palavra deriva do grego 

nai5o(piAia < naiq - Paido - que evoluiu para Pedos que significa "crianga" e cpiAict, e 

a ultima particula Philos que se t raduzem "amizade"; "afinidade"; "amor", "afeigao", 

"atragao"'; "atragao ou afinidade patologica por" "tendencia pato log ica" . 

A pedofil ia esta unida a um conceito de cunho psicanalit ico, definido, como 

uma tendencia, uma inclinagao de um sujeito de se atrair de forma irresistivel por 

criangas e com elas exercer praticas eroticas. 

Ass im, em fungao da imprecisao do termo pedofi l ia, pois tal expressao 

conduz a uma percepgao superficial do fenomeno, se faz necessario fazer a 

distingao entre pedofil ia e pederastia, visto que existe uma proximidade entre as 

duas palavras, ocorrendo desta forma uma confusao entre a definigao delas.O 
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dicionario define a pedofil ia como sendo uma perversao que leva um individuo 

adulto a se sentir sexualmente atraido por criangas , sendo o pedofilo quern sente a 

impulsao da pedofil ia e/ou a pratica. Enquanto que pederastia tern por definicao a 

"pratica sexual entre um homem e um rapaz mais jovem, signif icando tambem a 

homossexual idade masculina". Anal isando-se, o significado das duas palavras, 

conclui-se que para existir a pedofil ia e necessario que haja a vontade sexual, 

enquanto que para ocorrer a pederastia exige atos executorios para a sua 

consumacao. 

A pedofil ia e uma parafilia especif ica, ou seja, perturbacoes da sexual idade 

que podem ser constantes ou episodicas, que se manifestam atraves de fantasias 

ou de comportamentos recorrentes e que sao sentidas pelo proprio como 

sexualmente excitantes, mas nao se sabe ao certo o porque desta perturbada 

or ientacao sexual. 

As parafil ias sao conhecidas tambem por perversoes, definidas 

part icularmente pela psicanalise, como transtornos de uma estrutura psicopatologica 

caracterizada pelos desvios de objeto e f inal idade sexuais. A pessoa portadora de 

perversao sente-se atraida por aquilo que e pessoalmente ou socialmente proibido e 

inaceitavel. 

A lem da pedofil ia (foco em criangas pre-puberes), as parafil ias especif icas 

mais conhecidas sao: o exibicionismo (exposigao dos genitais); o fet ichismo (uso de 

objetos inanimados); o frotteurismo (tocar ou rogar-se numa pessoa que nao 

consente); masochismo sexual (ser objeto de humilhagao ou sofr imento); o sadismo 

sexual (infligir dor); o fet ichismo travestido (traves-tir-se); e o voyeurismo (observar 

atividade sexual). 

Esclarecedoras, a respeito, sao as expl icagoes de Muller (2002, pags. 23 e 
24): 

Para quern o termo pedofilia pressupoe "uma atragao sexual particular por 
criangas masculinas ou, mais frequentemente, femininas. (...) A atragao 
sexual pode ser exclusiva ou nao, pode visar criangas pequenas, ate recem-
nascidos, ou pre-adolescentes". 

De acordo com A M O R I M (2009J, em entrevista realizada com Danilo Baltieri, 

este mestre e doutor em medicina pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Sao Paulo e coordenador do ambulator io de 

transtornos da sexual idade da faculdade de Medicina do ABC (ABSex), elucida que 
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A Medicina entende a Pedofil ia como uma doenga, classif icada entre os chamados 

Transtornos da Preferencia Sexual. O termo pedofil ia, ao que a medicina se refere, e 

caracterizado por fantasias, atividades e / ou praticas sexuais intensas e recorrentes, 

envolvendo criangas e / ou puberes com menos de 14 anos de idade. Isso significa 

que o portador de pedofil ia excita-se sexualmente, predominantemente ou quase 

que exclusivamente com criangas ou adolescentes. Trata-se de uma doenga cl inica, 

onde o portador tern dif iculdades para cessar suas fantasias e excitagao sexual 

envolvendo criangas e / ou adolescentes. 

A pedofil ia, por si so, nao e um crime, mas um estado psicologico e um 

desvio sexual. A pessoa pedofila passa a cometer um cr ime quando, baseado em 

seus desejos sexuais, comete atos cr iminosos como abusar sexualmente de 

criangas, divulgar ou produzir pornografia infantil. 

Como bem salienta o artigo Pedofil ia em Xeque (2009): 

Ha quern acredite que pedofilia e doenga. "E como a cleptomania" compara 
Thiago Tavares, presidente da Safernet Brasil, que recebe e processa 
denuncias de pedofilia na rede. "E um conceito clinico. No caso da 
cleptomania, o furto e o crime. Da mesma forma o crime nao e o desejo 
sexual por criangas, colocar isso em pratica sim". 

Ass im, fazendo um paralelo entre toda a evolugao historica da pedofil ia, seja 

no Brasil, seja no mundo, e chegando a atualidade, demonstrado por MARTINS, 

(2002), que e tambem nessa epoca moderna que se intensifica a pornografia infantil, 

em virtude da popularizagao dos meios de comunicagao e a faci l idade de produzir, 

receber e fornecer material erotico por diversos meios, dentro os quais o principal e 

a internet. 

Por isso, e necessario que haja uma tipificagao na legislagao penal brasileira 

para disciplinar e combater tal conduta, que esta cada vez mais presente na nossa 

sociedade, mas especif icamente atraves da evolugao tecnologica, onde a pratica da 

pedofil ia encontrou o seu lugar de exercicio, divulgagao e expansao, tomando rumos 

assustadores. 
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2.3 O PEDOFILO E SUA V lT IMA 

Na classif icacao internacional de doencas (CIM 10), da Organizacao Mundial 

de Saude (OMS), datada do primeiro tr imestre de 1993, a pedofil ia e tratada no 

capitulo "perturbacao da preferencia sexual". A pedofil ia e definida como uma 

preferencia sexual por criangas, geralmente de idade pre-pubere ou no inicio da 

puberdade. Conforme o relatorio da OMS, certos pedofi los sao unicamente atraidos 

por meninos, outros por meninas, e ha, ainda aqueles que nao possuem preferencia 

de genero sexual. 

Va le salientar que essa perturbagao nao se verifica com frequencia entre as 

mulheres, o que nao mostra que nao ocorra a pratica da pedofil ia no universo 

feminino, embora, tal ocorrencia nao e muito vista. Segundo um estudo desenvolvido 

pela Fondation Scelles, instituigao francesa com atuagao no combate a exploragao 

sexual, constata-se que menos de 10% dos registros de pedofil ia sejam atr ibuido as 

mulheres. 

Conforme Santos (2002, pag. 40) , psicologos e medicos da area informam 

que: 

o abusador e uma pessoa comum na sociedade, e normalmente mantem 
preservadas as demais areas de sua vida. Ele e alguem que geralmente 
tern um trabalho, familia e as vezes ate pode ser repressor e moralista, 
pode ter ainda bom acervo intelectual. Mas, na verdade, e uma pessoa 
sexualmente perversa. Para ele, enganar e tao excitante quanto a propria 
pratica do abuso. Ele necessita da fantasia de poder sobre sua vitima, usa 
das sensacoes despertadas no corpo da crianca ou adolescente para 
subjuga-la, incentivando a decorrente culpa que surge na vitima. Muitos 
casos sao tambem de homens casados insatisfeitos sexualmente e ele se 
sente seguro na agao sexual e no controle da situacao diante da crianga. 

O termo pedofil ia, que ha muitos anos e apresentado nos manuais de 

psicopatologia e que so hoje ingressa na l inguagem de todos nos, tern como 

signif icado, o ato ou a fantasia de ter contatos sexuais com criangas em idade pre-

puberes (13 anos ou menos) . Dado importante para ser fr isado e que o pedofi lo tern 

de ter mais de 16 anos e ser cinco anos mais velho que a vi t ima. A pedofil ia 

envolvendo vit imas femininas e relatada com maior frequencia do que a pedofil ia 

envolvendo meninos. 
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FIKELHOR (2007) propos um modelo com quatro precondigoes onde estao 

inclusos variados fatores envolvendo os agentes do abuso sexual, primeiro esta 

presente a motivagao: que e o desejo de abusar sexualmente de uma crianga, e nela 

se incluem; a congruencia emocional : o abusador procura satisfazer uma 

necessidade emocional ; a excitagao sexual: o abusador esta condicionado pela 

atragao sexual a criangas ou a sexo nao-consensual ; o bloqueio: o abusador tern de 

manejar bloqueios internos e externos para poder estabelecer relagoes sexuais com 

pessoas adultas. A segunda precondigao e as inibigoes internas, que dizem respeito 

a superagao dos inibidores internos e implica que o abusador de, a si mesmo, a 

permissao de abusar sexualmente de uma crianga, geralmente elaborando a auto-

justif icagao infundada de que isso nao e prejudicial a ela ou que constitui algo 

natural, dessa maneira, o abusador libera a sua motivagao. A terceira precondigao e 

as inibigoes externas que se referem a superagao dos inibidores externos que 

podem estar impedindo o abuso sexual . Com a retirada de inibidores externos, 

cr iam-se oportunidades para que o abuso acontega. E por ultima precondigao esta a 

resistencia que trata da superagao das defesas da crianga. 

O Manual Diagnostico, e Estatistico de Doengas Mentais da Associagao de 

Psiquiatras Amer icanos (1994), deixar uma pessoa como pedofila caso ela seja 

enquadrada em tres requisitos: primeiro, que por um periodo de ao menos seis 

meses a pessoa possui intensa atragao sexual, fantasias sexuais ou outros 

comportamentos de carater sexual por pessoas menores de 13 anos de idade; 

segundo a pessoa decide por realizar seus desejos e seu comportamento e afetado 

por estes, onde tais desejos causam estresse ou dif iculdades intra e, ou 

interpessoais; e, por f im a pessoa possui mais do que 16 anos de idade, e e ao 

menos cinco anos mais velha do que a(s) criangas(s) citada(s), isto e, as vi t imas. 

Este criterio nao e valido para individuos ao final da adolescencia, ou seja, tenha 

entre 17 e 19 anos de idade, e e envolvido em um relacionamento amoroso com um 

individuo com idade entre 12 e13 anos. 

Como destaca A Z E V E D O E GUERRA (1999), pode-se dividir os agressores 

sexuais ou pedofi los em dois grandes grupos: circunstanciais, estes nao apresentam 

uma preferencia sexual pelas criangas, mas prat icam o sexo com elas por nao 

possuirem limites morais e por satisfazer um desejo de experimentar uma relagao 

sexual com jovens; ja os preferenciais apresentam uma primazia definida e clara 

pelo sexo com criangas, este tipo de pessoa apresenta uma desordem de 
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personal idade que Ihe motiva a busca por companheiros sexuais imaturos e 

vulneraveis, assim, os agressores preferenciais consti tuem uma pequena minoria 

dentro do grupo de abusadores sexuais, mas podem abusar potencialmente de um 

grande numero de menores. 

A inda tratando da divisao do grupo de pedofi los, especi f icadamente o grupo 

dos agressores preferenciais, constata-se que estes nao sao homogeneos em sua 

forma de agir, mas podem ser identif icados em tres grandes t ipos de conduta: os 

sedutores, que util izam o afeto, a atengao e os presentes para atrair as vi t imas, 

estes sao capazes de esperar grandes per iodos de tempo enquanto seduzem as 

criangas ate que estas aceitem o abuso e usam a ameaga e a violencia para evitar 

que revelem o acontecido; os introvertidos, estes tern dif iculdades para se relacionar 

com os menores, mantem um nivel min imo de comunicagao com eles e tendem a 

procurar criangas desconhecidas e extremamente pequenas; e os sadicos, por sua 

vez, const i tuem o grupo mais numeroso, pois conseguem a satisfagao sexual 

atraves do dano a suas vi t imas, tal t ipo de agressor pode utilizar a forga fisica para 

persuadir a crianga, incluindo o sequestro e, em alguns casos, o assassinato 

posterior como afirma A Z E V E D O E GUERRA (1999). 

Ass im, aquele que abusa sexualmente de criangas apresenta transtornos de 

personal idade e conduta, organicos ou psiquiatricos, podendo manifestar, alem 

disso, alteragao comportamental de ajustamento sexual, induzido pelo uso abusivo 

de alcool e outras drogas. A conduta dos pedofi los e repetitiva, e estes tentam 

explicar que seus atos tern valor educativo para a crianga que a vi t ima tern prazer 

sexual, e que sao elas quern os provoca ou, ainda, que com criangas nao adquir irem 

doengas com facil idade. 

Para justi f icarem as suas praticas, e comum ouvir de alguns abusadores 

sexuais a re ferenda ao momento em que eles proprios foram vit imas, e assim, 

apresentar uma desculpa para a pratica de um ato tao absurdo. Os mesmos dizem 

que o adulto (abusador) representava o medo, a angustia, o terror e que nunca mais 

conseguiram se libertar dessa imagem ameagadora. 

Os pedofi los, na maioria das vezes nao sentem arrependimento ou mal-estar 

pela conduta dos seus atos. Estes podem ser homossexuais, heterossexuais ou 

bissexuais; casados ou solteiros; homens ou mulheres, e pertencer a todas as 

profissoes e classes sociais. Os sujeitos que so mantem praticas sexuais com 

criangas em idade pre-pubere sao chamados pedofi los exclusivos. Aqueles que, 
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para alem dos seus contatos sexuais ditos normais, recorrem ainda a praticas 

sexuais com criangas em idade pre-pubere 7 , sao chamados de pedofi los nao 

exclusivos. Os abusadores que tern preferencia por criangas do sexo feminino 

escolhem habitualmente meninas com idades entre os 8 e 10 anos, ja os que tern 

prioridade por meninos procuram criangas mais velhas., e o que afirma o psicologo 

clinico COUTINHO(2007) . 

No artigo "Pedofil ia e doenga mascul ina" publ icado pela Folha de Sao Paulo 

em vinte de Janeiro de dois mil e um, observa-se que os abusadores muitas vezes 

buscam seus empregos e ocupagoes em contato diario com criangas e pre-

adolescentes, como creches, escolas, centros de assistencia social e orfanatos. 

Desta forma, os pedofi los se relacionam com as criangas de seu cotidiano e entao, 

elas se tornam alvo relativamente facil para seus atos de pedofil ia. 

Existem diversas formas de abordagem dos pedofi los, a internet e destacada 

como a principal delas, visto que esse meio virtual e mais seguro essa pratica. Por 

sua caracterist ica global, a internet oferece acesso anonimo com mais faci l idade, 

sem risco imediato de acusagao, como costuma-se advir em contatos pessoais.. 

Ass im, pode-se elencar as formas mais util izadas na internet de contato 

entre os pedofi los e suas vi t imas, sendo elas: mensageiro instantaneo: programa 

que permite a comunicagao instantanea entre pessoas, individualmente ou em 

grupo, atraves de textos ou voz, essa ferramenta permite ainda o intercambio de 

v ideos e fotos, por exemplo, msn; chat; blog; fotolog: e um registro divulgado na 

internet, como se fosse um diario, onde o usuario escreve suas ideias, angustias, 

desejos, e tambem pode incluir informagoes pessoais e fotos; e-mail ; redes de 

relacionamento: sao espagos virtuais capazes de reunir individuos e instituigoes com 

afinidades ou objetivos comuns, mantendo e ampl iando relacionamentos 

interpessoais. 

O conteudo sexual da internet apresenta- se em inumeras paginas da web, 

incluem textos, imagens e conversagoes entre usuarios, envolve avisos publicitarios, 

foruns e outras formas de comunicagao, e vai desde a pornograf ia 8 menos agressiva 

7 Segundo o dicionario Aurelio, a palavra pre-pubere diz-se de ou crianga que ainda nao atingiu a 
puberdade. 

Pornografia, significa 1. Tratado acerca da prostituigao; 2. Figura(s), fotografia(s), filme(s), 
espetaculo(s), obra literaria ou de arte, etc., relativos a, ou que tratam de coisas ou assuntos 
obscenos ou licenciosos, capazes de motivar ou explorar o lado sexual do individuo; 3. Devassidao, 
libidinagem. 
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ate um grau mais elevado, como por exemplo a propagagao de imagens com 

conteudo pornograf ico.Em relagao ao teor sexual, a internet oferece sua nocividade 

quando promove especif icamente o sexo com menores. Neste caso, a rede e 

empregada para o servico da pedofil ia, proporcionando o contentamento dos 

pedofi los, atingindo aos dois grupos de pedofi los, circunstanciais e preferenciais. 

Ass im, a pedofil ia nao e um fenomeno da idade moderna, como visto em momento 

anterior manifestou-se desde a antiguidade, porem, esses desvios sexuais se 

encontravam isolados e si lenciados pelo ostracismo e a severa critica social, no 

entanto, o aparecimento da tecnologia digital e da internet tern propiciado um 

acontecimento de confraternizagao e apoio mutuo, produto da celeridade, 

mult i lateralidade e anonimato das comunicacoes atuais. 

Segundo a Revista Ambi to Juridico (2008), em artigo publ icado sob o titulo: 

"A pedofil ia como tipo especif ico na legislagao penal brasileira", a atuagao dos 

pedofi los pela internet se manifesta em varias modal idades, onde as tres principals 

sao: 

[...] a criagao de redes de confraternizagao pedofila: servem para propiciar o 
contato entre individuos consumidores de sexo infantil. Os pedofilos utilizam 
as conversagoes pela rede visando a troca de textos, fotografias e videos, 
elaborando avisos publicitarios visando o intercambio de informagao 
referente aos seus interesses nos menores. Os lagos de fraternidade que se 
estabelecem pela internet os ajudam psicologicamente a escapar de 
sentimentos de culpa e evitar o isolamento, conquistando, por sua vez, o 
necessario anonimato de suas agoes ilicitas; [...] 

[...] o intercambio e desfrute da pornografia: Os pedofilos, preferencialmente 
os clinicamente considerados como tal, se satisfazem ao colecionar 
compulsivamente fotografias e gravagoes de audio e video, onde se 
verificam abusos sexuais com menores nos quais participam os pedofilos ou 
terceiros; materials que ao circular pelas vias da rede mundial de 
computadores solidificam este fenomeno que e a pornografia infantil digital 
[ - ] 

[...] relagao on-line entre os menores e os pedofilos: Outra das formas que 
corporificam o abuso sexual pedofilo pela internet consiste em persuadir as 
criangas para que permitam ser filmadas ou fotografadas atraves da 
"webcam", passando a ser sujeitos da pornografia. Esta variavel supoe a 
interagao on-line que usada de forma reiterada busca desenvolver 
sentimentos de confianga do menor no seu interlocutor pedofilo, o qual em 
geral comega sua sedugao com conversas correntes de amizade e pouco a 
pouco se direciona para o tema sexual, ate eliminar qualquer resistencia do 
menor. Os aliciadores pedem para a crianga nao contar para o "papai ou 
mamae" sobre o assunto, ameagando-os de nao enviar mais materiais. As 
criangas nao estando orientadas sobre estes riscos acabam fascinadas com 
o que veem, e logo passam a fazer confidencias sobre sua vida, onde 
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moram, onde estudam, seus numeros de telefone, etc. O maior perigo 
aparece quando o pedofilo visa a mudanca do ambiente de seu intercambio 
com a crianca da realidade virtual para a realidade fatica, mediante a 
realizacao de encontros pessoais entre ele e o menor, pondo em perigo a 
seguranca fisica dessa crianca, quando nao a morte, pois muitas vezes o 
abusador elimina o menor para apagar as possibilidades de ser reconhecido 
criminalmente [...] 

Dessa forma, Monteiro (2000,) explica que: 

Atraves da Internet pedofilos assumidos ou nao vem se satisfazendo no 
seu prazer sexual solitario com criangas e adolescentes. Alem do mal obvio 
causado, merece discussao o fato de que a divulgacao livre do sexo com 
criangas satisfaz ao que ja foi chamado de inconsciente coletivo pedofilo da 
sociedade. Mas esta sociedade ha muito estabeleceu regras, e todos 
devem segui-las. O reconhecimento dos codigos eticos da sociedade, talvez 
seja a melhor forma de combater a pornografia infantil na internet. 

O Jornal Opiniao e Noticia (2006), informa que Cerca de mil novos sites de 

pedofil ia sao criados todos os meses no Brasil. Destes, 5 2 % tratam de crimes contra 

criangas de 9 a 13 anos, e 12% dos sites de pedofil ia expoem crimes contra bebes 

de zero a tres meses de idade, com fotografias. 

O psicologo clinico COUTINHO (2007), explica que a pedofil ia tern uma 

evolugao cronica, com comportamentos que vao desde despir as criangas, como 

tambem observa-las, toca-las, praticar com elas o sexo oral, a masturbagao e ate a 

penetragao. Dentre os tipos de pedofi los existe aquele que somente fornece ou 

vende videos ou fotos com conteudo pornografico infantil; aqueles que abusam de 

suas vi t imas, por meio de posterior encontro marcado pela internet, sendo assim 

mais facil de descobrir seu paradeiro, ou ao menos sua descrigao; e ha os que 

exclusivamente "admiram" suas vit imas como meio de divertir sua lascivia, tornando-

se mais dificil sua exposigao. 

Importante salientar que, a maioria das definigoes de abuso sexual infantil 

fazem referenda a uma multipl icidade de atividade sexuais, incluindo situagoes em 

que nao existem contactos f isicos propr iamente ditos. Deve considerar-se abuso 

sexual a utilizagao de criangas e/ou adolescentes para a satisfagao do desejo sexual 

de pessoas mais velhas. Sao ainda consideradas situagoes de abuso sexual todas 

as que vao do te lefonema obsceno, ate a penetragao. Neste contexto devemos 

relembrar ainda a questao da exploragao sexual de criangas, que esta presente 

quando ha uma das seguintes situagoes: assedio sexual, intra ou extra familiar, 
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inclusive o incesto - relacionamento sexual entre parentes consanguineos; 

prostituigao infantil; pornografia infantil; tur ismo sexual e trafico de criangas. 

Explica NOGUEIRA (2001) que em relagao aos contatos realizados, alguns 

pedofi los sentem-se atraidos, contudo nao fazem nada com as criangas e 

adolescentes, a lem de presentea-las, e adora-las excessivamente. Outros cr iam 

lagos afetivos intensos, porem sem toques f isicos, outras pessoas nao se contentam 

com o simples lago afetivo e partem para o ato f isico, chegando a serem violentos, 

desnudando-as, acariciando-as sexualmente ou ainda, as mostrando fotos e v ideos 

de fundo pornografico. 

Explicitando ainda sobre o assunto, Nogueira (2008, pag.111) destaca 

A conduta de um abusador e aliciador sexual de criangas comega com 
perguntas diretas, tais como "Voce ja foi beijado (a)? ou "Alguma vez voce 
ja se apalpou?". Delicadamente comegam a declarar suas intengoes, tais 
como: "Talvez nos devessemos nos encontrar um dia e eu poderia mostrar 
quanto a amo" ou "Talvez pudesse tirar fotografias de voce se tocando". Os 
mesmo ensinam as criangas a se masturbarem, comegam a esbogar razoes 
para o relacionamento, tais como amor, amizade, ou relacionamento 
duradouro. 

Em relagao ao trauma ocasionado a crianga, depende nao so do tipo de ato 

a que esta foi v i t ima, mas tambem da idade que t inha na ocorrencia do fato, ou 

como foi a assistencia dada a mesma. A crianga que e sexualmente abusada cria 

sent imentos de medo, vergonha, perda da confianga em pessoas do mesmo sexo do 

abusador, sent imentos de culpabil idade, baixa auto-est ima, medo dos interrogatorios 

e da devassa da sua intimidade e da famil ia, medo da exposigao publica, alem de 

mais tarde, poder vir a sofrer de depressao e ansiedade. Segundo a Organizagao 

Mundial de Saude (1994) se as vi t imas forem rapazes, entao existe uma 

probabi l idade de se tornarem agressores, podendo repetir os mesmos 

comportamentos a que foram sujeitos. 

De acordo com SIMOES (2007), psicologa clinica e de aconselhamento, 

relata que embora raramente relatem o abuso, as vi t imas da pedofil ia em 

decorrencia do trauma costumam apresentar mudangas de comportamento ou 

sintomas f isicos. Os mais comuns sao: dores na regiao genital ou em qualquer outra 

parte do corpo sem motivo aparente, dif iculdade para urinar ou defecar, infecgoes 

urinarias constantes e sangramentos inesperados. Dentre as mudangas de 

comportamento, as criangas passam a falar de sexo com frequencia e a fazer 
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perguntas sobre o assunto, depressao constante, irritabilidade por motivos 

inexplicaveis, vergonha e medos excessivos, esquiva exagerada a qualquer tentativa 

de toque ou contato fisico por parte dos adultos e queda repentina no rendimento 

escolar. 

E indispensavel que os adultos tenham consciencia dos sinais e s intomas 

que podem indicar que o menor esta sendo vi t ima de abuso sexual. Desta maneira, 

os mesmos devem conversar com seus f i lhos sobre os riscos que existem na 

internet, manusear os computadores util izados pelas criangas e ver os seus sites 

favoritos, colocar o computador em lugar da casa onde todos tenham acesso, e nao 

no quarto da crianga, pois e muito mais dificil para o del inquents tentar um assedio 

quando o computador estiver, por exemplo, e m um lugar em que muitos tenham 

acesso, usar servigos de bloqueio de sites de pornografia, monitorando 

especialmente as salas de bate-papo que o fi lho acessa; ensinar a crianga a usar 

corretamente o servigo de e-mail, dentre outros cuidados. 

Um fato relevante e que deve ser estudado por psiquiatras, psicologos e 

todos os que trabalham no combate a este terrivel problema, e que uma grande 

parte de acusados de pedofil ia tern um perfil suicida, isto e, terminam se suicidando 

por vergonha. Tal estatistica pode ser comprovado atraves de varios exemplos 

trazidos por Nogueira (2008 pags. 123 a 127): 

Vergonha motiva morte de 32 internautas acusados de pedofilia: Dos 
7.200 acusados de pedofilia pela "Operation Ore", 32 cometeram suicidio. A 
operagao conduzida pela policia britanica com base em informacoes do FBI( 
policia federal norte-americana)foi concluida em 2003 e tinha como objetivo 
combater a pornografia infantil on-line.A causa dessas mortes teria sido a 
dificuldade dessas pessoas em conviver com a vergonha das acusacoes, de 
acordo com fontes do site "The Register" [...] 

"Padre envolvido em escandalo de pedofilia se suicida nos EUA 
17/05/2002": Um padre de 64 anos que foi retirado do cargo em abril, apos 
o surgimento de acusacoes de que ele teria abusado sexualmente de 
jovens, suicidou-se ontem em um instituto psiquiatrico catolico, disse hoje 
fontes da Igreja, que pediram oragoes por sua alma, e da policia. Este foi o 
segundo suicidio de um religioso desde fevereiro, quando teve inicio o 
escandalo de pedofilia que abala a Igreja Catolica norte-americana e que ja 
levou a prisao varios padres [...] 

"Sacerdote Italiano acusado de pedofilia se suicida: "Roma, 11 ago 
(EFE).". o sacerdote italiano Marco Agostini, de 43 anos, se suicidou hoje na 
casa de sua mae em Roma, onde estava em prisao domiciliar apos ser 
acuado de pedofilia, informou a imprensa local. O religiosos, que ja tinha 
tentado se suicidar com uma overdose de remedios, foi encontrado por sua 
enforcado em um dos quartos [...] 
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"Jovem se mata em blitz antipedofilia. Rapaz de 17 anos se atirou da 
janela enquanto PF cumpria mandado de apreensao em operacao 
internacional: "o jovem V.N.P.L, de 17 anos, morreu ontem ao se jogando 
do quarto, no 6° andar, logo apos a chegada de quatro agentes da policia 
Federal ao apartamento de sua familia, no Maracana, zona norte. A PF 
cumpria mandado de busca e apreensao expedido pela Justica numa acao 
internacional contra a pedofilia na internet [...]. 

Portanto, a pratica da pedofil ia impulsionou no mundo e no Brasil uma 

reagao por parte da sociedade, resultando na criacao de organismos para combater 

aos abusos de menores, tendo por escopo a pesquisa e em conseqi iencia a 

denuncia as autoridades, e com isso a punicao de quern pratica esta conduta ilicita. 

Para existir um maior combate, e necessario e urgente a capitulacao do crime da 

pedofil ia no Codigo Penal Brasileiro, resultando em tipo penal com punicoes mais 

severas para os pedofi los. 

Destarte, como foi publicado pelo jornal O Dia Online (2002), e m recente 

v iagem aos Estados Unidos, o senador Magno Malta se reuniu com a diregao da 

Microsoft e da Google, e ambos reafirmaram o compromisso das empresas em criar 

ferramentas de combate a cr imes ligados a pedofil ia na rede. Ass im, expoe o 

senador Magno Malta que: 

"Diversas frentes de trabalho estao abertas e em andamento, como a 
investigacao das denuncias de redes de pedofilos nos estados e a 
elaboracao de novas leis para reprimir a acao dos criminosos, alem da 
analise do material colhido nos sites suspeitos de conteudo ilegal". 

Portanto, antes de procurar uma solugao para um fato novo existente na 

sociedade e nao normatizado especi f icadamente pela lei do nosso pais, e 

necessario estudar as leis existentes na legislagao brasileira que enquadram a 

conduta da pedofil ia, enfat izando a falta de dispositivo penal legal que regulamenta a 

pedofil ia pela internet e posteriormente apresentar uma solugao para o caso em 

discussao. 
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3.A P E D O F I L I A NO D IRE ITO B R A S I L E I R O 

Feitas as nocoes introdutorias, cumpre agora empreender uma analise 

acerca dos mecanismos legais, dest inados a promover a prevengao e repressao de 

praticas da pedofil ia. Este capitulo visa mostrar como a pedofil ia e abordada no 

nosso direito, pr incipalmente no que se refere a pedofil ia praticada por meio da 

internet, fazendo uma mencao de como este delito e enquadrado, porem, nao 

tipif icado no Codigo Penal Brasileiro. Aborda-se-a tambem as Leis Penais 

Extravagantes que discipl inam tal materia, fazendo um breve comentar io a cerca das 

mesmas e das mudangas ocorridas recentemente em tais disposit ivos. 

3.1 A PEDOFILIA NO CODIGO PENAL BRASILEIRO 

A pedofil ia foi tolerada ou ignorada em muitas legislagoes estrangeiras, 

sendo estas no decorrer do tempo modif icadas pelas sucessivas aprovagoes de 

tratados internacionais. No auge destes tratados figura a aprovagao em 1989 pela 

Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) da Convengao Internacional sobre os 

Direitos das Criangas, que em seu artigo 19 preve a obrigagao dos Estados a 

adogao de medidas que protejam a infancia e adolescencia do abuso, ameaga ou 

lesao a sua integridade social. 

Muito embora nas legislagoes estrangeiras a pedofil ia seja considerada 

como crime, no Brasil nao se tern uma legislagao especif ica que definida a conduta 

t ipica com o nomem iuris de pedofi l ia, ou seja, nao existe norma incriminadora a ser 

aplicada. O Codigo Penal Brasileiro nao possui o t ipo penal que caracterize a 

pedofil ia, por esse motivo, ao ser constatada a praticada dos abusos, considerados 

atos pedofi los, dependendo do caso concreto, deve ser apl icada a legislagao penal 

existente, podendo tal delito ser enquadrado como estupro antes previsto no artigo 

213, atentado violento ao pudor discipl inado no artigo 214, e corrupgao de menores, 

previsto no art. 218, todos do Codigo Penal. 
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Estupro: 
Art. 213 - Constranger mulher a conjungao carnal, mediante violencia ou 
grave ameaga (grifo nosso). 
Pena -reclusao, de seis a dez anos. 
Atentado Violento ao pudor: 
Art. 214. Constranger alguem, mediante violencia ou grave ameaga, a 
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 
conjuncao carnal: 
Pena - reclusao, de seis a dez anos. 
Corrupgao de menores: 
Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupgao de pessoa de 14(catorze) e 
menor de 18(dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 
induzindo-a a pratica-lo ou presencia-lo: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos. 

A pratica da pedofil ia realizada anter iormente a promulgacao da Lei n.° 

12.015/09, era enquadrada dentro do crime de estupro, por ser sujeito passivo os 

menores de 14 anos submet idos a conjuncao carnal e pela ausencia de tipificagao 

na lei penal. Desta forma, a lei ora citada cria um tipo penal que alcanga os menores 

de 14 anos, porem nao tipifica o crime de pedofil ia praticado atraves da internet, 

tema do referido estudo. Desta forma, a lei n° 12.015/019 cria no artigo 217 do 

Codigo Penal um novo tipo penal, estupro de vulneravel: 

Art. 217 - A: Ter conjungao carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - Reclusao de 8(oito) a 15(quinze) anos. 
§ 1° incorre na mesma pena quern pratica as ag6es caput com alguem que, 
por enfermidade ou deficiencia mental, nao tern o discernimento para a 
pratica do ato, ou que, por qualquer outra causa, n§o pode oferecer 
resistencia 
§2° (VETADO) 
§3° Se a conduta resulta lesao corporal grave: 
Pena - reclusao, de 10(dez) a 20(vinte) anos. 
§4° Se da conduta resulta morte: 
Pena - Reclusao, de 12(doze) a 30(trinta) anos. 

Esta e a primeira modal idade t ipica de estupro contra pessoa vulneravel. 

Com a alteragao promovida pela Lei n° 12.015/09 a conjungao carnal ou qualquer 

ato l ibidinoso contra menor de 14 anos deixou de ser uma simples modal idade do 

tipo penal comum de estupro para assumir a categoria de tipo penal com a marca da 

autonomia tipologica e denominagao propria. A mudanga, portanto, nao se restringiu 

a um mero deslocamento do espago normativo anter iormente ocupado (art. 224 e 
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suas al ineas) para o espaco do novo artigo 217-A do Codigo Penal. Agora, o 

ordenamento penal passou a ser integrado por mais esta infragao penal - estupro 

contra pessoa vulneravel - cuja conduta se identifica, em sua parte fundamental , 

com aquela descrita no artigo 213, caput, do CP. 

Ass im, de acordo com a redacao constante no caput do artigo. 217-A do CP, 

pode-se destacar os seguintes elementos: a) a conduta de ter conjungao carnal; b) 

ou praticar qualquer outro ato l ibidinoso; c) com pessoa menor de 14 (quatorze) 

anos. Nessa mesma linha, ressalta-se a importancia de transcrever parcialmente a 

justif icagao ao projeto que culminou com a edigao da Lei n° 12.0115/09 citado por 

Grego(2009, pag 65): 

O art.217-A, que tipifica o estupro de vulneraveis, substitui o atual regime 
de presuncao de violencia contra crianga ou adolescente menor de 14 anos, 
previsto no art.224 do Codigo Penal. Apesar de poder a CPMI advogar que 
e absoluta a presuncao de violencia de que trata o art.224, nao e esse o 
entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do Codigo Penal, 
entao, destaca a vulnerabilidade com idade ate 14 anos, mas tambem a 
pessoa que, por enfermidade ou deficiencia mental, nao possuir 
discernimento para a pratica do ato sexual, e aquela que pode, por qualquer 
motivo, oferecer resistencia; e com essas pessoas considera como crime ter 
conjungao carnal ou praticar ato libidinoso; sem entrar no merito da 
violencia e sua presungao. Trata-se de objetividade fatica. 

Entao, as condutas dos pedofi los poderao ser enquadradas neste novo tipo 

penal, estupro contra pessoa vulneravel, conforme seja o ato praticado por estes, 

visto que o sujeito passivo deste cr ime sao os menores de 14 anos. Podendo ainda 

haver a forma qualif icada, prevista nos §§3° e 4° do artigo 217-A, que informa que se 

da conduta resulta lesao corporal de natureza grave, a pena sera de 10 a 20 anos 

de reclusao, e se da conduta resultam morte, pena de 12 a 30 anos. Podendo da 

mesma forma existir o aumento de pena, previsto no art.234-A, nos incisos III e IV, 

de metade da pena se do crime resultar gravidez, e de um sexto ate a metade da 

pena se o agente transmite a vit ima doenga sexualmente transmissivel de que sabe 

ou deveria saber ser portador. 

A conduta pedofila podera tambem ser abrangida pelo artigo 218 do Codigo 

Penal, este alterado pela Lei n° 12.015/09.Este artigo, que previa o tipo penal de 

corrupgao de menores (tinha conotagao de corrupgao sexual e se distinguia da 

hipotese revogada de corrupgao de menores da Lei n° 2252/52) desdobra-se em tres 
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novos cr imes, sendo estes: induzimento de menor de 14 anos a satisfazer a lascivia 

de outrem (art. 218); satisfagao da lascivia mediante presenga de crianga ou 

adolescente (art.218-A); e favorecimento da prostituigao ou outra forma de 

exploragao sexual de vulneravel (218-B). Ass im, de acordo com a redagao legal, 

podem-se apontar os seguintes elementos que integram a mencionada figura t ipica: 

a) a conduta de induzir a lguem, e utilizado no sentido nao somente de incutir a ideia 

na vit ima, tambem de convence-la a pratica do comportamento previsto no tipo 

penal; b) a f inal idade de satisfazer a lascivia de outrem, segundo PIRES (PLACIDO 

e SILVA apud, 2009), citado por Dr. Agnaldo Rogerio Pires (2009) a palavra lascivia 

deriva do latim lascivia, de lascivus, que originalmente significa divert imento, 

folguedo. Mas, no sentido penal, que significa todo ato de l ibert inagem, de luxuria, 

de gozo carnal. Nesta razao, lascivia nao quer significar somente as naturais 

conjungoes carnais, ou seja, as copulas normais. E todo ato de l ibert inagem, de 

devassidao entre pessoas de sexo diferente ou, do mesmo sexo. Ass im, equivale, a 

obscenidade e a luxuria. 

Partindo-se para o que preceitua o artigo 218-A, o t ipo penal descreve a 

conduta de praticar, na presenga de alguem menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-

lo a presenciar, conjungao carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascivia 

propria ou de outrem ve-se que para que ocorra o delito, e necessario que o agente 

esteja prat icando a conjungao carnal ou outro ato l ibidinoso na presenga de menor 

de 14 anos. De acordo com a redagao legal, a f inal idade do agente, ao permitir ou a 

induzir que o menor assista a pratica dos atos sexuais pode ser tanto dirigida a 

satisfagao da sua propria lascivia, como a de terceiros. Pode a lguem se satisfazer 

sexualmente em saber que o menor de 14 anos, assiste a pratica da conjungao 

carnal, podendo ser ate mesmo uma terceira pessoa que nao esteja part icipando 

dos atos sexuais que estao sendo presenciados pelo menor. Ass im o tipo penal em 

referenda nao exige a presenga f isica do menor que foi, por exemplo, induzido a 

presenciar a conjungao carnal ou outro ato l ibidinoso a f im de satisfazer a lascivia 

propria ou de outrem. Mesmo a distancia, o delito pode ser consumado. 

Greco (2009, pag.99) explica que: 

Com o avanco da tecnologia, principalmente a da internet, nada impede que 
alguem induza um menor a assistir, via webcan , um casal que se 
relacionava sexualmente. O casal, a seu turno, tambem praticava o ato 
sexual visualizando o menor atraves de seu computador. 
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A conduta pedofila podera tambem ser enquadrada no crime previsto no 

artigo 218-B do Codigo Penal, que dispoe sobre o favorecimento da prostituicao ou 

outra forma de exploragao sexual de vulneravel: 

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair a prostituicao ou outra forma de 
exploracao sexual alguem menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiencia mental, nao tern o necessario discernimento 
para a pratica do ato, facilita-la, impedir ou dificultar que a abandone: 
Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 1 9 Se o crime e praticado com o fim de obter vantagem economica, 
aplica-se tambem multa. 
§ 2° Incorre nas mesmas penas: 
I - quern pratica conjuncao carnal ou outro ato libidinoso com alguem menor 
de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situacao descrita no caput 
deste artigo; 
II - o proprietario, o gerente ou o responsavel pelo local em que se 
verifiquem as praticas referidas no caput deste artigo. 
§ 3° Na hipotese do inciso II do § 2°, constitui efeito obrigatorio da 
condenacao a cassagao da licenca de localizacao e de funcionamento do 
estabelecimento." 

O artigo 225 do Codigo Penal, de acordo com a nova redagao que Ihe foi 

dada pela Lei n°12.015, assevera que a agao penal, para os cr imes definidos nos 

Capitulos I (Dos crimes contra a l iberdade sexual), Capi tulo II (Dos crimes sexuais 

contra vulneraveis), do Titulo VI (Dos crimes contra a dignidade sexual) sera de 

iniciativa publica condicionada a representagao. No entanto, diz o seu paragrafo 

unico que procede-se mediante agao penal publica incondicionada quando a vi t ima 

for menor de 18(dezoito) anos ou pessoa vulneravel. Porem, no que se refere a nova 

redagao, Greco (2009, pag 23) entende ainda ser aplicavel a Sumula 608 do 

Supremo Tribunal Federal: 

Siimula 608. No crime de estupro, praticado mediante violencia real, a acao 
penal e publica incondicionada. 

Em consonancia com o comentar io supra citado, pode-se dizer que sempre 

que o delito de estupro for praticado com o emprego de violencia real, a agao penal 

sera de iniciativa publica incondicionada, fazendo assim, letra morta parte das 

disposigoes contidas no artigo 225 do Codigo Penal, somente se exigindo a 

representagao do ofendido nas hipoteses em que o crime for cometido com o 

emprego de grave ameaga. 
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Vale destacar, que, os processos em que se apuram crimes previstos contra 

a dignidade sexual, correrao sempre em segredo justiga. 

3.2 A PEDOFILIA NAS LEIS EXTRAVAGANTES 

Dos crimes praticados atraves da Internet, a pedofil ia e sem sombra de 

duvidas o crime que causa maior repudio e revolta na sociedade. O Brasil, signatario 

da Convengao sobre os Direitos da Crianga, adotou a protegao integral do menor em 

sua lei maior, a Constituigao Federal de 88, no seu artigo 227, incorporando e 

ampl iando o principio da protegao especial e integral da crianga previsto na 

Declaragao Universal dos Direitos da Crianga (1959) e na Convengao Internacional 

sobre os Direitos da Crianga (1989) das Nagoes Unidas. 

Dessa maneira, e dever da famil ia, da sociedade e do Estado assegurar a 

crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros direitos 

fundamentals, o direito a dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de toda 

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

nos termos do artigo 18 do Estatuto da Crianga e do Adolescente e 227 da CF/88, in 

verbis: 

Art. 18 ECA - E dever de todos velar pela dignidade da crianga e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatorio ou constrangedor. 
Art. 227 CF/88. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, 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, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, 
exploragao, violencia, crueldade e opressao. 
§4° A lei punira severamente o abuso, a violencia e a exploragao sexual da 
crianga e do adolescente. 

A doutrina da protegao integral foi regulamentada pelo Estatuto da Crianga e 

do Adolescente (Lei n° 8.069/90) em seu artigo 3°, in verbis: 

Art. 3°. A crianga e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentals 
inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da protegao integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de Ihes facultar o desenvolvimento fisico, 
mental, moral, espiritual e social, em condigoes de liberdade e de dignidade. 
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O Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) e uma lei 

extravagante cuja f inalidade e dar protegao a crianga contra o abuso sexual, uma 

decorrencia direta da adesao do Brasil a Convengao Internacional sobre os Direitos 

das Criangas. Todavia, faz muito mais que apenas reforgar um principio 

consti tucional, a mesma toma medidas concretas para proteger criangas e 

adolescentes e punir os responsaveis por cr imes sexuais. Para o ECA, crianga e a 

pessoa de ate doze anos de idade incompleto e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos (artigo 2°, da Lei 8.069/90). 

Ass im, diante da protegao integral que e dada a crianga, seja pelo Estatuto 

da Crianga e do Adolescente, seja pela Constituigao Brasileira de 1988, como ja 

comentada acima, ve-se atraves de tais normas como os direitos desses menores 

sao protegidos, e a punigao dada por tais disposit ivos quando ha a violabil idade 

desse direito. Desta maneira, necessario se faz estudar tambem a abordagem dada 

pela Legislagao Penal Brasileira frente a conduta da pedofil ia. 

Destarte, a pedofil ia e pornografia infantil estao enquadrada na legislagao 

brasileira nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, que 

sofreram alteragoes, visto que o plenario na Camara do Senado, aprovou no dia 11 

de novembro de 2008, o Projeto de Lei n° 3.773/08, o qual torna cr ime diversas 

condutas relacionadas a pedofil ia na internet. O referido projeto de Lei foi 

sancionado pelo Presidente Lula em 25 de novembro de 2008. Ass im a Lei 

11.829/08, altera os artigos 240 e 241 do ECA, para aprimorar o combate a 

produgao, venda e distribuigao de pornografia infantil, bem como criminalizar a 

aquisigao e a posse de tal material, entre outras condutas relacionadas a pedofil ia 

na internet. Neste ponto, importante citar os novos disposit ivos do Estatuto da 

Crianga e do Adolescente alterados pela Lei n° 11.829/08. 

Art. 240.Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explicito ou pornografica, envolvendo crianca 
ou adolescente: 
Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

§ 1 5 Incorre nas mesmas penas quern agenda, facilita, recruta, coage, ou 
de qualquer modo intermedeia a participacao de crianga ou adolescente nas 
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quern com esses 
contracena. 
§ 2° Aumenta-se a pena de 1/3 (um tergo) se o agente comete o crime: 
I - no exercicio de cargo ou fungao publica ou a pretexto de exerce-la; 

II - prevalecendo-se de relagoes domesticas, de coabitagao ou de 
hospitalidade; ou 
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III - prevalecendo-se de relacoes de parentesco consanguineo ou afim ate 
0 terceiro grau, ou por adocao, de tutor, curador, preceptor, empregador da 
vitima ou de quern, a qualquer outro titulo, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento. 

Art. 241. Vender ou expor a venda fotografia, video ou outro registro que 
contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou 
adolescente: 
Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

Art. 241-A Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informatica ou 
telematico, fotografia, video ou outro registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 
Pena - reclusao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1 e Nas mesmas penas incorre quern: 
1 - assegura os meios ou servigos para o armazenamento das fotografias, 

cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores as 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 
§ 2° As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1° deste artigo sao 
puniveis quando o responsavel legal pela prestagao do servigo, oficialmente 
notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteudo ilicito de que trata o 
caput deste artigo. 

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, 
video ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explicito ou 
pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1 2 A pena e diminuida de 1 (um) a 2/3 (dois tergos) se de pequena 
quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 
§ 2° Nao ha crime se a posse ou o armazenamento tern a finalidade de 
comunicar as autoridades competentes a ocorrencia das condutas descritas 
nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicagao for feita 
por: 
I - agente publico no exerclcio de suas fungoes; 
II - membro de entidade, legalmente constituida, que inclua, entre suas 
finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o 
encaminhamento de noticia dos crimes referidos neste paragrafo; 
III - representante legal e funcionarios responsaveis de provedor de acesso 
ou servigo prestado por meio de rede de computadores, ate o recebimento 
do material relativo a noticia feita a autoridade policial, ao Ministerio Publico 
ou ao Poder Judiciario. 
§ 3 2 As pessoas referidas no § 2- deste artigo deverao manter sob sigilo o 
material ilicito referido. 

Art. 241-C. Simular a participagao de crianga ou adolescente em cena de 
sexo explicito ou pornografica por meio de adulteragao, montagem ou 
modificagao de fotografia, video ou qualquer outra forma de representagao 
visual: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern vende, expoe a venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui 
ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicagao, crianga, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 
Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quern: 
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I - facilita ou induz o acesso a crianca de material contendo cena de sexo 
explicito ou pornografica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 
II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir 
crianga a se exibir de forma pornografica ou sexualmente explicita. 

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressao "cena de 
sexo explicito ou pornografica" compreende qualquer situacao que envolva 
crianga ou adolescente em atividades sexuais explicitas, reais ou 
simuladas, ou exibigao dos orgaos genitais de uma crianga ou adolescente 
para fins primordialmente sexuais. 

A primeira observagao a ser feita e que foram unif icados tipos penais 

previstos nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Crianca e do Adolescente. O § 1° do 

novel artigo 240 confirma f iguras do entao artigo 241 migradas para la, sob o 

argumento de melhor sistematica do tema. O caput do artigo 240 recebeu 

significativo aumento dos parametros min imo e maximo da pena privativa de 

l iberdade cominada. Apos a sancao da lei modificativa dos artigos, verif ica-se a 

inclusao da conduta reproduzir, e ainda de modo expresso as condutas fotografar, 

f i lmar e registrar. O novo § 2° do artigo 240 traz causas de aumento de pena de um 

terco se o agente comete o crime em situagoes a ele favoraveis, a saber: no 

exercicio de cargo ou fungao publica ou a pretexto de exerce-la; prevalecendo-se de 

relagoes domest icas, de coabitagao ou de hospital idade; ou prevalecendo-se de 

relagoes de parentesco consanguineo ou afim ate o terceiro grau, ou por adogao, de 

tutor, curador, preceptor, empregador da vi t ima ou de quern, a qualquer outro t i tulo, 

tenha autoridade sobre ela, ou com seu consent imento. Pode-se apresentar sem a 

intengao de esgotar o instituto da classificagao doutrinaria, alguns aspectos sobre as 

condutas t ipif icadas no novel artigo 240 do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

Ve-se que o objeto jur idico e a protegao a moral sexual da crianga e do adolescente, 

bem como a saude fisica e mental dos menores; o sujeito ativo e o produtor, seja na 

primeira ou outras edigoes, o diretor, o fotografo ou o responsavel pela fotografia, o 

cinegrafista ou quern por qualquer meio, registre cena de sexo explicito ou 

pornografica, envolvendo crianga ou adolescente; o sujeito passivo e a crianga ou 

adolescente, ate dezoito anos incompletos; a consumagao constata-se no momento 

das condutas praticadas, portanto, e um cr ime formal. A participagao do menor, 

protegido pela lei, ja recrimina a conduta do sujeito ativo, nao ha necessidade de 

veiculagao das imagens proibidas. 
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Quanto ao artigo 241 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, houveram 

alteragoes, inclusive para insergao da conduta "expor a venda" fotografia, v ideo ou 

outro registro que contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo 

crianga ou adolescente. Desta forma, basta apenas a exposigao a venda para 

consumagao do crime. Verif ica-se tambem o significativo aumento das penas 

minima e maxima do tipo penal. A lem de ressaltar-se que a venda ou exposigao 

tornou-se um tipo penal autonomo. 

O artigo 241-A tratou da distribuigao de material pornografico de modo 

didatico, englobando a simples troca de material, pornografico como fotografia e, 

v ideo. Ja a expressao "ou outro registro que contenha cena de sexo explicito ou 

pornografica" da margem ao julgador para interpretar casos concretos devido ao 

acelerado desenvolvimento da tecnologia de informatica e telematica. Al ias, preferiu-

se quanto ao meio empregado, a expressao "sistema de informatica ou telematico". 

Essa expressao diz respeito a criminalizagao da divulgagao de foto contendo cena 

pornograf ica ou de sexo explicito de crianga ou adolescente por qualquer meio de 

comunicagao. Nessa hipotese, praticara ainda o mesmo delito toda e qualquer 

pessoa que assegurar os meios para o armazenamento desse material em sites e 

blogs permit indo o acesso de internautas as imagens ou v ideos. Destaca-se que a 

mera existencia de imagens ou v ideos com esse conteudo disponibi l izados em 

paginas eletronicas da internet para o acesso a internautas e suficiente para 

caracterizagao dessa infragao penal, sendo desnecessar io o efetivo ingresso por 

usuarios. Observa-se aumento da pena min ima anteriormente apl icada a essas 

condutas de dois para a pena de 3(tres)a 6 (seis) de reclusao e multa.. Nos § §1° e 

2° do artigo 241-A vemos a participagao dos provedores da internet. Interessante 

anotar que a notificagao oficial aos provedores para que desabi l i tem o acesso ao 

conteudo ilicito e administrativa, podendo ser atraves da Policia e do Ministerio 

Publico, a fim de da maior celeridade ao combate a que o tipo se presta. 

O artigo 241-B deu criminalizagao a posse de material pedofi lo, isto e, o 

diploma legal regulamenta e da punigao em relagao a compra, posse ou guarda de 

material pornografico envolvendo crianga ou adolescente. A pessoa que mantiver 

esse tipo de material obsceno consigo podera permanecer presa pelo prazo de 1 

(um) a 4(quatro) anos de reclusao, alem de ter que se sujeitar a pena de multa, o 

que ja fora sugerido pela Convengao de Budapeste, do Conselho da Europa. Devido 

a anterior lacuna dessa criminalizagao, inumeros pedofilos f icaram impunes durante 
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a Operacao Carrossel realizada pela Policia Federal. Foi prevista, ainda, no §1° do 

artigo em questao, uma causa de diminuicao de pena quando pequena for 

quant idade do material, com o fim de evitar excessos punitivos como alertado por 

ocasiao do I Seminario Internacional de Combate a Pedofil ia e Pornografia Infantil . 

No § 2° do mesmo artigo ha previsao de escusa absolutoria na expressao "nao ha 

cr ime se a posse ou o armazenamento tern a f inal idade de comunicar as autor idades 

competentes a ocorrencia das condutas descritas nos artigos 240, 2 4 1 , 241-A, e 

241-C desta Lei . Ass im, membros, agentes ou integrantes de empresas e do Poder 

Publico nao responderao, sequer, a Inquerito Policial. Exemplo classico do inciso II 

do § 2° do artigo 241-B e a SaferNetdo Brasil, uma organizagao nao governamental , 

sem fins lucrativos, que reune cientistas de computagao, professores, pesquisadores 

e bachareis em direito com a missao de defender e promover os Direitos Humanos 

na Internet. 

Dentre as alteragoes, frisa-se que a montagem pornografica nao era conduta 

tipif icada pela lei penal. Com o advento da Lei n°. 11.829/08 quern simular a 

participagao de crianga ou adolescente em cena de sexo explicito ou pornografica, 

por meio de adulteragao, montagem ou modif icagao de fotografia, v ideo ou qualquer 

outra forma de representagao visual sera punido com a pena de reclusao, de 1 (um) 

a 3 (tres) anos e multa, prevista no artigo 241-C. Ainda que a simulagao ou 

montagem sejam faci lmente perceptiveis, e possivel a penalizagao do responsavel, 

pois a f inal idade desse ilicito nao e punir a contrafagao de determinado material, 

mas sim zelar pela integridade psiquica e moral da crianga e do adolescente. O 

paragrafo unico do artigo citado ainda diz incorrer nas mesmas penas quern vende, 

expoe a venda, disponibil iza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, 

possui ou armazena o material produzido na mesma forma. Pune-se, entao, a 

fotomontagem ou v ideomontagem. Nao ha vi t ima real, a nao ser do ponto de vista 

do bem jur idico honra. A utilizagao da internet para aliciar ou assediar sexualmente 

criangas, a exemplo de quern mente ou omite sobre sua identidade ou idade para 

conseguir seus intentos, denomina-se grooming. 

A penult ima infragao alusiva a pedofil ia recentemente criada e que merece 

destaque e a prevista no artigo 241-D da Lei n°. 8.069/90, o qual tern por objetivo 

censurar o assedio a crianga como ato preparatorio dos delitos de estupro e 

atentado violento ao pudor. Esse crime visa a punigao de quern alicia, assedia, 

instiga ou constrange crianga com o fim de com ela praticar qualquer ato sexual. 
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Mesmo que o agente apenas facilite ou induza o acesso de crianga a material 

contendo cena pornografica ou de sexo explicito com a f inal idade de com ela 

realizar atos l ibidinosos, sera punido com a pena prevista neste t ipo penal, qual seja, 

de reclusao de 1(um) a 3 (tres) anos e multa. Por exemplo, se determinado individuo 

enviar fotos pornograficas ou de sexo explicito a alguma crianga durante uma 

conversa num "chaf em sala de bate-bapo na internet v isando a pratica de atos 

sexuais com ela devera ser responsabi l izado pela pratica do delito em questao. 

Igualmente, respondera tambem pela pratica da mesma infragao penal o 

agente que assediar crianga com o f im de induzi-la a se exibir de forma pornografica 

ou sexualmente explicita. Nao e necessario que a crianga efet ivamente se exiba de 

forma pornografica ou sexualmente explicita, basta, apenas, que ocorra o mero 

assedio. Se o ato sexual vier a se concretizar com a crianga, o cr ime sera o de 

estupro de vulneravel (artigo 217-A do Codigo Penal) e nem atentado violento ao 

pudor (artigo 214 do Codigo Penal) e nao o delito em analise. Pune-se essas 

atitudes, para assim proteger crianga. E imperioso enfatizar que o artigo 241-D do 

Estatuto merece uma crit ica, pois o pedofilo somente sera punido se praticar o 

assedio contra crianga, pessoa com ate 12 anos de idade incompletos. Logo, pela 

atual legislagao, se o agente perpetrar qualquer das condutas de assedio 

supramencionadas contra adolescentes, pessoas com idade entre 12 e 18 anos 

incompletos, nao havera qualquer punigao. Tal omissao insere uma lacuna 

inadmissivel, na medida em que os adolescentes foram expl ic i tamente excluidos da 

tutela penal estatal. 

Por f im, a ultima consideragao acerca do artigo 241 do ECA, refere-se ao 

artigo 241-E, diz o mesmo que para efeito dos cr imes previstos nesta Lei, a 

expressao "cena de sexo explicito ou pornografica" compreende qualquer situagao 

que envolva crianga ou adolescente em atividades sexuais explicitas, reais ou 

simuladas, ou exibigao dos orgaos genitais de uma crianga ou adolescente para fins 

pr imordialmente sexuais. 

Os pedofilos podem ser enquadrados tambem na conduta criminosa descrita 

no art. 244-A da lei n.° 8.069/90, esta consiste na conduta de submeter crianga ou 

adolescente, como tais definidos no caput do art. 2° da Lei, a prostituigao ou a 

exploragao sexual, com pena e de reclusao de 4 (quatro) a 10(dez) anos e multa. 

Ass im, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime, trata-se, portanto, de 

crime comum (ou de "mao comum") , em outras palavras, nao se exige uma condigao 
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especial do agente. Pode ser responsabil izado ainda o agente que t inha o dever de 

cuidado, como pais, tutores, curadores; ou ainda aqueles que, de outra forma, 

assumem o compromisso de vigiar e cuidar, como o professor ou a baba. Apesar de 

o legislador ter se referido apenas ao nucleo "submeter", possui responsabi l idade 

penal todo aquele agente que de alguma forma participar da conduta, contr ibuindo 

de forma acessoria. Dessa forma, a "rede cr iminosa" pode envolver taxistas, 

gerentes de hoteis, dentre outros. O sujeito passivo, como em todos os delitos 

previstos nesta Lei, e a crianca ou o adolescente, nos termos do art. 2.°, caput, do 

Estatuto. 

O delito pode ser cometido por meio da prostituicao, comercio sexual do 

corpo da crianga ou adolescente. Note que a conduta, submeter a prostituigao, 

envolve o fim de auferir lucro por parte do sujeito ativo do crime.A exploragao 

("submeter a exploragao") e bem mais abrangente, explorar significa tirar proveito de 

algo, no caso da conduta em comento, significa se utilizar do corpo da crianga ou do 

adolescente para praticas sexuais. O § 1° dispoe que incorrem nas mesmas penas o 

proprietario, o gerente ou o responsavel pelo local em que se verif ique a submissao 

de crianga ou adolescente as praticas referidas no caput deste artigo. Conforme se 

observa, o legislador procura reprimir a conduta daqueles responsaveis por 

estabelecimentos em que se verifica a exploragao sexual da crianga ou do 

adolescente, coibindo assim parte da estrutura do denominado "turismo sexual", 

envolvendo prostituigao infantil. Constitui efeito obrigatorio da condenagao a 

cassagao da licenga de localizagao e de funcionamento do estabelecimento (§ 2.°). 

O novo cr ime de corrupgao de menores, expresso no art. 244-B do ECA, que 

substitui o da revogada Lei n° 2.252/1954, propoe englobar tambem a pratica da 

pedofil ia, enquadrando tal conduta neste tipo. 

Segundo Nucci (2009 p. 104): 

Ja comentando o novo crime, o objeto juridico do art. 244-B do estatuto e a 
"boa formacao da crianga e do adolescente", prevenindo-se sua insercSo no 
mundo do crime. 

Ass im no referido artigo, que tern como cr ime corromper ou facilitar a 

corrupgao de menor de 18 anos, com ele praticando infragao penal ou induzindo-o a 

pratica-la, constata-se que a pena de 1(um) a 4(quatro) anos nao foi alterada, 

deixando a nova redagao de prever a pena de multa. A lem disso, os paragrafos 1.° e 
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2.° do novo artigo do ECA vao de encontro ao progresso dos meios de comunicagao, 

t ipif icando a util izacao de meios eletronicos e ate salas de bate-papo para a pratica 

do crime. De acordo com o § 1.°, incorrera nas penas do caput do artigo 244-B do 

ECA quern uti l izando-se de quaisquer meios eletronicos, inclusive salas de bate-

papo da internet, corromper ou facilitar a corrupgao de menor de 18 anos, com ele 

prat icando infragao penal ou induzindo-o a pratica-la. Ja se a infragao cometida ou 

induzida for hedionda , artigo 1 ° da Lei 8072/90), as penas do caput do artigo 244- B 

serao aumentadas em um tergo (1/3), conforme o §2.° do artigo 244 do ECA. Apesar 

da mudanga no diploma legislativo, entende-se, que o crime de corrupgao de 

menores do artigo 244-B do ECA, a exemplo do previsto na lei revogada, continuara 

a admitir prova em contrario, no sentido de que o menor ja era corrompido ao tempo 

da conduta, ou seja, essa presungao de corrupgao continua sendo relativa. 

Entao, diante de tudo que foi visto e exposto, tratando-se da legislagao 

brasileira aplicavel ao delito da pedofil ia, ve-se que seja por parte da nossa Carta 

Magna, do Codigo Penal em si quando trata de varias modal idades de crimes, os 

quais a pedofil ia pode ser enquadrada, ou do proprio Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, o legislador nao obteve exito quando o assunto tratado e a pedofil ia 

praticada atraves da internet, visto que ha ainda uma lacuna na nossa legislagao 

penal a ser preenchida, isto e, ha a necessidade de se tipificar esta conduta que 

toma grandes proporgoes com o desenvolv imento tecnologico na atual idade. 

Corroborando com tal entendimentor Araujo (2009, pags. 4 e 5) explica: 

O Direito Penal defensor da infancia e da juventude tern por dever 
inescusavel tutelar os menores em situacao de risco e nao se pode dizer 
que o Codigo Penal, hoje, nao esteja minimamente preparado para cumprir 
esse mister. Aguardem-se os posteriores aperfeicoamentos legislatives, 
pois o Direito nao e estanque, sendo renovado sempre, conforme as 
necessidades sociais. 

Desta maneira, diante do que foi visto e comentado acerca das normas 

que legislam sobre a pedofil ia, porem nao existindo uma norma para o caso 

concreto, principalmente acometida atraves do meio virtual, surge a partir da i uma 

indagagao: Seria necessaria a criagao de uma nova tipif icagao na esfera penal, ou 

a normas ja existentes sao suficientes para o processamento e punigao dos 

delitos de pedofil ia? 
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4 DA PEDOFILIA PRATICADA ATRAVES DA INTERNET 

O presente capitulo trata do tema pedofilia na internet, bem como a 

responsabi l idade dos provedores de internet e a ausencia de tipif icagao penal para o 

cr ime de pedofilia no ambito virtual na legislagao penal brasileira. Tern como foco 

realizar uma reflexao na esfera jur idica, sob a importancia de ser modif icada a 

legislagao vigente, no que tange a urgencia de tipificar a pedofilia no Codigo Penal e 

adapta-la a realidade das novas tecnologias, como a da internet, que vem 

modif icado paulat inamente o comportamento da nossa atual sociedade, bem como 

da importancia de acompanhar as mudangas sociais para que haja desta maneira 

evolugao no campo de atuagao do Direito Penal Brasileiro. 

4.1 A PEDOFILIA NA INTERNET E A RESPONSABIL IDADE DOS PROVEDORES 

As praticas que envolvem a pedofil ia tern se tornado assunto frequente no 

noticiario atual. Longe de ser novidade, a pratica da pedofil ia, como foi evidenciado 

no inicio deste trabalho ate o comego da decada de 1980, era feita por grupos de 

pessoas que se conheciam e t rocavam fotos do tipo polaroid (que nao precisavam 

ser levadas a um laboratorio para serem reveladas) ou f i lmes domest icos atraves do 

correio ou em contato pessoal em clubes secretos. Com os avangos tecnologicos, o 

surgimento das cameras digitals, incorporadas ate nos aparelhos celulares, e em 

especial a popularizagao da internet, a pratica da pedofil ia ganhou impulso e hoje 

at inge proporgoes proprias do mundo globalizado. 

Destarte, como assevera Fontenele (2007), em entrevista realizada com 

Jorge Ramos de Figueiredo, este perito forense computacional — ciencia que, para 

f ins de investigagao, estuda a aquisigao, preservagao, recuperagao e analise de 

dados em formato eletronico e armazenados em algum tipo de midia computacional 

destaca que: 

A rede mundial de computadores foi um divisor de aguas para a pratica da 
pedofilia, uma vez que sua utilizagao indevida uniu diversas comunidades 
de pedofilos em todo o mundo, facilitando seu intercambio e troca de 
experiencias. 
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Corroborando com o posicionamento acima citado, de que a internet facil itou 

a proliferacao da pedofil ia Valle (2009), mostra que uma pesquisa realizada pelo 

advogado Coriolano Almeida Camargo, da Comissao de Direito da Sociedade da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apontou que o indice de cr imes de pedofil ia 

cresceu 200% entre 2006 e 2007. 

Hoje em dia muitos abusadores fazem uso da internet, por meio dos 

chamados sites de relacionamento (Orkut, Gazzag, Myspace etc.), msn, salas de 

bate-papo (Chats) alguns se fazem passar por criangas e adolescentes, criam com a 

vi t ima um lago de amizade, atraves do qual tentam marcar um encontro. Tambem ha 

abusadores que pedem que a vit ima tire suas roupas e exponha o seu corpo diante 

de uma camera de v ideo (WebCam) e depois passam essas imagens pela rede, 

fazem ameagas e chantagens contra as vi t imas. 

Nao se consegue calcular a soma de dinheiro que esses pedofi los 

movimentam no Brasil e exterior, podendo este crime estar l igado a outros cr imes, 

como trafico de drogas e desvio de dinheiro. As pessoas que praticam esses atos, 

pela internet, podem ser chamadas de "ladroes da inocencia", elas t rocam 

informagoes, negociam imagens pornograficas infantis, t rocam desejos e fantasias 

sexuais daqueles que sao abusados, merecendo por isso atengao especial das 

autoridades. 

Diante deste problema que assola toda a populagao deve-se ficar atentos as 

Ian houses, que sao espagos comerciais com varios computadores em rede, 

permit indo o acesso a internet para diversos f ins, desde elaboragao de trabalhos 

escolares, profissionais, ate compra de fotos e v ideos. Um computador pode ser 

faci lmente identif icado atraves do seu IP 9 , isso explica porque muitos pedofi los 

preferem utilizar computadores de Ian houses, ao inves dos pa r t i cu l a r s , para 

comprar e divulgar fotos e v ideos eroticos de criangas, ja que uma maquina desse 

estabelecimento e util izada por diversos usuarios diferentes em um mesmo dia, o 

que dificulta a identificagao de criminosos e pedofi los. 

Vale destacar que nesse contexto global izado al imentado pela internet, 

o material produzido e coletado pelos pedofi los pode ser divulgado e ate mesmo 

9 IP: £ um enderego numerico que funciona como a impressao digital de um computador. Esse 
enderego fica registrado em todos os sites visitados pela maquina e e um grande aliado na 
descoberta de pedofilos e criminosos virtuais. 



44 

comercial izado em sites no exterior que exaltam a sensual idade e a erotizacao 

precoce. Esses sites sao, na maioria das vezes, hospedados em servidores fora do 

pais, e mais uma forma de driblar qualquer tentativa de rastreamento. Hoje, de 

posse de um numero de cartao de credito internacional, qualquer pessoa pode 

registrar um domin io (nome de um site) e hospedar paginas na internet, em 

provedores de qualquer lugar do globo, sem sair de casa, tudo via internet. Alguns 

provedores de hospedagem ainda oferecem aos clientes a opcao de seus nomes 

nao aparecerem no registro de responsaveis pelo site. Este registro, para sites 

internacionais, pode ser consultado em sites como o www.whois.net . Para sites 

nacionais (br), o enderego e https://registro.br/cgi-bin/whois. 

Freire Junior (2007), gerente do provedor de hospedagem ArgoHost.net, 

informa que para nao atrair atengao para si os pedofi los costumam registrar os sites 

com nomes e cartoes de credito de terceiros. Mas o gerente do provedor alerta, 

todos os arquivos enviados (via FTP para atualizar um site ou mesmo por e-mail) 

sao gravados em um log pelo provedor, juntamente com o numero IP da maquina, e 

f icam registrados por 30 dias. O mesmo informa ainda que, por precaugao, em 

nosso provedor armazenamos essas informagoes por seis meses. Porem o que 

geralmente acontece e que, para nao serem pegos, os pedofilos fazem esse 

trabalho de troca de arquivos em cybercafes. 

Os chamados "pedo clubs'1 (clubes de pedofilos) uti l izam-se de servidores 

com dois processos de armazenamento do material ilicito. O primeiro sao os 

servidores de FTP (um protocolo de transferencia de arquivos na internet), que sao 

baseados em paises que nao possuem leis especif icas que combatem crimes de 

natureza eletronica ou de natureza sexual, como os paises do Leste Europeu e 

a lgumas ilhas da America Central. Para tentar driblar as investigagoes e nao deixar 

rastros, os cr iminosos do mundo virtual tambem contam com servidores "proxy10" 

localizados em paises distantes de sua area de atuagao. Numa especie de crime 

organizado no mundo virtual, os usuarios mal intencionados mantem esses 

Em ciencia da computagao, proxy e um servidor que atende a requ i s i t es repassando os dados do 
cliente a frente. Um usuario (cliente) conecta-se a um servidor proxy, requisitando algum servigo, 
como um arquivo, conexao, website, ou outro recurso disponfvel em outro servidor. 

http://www.whois.net
https://registro.br/cgi-bin/whois
http://ArgoHost.net
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servidores e t rocam servigos entre si. Util izando um servidor desse tipo, o enderego 

que fica registrado nos maquinas e o do proprio proxy e nao o do usuario. 

Outra forma de hospedagem e troca do material de pedofil ia na internet e o 

uso das redes P2P 1 1 . Neste caso, os computadores dos proprios pedofilos 

funcionam como pequenos servidores interl igados, que compart i lham os arquivos 

entre si atraves de programas como o e/Wty/e12, o Kazaa™ e o Bit Torrent™. "Basta 

somente que os interessados saibam dar or igem ao argumento de busca, digitando 

uma palavra-chave ou um codigo nesses programas". Figueiredo (2007). 

O perito Jorge Figueiredo, ainda explica que ao contrario do que se imagina, 

os cr imes envolvendo a pedofil ia na internet sao perfeitamente rastreaveis e 

detectaveis, seja por meio de interceptagao telematica judicial ou por analise forense 

computacional no equipamento apreendido em poder do pedofi lo. Destacando assim 

que ha varias formas de detectar rastros deixados pelo cr iminoso no mundo virtual e 

de chegar a sua identificagao. 

Entre os rastros digitals deixados por um criminoso esta o numero IP 

(Protocolo de Internet) do computador util izado por ele. O IP e uma sequencia de 

algar ismos que identifica cada maquina que se conecta a rede. Mesmo que o 

usuario desconhega qual seja seu numero de IP, nas transagoes realizadas via 

internet, como o acesso a um provedor, uma compra online, um envio de e-mail, 

esse numero estara presente. Figueiredo (2007) tambem destaca que, no envio de 

uma foto por e-mail , por exemplo, a lem do IP da maquina remetente, o arquivo 

carrega informagoes como um numero hash (numero resultante de um calculo 

matematico para atestar a originalidade da mensagem) e o enderego MAC (Media 

Access Control), capaz de identificar ate a placa de rede do computador que enviou 

o arquivo. Ressalva tambem o mesmo que antes de ser interpretado pelo 

computador e exibido na tela na forma de foto ou um texto, o arquivo e na verdade 

um conjunto de caracteres que carrega uma serie de informagoes (metadados). 

1 1 Do ingles: par-a-par(entre pares), e uma arquitetura de sistemas distribuidos caracterizada pela 
descentralizacao das funcoes na rede, onde cada nodo realiza tanto funcoes de servidor quanto de 
cliente. termo tornou-se popular com o surgimento de aplicacoes de compartilhamento de arquivo, em 
outras palavras, programas que possibilitam a distribuigao de arquivos em rede, permitindo o acesso 
de qualquer usuario dessa rede a este recurso 
1 2 e um aplicativo de compartilhamento de arquivos (ou ficheiros) atraves de cliente/servidor. 
1 3 e um programa de computador para o compartilhamento de arquivos atraves da tecnologia P2P. 
Permite a troca de ficheiros de musica, imagens e outros arquivos do genero. 
1 4 BitTorrent e um protocolo de rede que permite ao utilizador realizar downloads (descarga) de 
arquivos, em geral indexados em websites. 
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Essas informagoes mostram, por exemplo, quern o criou e a data e hora da sua 

criagao. Ass im, e possivel saber quern primeiro enviou uma foto e quern a reenviou, 

o que tambem e crime em se tratando de pedofil ia. Para fazer essa dissecacao do 

arquivo, os investigadores util izam um software editor hexadecimal, como o Helix, 

que contem o recurso FTK. 

Segundo Figueiredo (2007) os cr iminosos tern uma falsa sensagao de 

seguranga quando utilizam a tecnologia. Mas a mesma tecnologia que incentiva os 

cibercriminoso a cometer delitos por tras da tela do computador, na ilusao de que 

nao serao descobertos, e tambem a que contribui para a sua condenagao. Com a 

tecnologia que os peritos tern ao seu dispor, ate mesmo se o pedofilo deletar os 

arquivos do disco rigido de seu computador, isso nao significa que as provas do 

cr ime nao podem mais ser encontradas. Um software forense britanico chamado En 

Case e capaz de recuperar arquivos deletados ou apagados com a formatagao do 

disco em ate duas ou tres camadas (quando a mesma regiao do disco e reutil izada 

duas ou tres vezes). 

No que se refere ao conceito de provedor de acesso a internet, pode-se 

dizer que e aquela empresa autorizada a disponibil izar aos usuarios (sejam eles 

pessoas f isicas ou jur idicas) o acesso a grande rede, seja atraves de telefone 

(acesso discado), radiofrequencia, banda larga, ou outro meio qualquer. E o 

provedor que confere ao usuario o enderego IP para que ele navegue na rede. 

Provedor de conteudo e aquela empresa que sedia paginas (estaticas ou 

dinamicas) de usuarios, sejam eles pessoas f is icas ou jur id icas, devendo-se ter em 

mente que uma pagina da internet ("web") tambem tern um enderego IP a ela 

vinculado, como ja quest ionado acima, sendo que este e estatico e traduzido em um 

nome familiar (como por exemplo www.ig.com.br) . Os provedores de conteudo 

tambem podem fornecer servigos interativos como bate-papo (chats) ou jogos, 

sendo mais conhecidos como provedores de hospedagem ou ainda como portais da 

internet. 

Provedor de enderego eletronico (ou de "e-mail") e aquela empresa que 

disponibil iza ao usuario da internet uma conta de correspondencia eletronica, como 

por exemplo, fulano@provedor.com.br. 

Observe-se que sem o provedor de acesso nao ha que se falar em navegar 

na rede e, consequentemente nao ha utilizagao de correio eletronico. Ressalte-se 

ainda que, a empresa que prove o acesso a internet, na maioria das vezes, tambem 

http://www.ig.com.br
mailto:fulano@provedor.com.br
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oferece um ou mais enderegos eletronicos e espago para armazenamento de 

paginas aos clientes, atuando entao como provedor de acesso, de hospedagem e de 

correio eletronico. 

Existem provedores de hospedagem de paginas e de "e-mail's" gratuitos, os 

quais oferecem os servigos mediante apenas o preenchimento de breve questionario 

envolvendo dados pessoais do usuario, sendo certo que estes nao sao verif icados, 

nao gozando, portanto, de garantia de f idedignidade, como exemplo podemos citar o 

yahoo, hotmail e ig. 

Ass im, identificar a or igem de uma mensagem eletronica implica a 

necessidade de se localizar nao apenas o provedor de "e-mail" que foi util izado pelo 

autor, mas, principalmente qual o provedor de acesso por ele util izado. 

Por outro lado, identificar a autoria pela publicagao de uma pagina implica 

necessariamente perquirir junto ao provedor de hospedagem (ou de conteudo) quern 

e o responsavel pela manutengao daquela pagina.. 

Desta maneira, e com o que ja foi visto, vale destacar qual a punigao dada 

pela nossa legislagao aos provedores, quando de alguma forma estes contr ibuirem 

para a propagagao, envio e hospedagem de materials de cunho pedofi lo . 

Antes de adentrar no tocante a responsabil izagao pela divulgagao de 

imagens pornograficas de criangas e adolescentes, e curial estabelecer a distingao 

entre provedor de uso e provedor de acesso. O provedor de uso e o proprio 

responsavel pelo conteudo veiculado, enquanto o provedor de acesso apenas 

armazena numa base localmente central izada diversos arquivos. 

A legislagao brasileira vigente em relagao a responsabi l idade dos 

provedores, visando o combate a pedofil ia, aprovou nova redagao para os artigos 

240 e 241 do Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei 8069/90), fazendo com que 

passasse a ser t ipif icado tambem como crime a armazenagem do conteudo de 

natureza pedofi la. A grande evolugao trazida com essa legislagao e a possibi l idade 

de haver responsabil izagao daquele que permite a guarda ou fornece os meios de 

guarda de conteudos de natureza pedofi la, nao e quern as gera, nao e quern as 

consome ou usa, e quern as detem, armazena. 

Essa mudanga tambem e motivo de grande preocupagao para as empresas 

como \an houses, cybercafes e provedores de servigos de internet, tais como, 

comunidades (Orkut, MySpace, entre outros), provedores de email , especialmente 

os gratuitos (gmail, hotmail, IG, bol, outros), visto que seus servidores sao usados 
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para armazenar e publicar conteudo de terceiros. Nao ha como fazer censura previa, 

mas a partir de uma min ima ciencia, ou uma denuncia, os mesmos devem agir 

prontamente, pois a omissao sera entendida como responsabil izagao pela nova lei. 

Ressalte-se que encontrado material de cunho pedofilo devera ser feita denuncia, 

apagar o conteudo da maquina, a lem de nao resolver a questao, tipifica o cr ime, 

cabendo sancao aos responsaveis. 

Verif ica-se, que uma forma eficiente de combate a pedofil ia e pegar 

justamente quern dispoe dos meios para proporcionar a armazenagem, publicagao, 

distr ibuicao do material pedofilo O Projeto de Lei de Cr imes Ciberneticos (PC 

89/2003), de autoria do senador Eduardo Azeredo foi proposto no Senado Federal 

(Projeto de Lei do Senado 76 de 2005), paralelamente com um projeto do Senado 

Federal (PLS 137 de 2000) e um da Camara dos Deputados (Projeto de Lei da Cam 

ara 89 de 2003. Depois de varios anos de tramitagao, os tres projetos foram 

subst i tuidos por uma redagao definitiva, aprovada em 2008 no Senado Federal. E 

se for promulgada altera diversas leis penais brasileiras a f im de definir como crimes 

a lgumas condutas praticadas por meio de uma serie de disposit ivos tecnologicos, 

condutas estas que passam a ser conhecidas como crimes ciberneticos. Tern o 

projeto a proposta de passar a punir quern recepta e armazena conteudos de 

pornografia infantil e nao apenas quern envia como dizia a legislagao anterior, sendo 

a pena imposta de um a tres anos de reclusao e multa. Os provedores de acesso a 

internet terao que armazenar por 3 (tres) anos os dados or igem, data, hora e local 

dos acessos feitos por meio de suas redes o descumprimento de tal determinagao 

acarretara uma sangao de multa que varia de 2 mil reais a 100 mil reais a cada 

requisigao nao atendida. 

Desta maneira, quando se evidencia as punigoes elencadas atualmente 

pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente aos provedores de internet e objeto de 

destaque, o artigo 240, o mesmo penaliza quern produzir, reproduzir, dirigir, 

fotografar, fi lmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explicito ou 

pornograf ica, envolvendo crianga ou adolescente, cuja pena sera de reclusao, de 4 

(quatro) a 8 (oito) anos, e multa; o artigo 2 4 1 , por sua vez, trata de quern vende ou 

expoe a venda fotografia, v ideo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente, na qual incorrerao nas 

mesmas penas do artigo 240 do referido diploma. 
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Com a promulgagao da lei n° 11.829/08, foram acrescentados alguns 

disposit ivos, dentro os quais a conduta descrita no artigo 241-A que refere-se a 

quern oferecer, trocar, disponibil izar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 

qualquer meio, inclusive atraves de sistema de informatica ou telematico, fotografia, 

v ideo ou outro registro que contenha cena de sexo explicito ou pornografica 

envolvendo crianga ou adolescente. A pena imposta e de reclusao, de 3 (tres) a 6 

(seis) anos, e multa. O referido artigo no seu paragrafo primeiro , em seus incisos I e 

II dispoe que nas mesmas penas incorre quern assegura os meios ou servigos para 

o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens e/ou assegura, por qualquer 

meio, o acesso por rede de computadores as fotografias, cenas ou imagens. Ainda o 

artigo 241-A, §2°, estabelece que as condutas tipif icadas nos incisos I e II,§ 1° 

dispoe que sao puniveis quando o responsavel legal pela prestagao do servigo, 

regularmente comunicado, deixa de desabil itar o acesso ao conteudo ilicito. 

O artigo 241-B pune tambem quern adquirir, possuir ou armazenar, por 

qualquer meio, fotografia, v ideo ou outra forma de registro, material que contenha 

cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente, com 

pena de reclusao, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, porem o paragrafo segundo 

do referido artigo dispoe que nao ha crime se a posse ou o armazenamento tern a 

f inalidade de comunicar as autoridades competentes a ocorrencia das condutas 

descritas nos artigos 240, 2 4 1 , 241-A e 241-C do ECA. Desta maneira, a 

comunicagao devera ser feita pelo representante legal e funcionarios responsaveis 

do provedor de acesso ou servigo prestado por meio de rede de computadores ate o 

recebimento do material relativo a noticia feita a autoridade policial, ao Ministerio 

Publico ou ao Poder Judiciario, devendo haver sigilo sob o material ilicito referido. 

E por f im, o art. 241-C, penaliza quern simular a participagao de crianga ou 

adolescente em cena de sexo explicito ou pornografica por meio de adulteragao, 

montagem ou modif icagao de fotografia, v ideo ou qualquer outra forma de 

representagao visual, cuja pena sera de reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Incorrendo nas mesmas penas quern vende, expoe a venda, disponibil iza, distribui, 

publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material 

produzido. 
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4.2 AUSENCIA DE TIPIFICAQAO PENAL 

Part indo da premissa, que o Direito e uma ciencia de natureza social, 

portanto, e logico concluir que sofre inumeras mudangas de acordo com o avango da 

sociedade a que esteja ligado. O ser humano e um ser eminentemente social, 

devido a esta necessidade organizacional do homem em sociedade e que surge a 

figura do Estado. Apos a organizagao do Estado, sendo o unico ente capaz de 

substituir a vinganga particular, ul trapassando a fase da autotutela primitiva humana, 

depende o homem do direito para respaldar suas transagoes privadas. 

Perante este esbogo historico, observar-se que o direito relaciona-se 

intr insecamente com a sociedade, tentando caminhar ladeando a mesma. Seria 

utopico acreditar que o direito caminha em conjunto com a sociedade 

harmonicamente, o que na realidade nao existe, pois este estara sempre um passo 

atras da mesma, estando sempre em mora nesta relagao. Isto se deve nao so ao 

modelo legislativo arcaico existente, onde leis e demais normas legais sofrem com 

um arduo e demorado processo legislativo, que por muitas vezes promulga normas 

que ja foram ultrapassadas, necessitando de varias arestas na sua forma para uma 

aplicabil idade eficaz. Acrescente-se a isto, a enorme rapidez com que a sociedade 

atual se encontra evoluindo, devido a crescente onda de descobertas nos mais 

variados ramos da ciencia moderna, entre essas, destaca-se a informatica como 

epicentro dos novos avangos. Portanto, nem sempre o Direito acompanha a 

evolugao da sociedade e a medida que esta evolui, reclama por parte deste novas 

formas de procedimentos e novos tipos legais que ampare e, resguarde os frutos 

oriundos desta evolugao. 

Tais mudangas por parte da sociedade resvalem por seu turno na forma de 

aplicagao e interpretagao do direito. O que torna ineficaz a tutela jur idica pleiteada 

ao Estado, por faltar instrumentos legais, que nao so deixa de compor os litigios 

como e carente de meios legais que coiba as infragoes oriundas desta nova 

realidade. Atualmente um dos temas que e alvo de debates dos operadores do 

direito penal diz respeito aos cr imes praticados atraves da internet. Dentre as 

inumeras duvidas levantadas, uma delas diz respeito a tipif icagao e a imputagao 

penal dos delitos praticados na web, como ocorre com os pedofi los, que util izam 

deste meio virtual para abusarem de criangas e adolescentes. 
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Dentro desta acepgao, e para entender como devera ser criada uma norma 

jundica que tipifique os cr imes praticados na internet e de suma importancia 

vislumbrar a "teoria tr idimensional do direito", criada pelo jus-fi losofo brasileiro Reale 

(2002), segundo essa teoria o Direito se compoe de tres d imensoes, pr imeiramente, 

ha o aspecto normativo, em que se entende o Direito como ordenamento e sua 

respectiva ciencia; em segundo lugar, ha o aspecto fatico, em que o Direito se atenta 

para sua efetividade social e historica; por f im, em seu lado axiologico, o Direito 

cuida de um valor, no caso, a Justica. 

Segundo este f i losofo, o direito deve ser estudado como Norma, Valor e Fato 

Social. O primeiro aspecto, considerado em um evento jur idico, enlaca os demais 

fatores, que se resumem no fato economico, demograf ico, geografico, etc. e no valor 

que imprime significado a este acontecimento, gerando as tendencias que guiarao 

as acoes humanas desencadeadas a partir destes fatos. 

O primeiro teorico a esbocar uma divisao dessa natureza foi Vanni , (apud 

Carvalho, 2009), que subl inhava a influencia da Fenomenologia Juridica, justamente 

porque se referia ao Direito como fato social, seguida pela Gnoseologia Juridica, 

esfera da norma, e pela Deontologia Juridica, relacionada as obrigacoes judiciais. 

Este metodo atraiu a atencao e a simpatia de pesquisadores desta area em todo o 

mundo. 

O arcabouco teorico de Reale (2002) pressupoe que nao da para imaginar 

as leis, ou seja, a norma, independente dos eventos sociais, dos habitos, da cultura, 

das carencias da sociedade englobados no ambito do fato social , e a existencia 

desses elementos e impossivel sem que se leve em conta seus valores. Ass im, 

pode-se afirmar que do ponto de vista normativo o Direito como ordem, disciplina; a 

concret izagao socio-historica do evento juridico e axiologico; a esfera do valor 

judicial, ou seja, da justiga em si, estao profundamente entrelagados. 

Reale (2002) ve o Direito como um evento cultural. Ass im, ele inscreveu a 

d imensao da culturologia jur idica na tradicional classif icagao desta esfera do 

conhecimento - ontognoseologia, deontologia e epistemologia jur idica. Este jurista 

inova na sua tr idimensional idade, ao instituir entre os fatores da praxis jur idica uma 

interagao dialetica, o que nao chega a surpreender quern conhece suas raizes 

hegel ianas. Ele contrapoe essa relagao dinamica ao normativismo de Kelsen, 

importante jurista austr iaco que restringiu o campo do Direito somente ao aspecto da 

norma. 
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Assim, percebe-se que o Direito nao e um esboco logico, uma mera 

abstragao. Ele deve ser compreendido em seu aspecto pratico, como elemento 

social, cot idianamente vivenciado na praxis. Esta ferramenta, portanto, deve estar ao 

alcance das maos dos individuos, pronta para ser manejada em prol do bem-estar 

do grupo social, de sua evolugao, como uma resposta aos desafios do dia-a-dia. 

Como os acontecimentos sociais se sucedem de forma imprevisivel, nao e possivel 

mental izar o Direito como algo estatico, mas sim como o resultado de um movimento 

dialetico, de um roteiro que esta sendo escrito, a merce das mudangas e dos 

acontecimentos que osci lam no tempo e no espago. E com esta visao que as 

normas devem ser analisadas, visando atender as expectativas do universo 

axiologico. 

Desta maneira, apos ter-se analisado a teoria da tr idimensional idade do 

direito, primordial se faz informar que tal estudo fora feito para dizer que a pedofil ia 

sera quest ionada dentro deste ensinamento, estudando assim o fato, valor e a 

norma neste diapasao. 

O fato social refere-se a um comportamento proposto pela sociedade de 

maneira imposit iva, mas que pode ser respeitado ou nao pelo individuo. No caso da 

pedofil ia tem-se um comportamento de relevancia social que vai em sentido 

contrario as regras morais de comportamento impostas pela sociedade 

contemporanea. 

O valor pode ser definido como a orientagao dada pela sociedade em um 

momento historico-cultural especif ico, determinando a atuagao do homem medio no 

seu convivio com os demais, obrigando-o a agir dessa forma mesmo que contraria 

ao seu desejo e interesse individual, sobrepondo-se a este, v isando atender o 

interesse da coletividade. 

A o tratar deste conceito historico de valor e interessante fazer alusao a 

Reale (2002, pag.208), defensor da historicidade cultural do valor, o mesmo expoe 

que: 

No piano da Hist6ria, os valores possuem objetividade, porque, por mais 
que o homem atinja resultados e realize obras de ciencia ou de arte, de bem 
e de beleza, jamais tais obras chegarao a exaurir a possibilidade dos 
valores, que representam sempre uma abertura para novas determinacoes 
do genio inventivo e criador. Trata-se, porem, de uma objetividade relativa, 
sob o prisma ontol6gico, pois os valores nao existem em si e de per si, mas 
em relagao aos homens, com refer§ncia a um sujeito. Nao se entenda, 
porem, que os valores so valham por se referirem a dado sujeito empirico, 



53 

posto como sua medida e razao de ser. Os valores nao podem deixar de ser 
referidos ao homem como sujeito universal de estimativa, mas nao se 
reduzem as vivencias preferenciais deste ou daquele individuo da especie 
— referem-se ao homem que se realiza na Historia, ao processas da 
experiencia humana de que participamos todos, conscientes ou 
inconscientes de sua significacao universal.(grifos do autor) 

Diante do exposto, ao fazer-se referenda ao fato existente, ao aspecto 

valorativo dado pela sociedade a respeito da pedofil ia, faz-se necessaria a devida 

coergao penal aos agentes pedofi los, atraves de uma norma penal, com vistas a nao 

permitir que a crianga ou adolescente sofra o abuso e tenha o seu desenvolv imento 

prejudicado. Porem, deve-se analisar todo os bens jur idicos envolvidos neste abuso 

para que a penalizagao seja adequada e proporcional as suas consequencias. 

Evidenciando a questao da norma dentro da tr idimensional idade defendida 

por Reale, Rodrigues (2008, pag. 8) destaca: 

O grande jus-filosofo Miguel Reale quando faz sua reflexao sobre o Direito 
partiu da concepcao de que o homem e um ser social e hist6rico, e que se 
move dentro de uma realidade especifica que e a cultura, da qual resulta 
sua experiencia social, que tern diferentes variaveis, uma das quais e a 
experiencia juridica. Esta experiencia juridica e bilateral, porque 
compromete a duas ou mais pessoas simultaneamente, estabelecendo 
mutuas obrigacoes para as partes, algumas das quais sao de ordem 
publica, ou seja, impostas pelo Estado. Estas obrigacoes bilaterais que 
constituem o cerne da experiencia juridica do homem se movem dentro de 
um universo essencial que tern tres elementos primordiais: fato, valor e 
norma. £ fato porque o homem faz parte de uma realidade social, relagoes 
e objetos; valor, uma vez que o axiol6gico e uma dimensao humana 
especifica que o projeta ao valioso, ao justo; norma, porque estas relagoes 
estao reguladas por regras, emanadas do Estado com carater imperativo-
atributivo. 

Ass im, ve-se que para Reale a uniao do fato, valor e norma const i tuem um 

verdadeiro complexo fat ico-axiologico-normativo que coliga uma realidade unica e 

indissoluvel e que e o mundo proprio do Direito, devendo os tres estar caminhando 

lado a lado, inseparaveis. Adotando este mesmo entendimento, Diniz (2004, p. 337) 

leciona: 

A vida em sociedade exige o estabelecimento de normas juridicas que 
regulem os atos de seus componentes; s3o os mandamentos dirigidos a 
liberdade humana no sentido de restringi-la em prol da coletividade, pois 
esta liberdade nao pode ser onimoda, o que levaria ao caos. As normas de 
direito visam delimitar a atividade humana, preestabelecendo, para 
vantagem de todos, os marcos das exigibilidades reciprocas, garantindo a 
paz e a ordem da sociedade. 
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Nota-se, atraves deste ensinamento o destaque a duas peculiaridades 

essenciais a norma jur idica, as quais podem ser aver iguadas como elementos 

primordiais para a conceituagao da norma jur idica: a imperatividade e o 

autor izamento. A imperatividade, porque tern o poder de atribuir um determinado 

comportamento, e o autor izamento que consiste na possibi l idade do prejudicado 

exigir o cumpr imento do comportamento nao efetuado ou a reparagao pelo mal 

causado. 

Entao, diante do exposto, ve-se a real e urgente necessidade de tipificar 

penalmente a pratica da pedofil ia por meio da internet. Como foi anal isado, existe o 

fato (pedofil ia), a valoragao da sociedade diante do fato existente e a norma moral 

(repulsa, indignagao da coletividade), necessario faz-se o legislador tipificar tal 

conduta, isto e, efetiva-la como crime e estabelecer uma pena para que esta cumpra 

seu objetivo que e prevenir e punir as condutas ilicitas. 

No que se refere a existencia de um Codigo Penal datado de 1943, a 

internet passou a existir meio seculo depois, as constantes mudangas na lei nao tern 

permit ido o enquadramento da maioria dos cr imes cometidos por meio da rede 

mundial de computadores. Desta forma, verif ica-se que a legislagao brasileira ainda 

e insuficiente para casos de crimes eletronicos. A maioria das ocorrencias que 

envolve a pedofil ia pode ser enquadrada no Codigo Penal, no Estatuto da Crianga e 

do Adolescente e na propria Carta Magna. 

O ordenamento jur idico nao pode se abster de regular essas novas 

situagoes, sob pena de deixar desprotegidos os mais diversos bens juridicos 

tutelados pelo sistema. Como se observa, apos o surgimento do uso da informatica 

como meio de comunicagao, tornando-se um fato social, o Direito se faz necessario 

para estabelecer a seguranga dessas relagoes e a protegao do bem jur idico quando 

lesionado. Nesse raciocinio Barros (1999, pag.3) ensina: 

O direito penal tern duas funcoes basicas: protecao dos bens juridicos e 
manutenccio da paz social. Bens juridicos s3o os valores ou interesses do 
individuo ou coletividade, reconhecidos pelo direito. Paz social e a ordem 
que deve reinar na vida comunitaria. Apenas os bens juridicos vitais ao 
desenvolvimento equilibrado da vida comunitaria devem merecer a especial 
tutela do direito penal. 
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A funcao primordial do Direito Penal e a tutela eficaz de bens jur idicos 

importantes para o convivio social. Nesse sentido Bianchini (2002, pag.54) 

preceitua: 

Quando se tratam de condutas com elevado grau de reprovabilidade e 
danosidade social e comum o entendimento de que so um meio 
particularmente vigoroso, no caso a intervengao penal, podera, a contendo, 
proteger a sociedade. 

Portanto, pode-se constatar em um brevissimo relato que o Direito Penal 

tern a funcao de proteger bens jur idicos lesados, tendo um carater sancionador 

devendo intervir sempre que esses bens forem lesionados. 

Lancadas as primeiras consideracoes sobre o Direito Penal, interessa agora 

saber quando se justif ica a intervengao do direito penal e se o mesmo deve atuar 

como ultima ratio, respeitando o principio da fragmentar iedade e da subsidariedade. 

Neste sentido, Bianchini (2002) informa que somente podem ser ingeridas a 

categoria de crime, condutas que, efet ivamente, obstruam o satisfatorio conviver da 

sociedade. Desta forma, o principio da intervengao min ima pode significar tanto a 

abstengao do direito penal de intervir em certas situagoes, seja em fungao do bem 

jur idico atingido, seja pela maneira com que veio a ser atacado. Neste caso, o 

sistema punitivo e chamado a interceder de forma subsidiaria, somente quando nao 

ha outros instrumentos de controle social eficazes. Ass im, o principio da intervengao 

minima, portanto, tern seu nucleo a partir da verif icagao do grau que o binomio 

subsidiar iedade/ f ragmental idade assume. Neste sentido Roberti (2001 , pag.102) 

comenta: 

A fragmentariedade e a subsidariedade sao duas caracterfsticas do Direito 
Penal que decorrem do principio da intervengao minima e que, de igual 
sorte, tambem sao erigidos a categoria de principios. Por outro lado, sendo 
o Direito Penal a forma mais drastica de intervengao na vida social, seu 
carater fragmentario, antes de representar um defeito, se apresenta como 
uma virtude, na medida em que impoe o limite imprescindivel a um 
totalitarismo da protegao estatal, este sim prejudicial dentro de um Estado 
Democratico de Direito. Assim, e que a natureza da fragmentariedade do 
Direito Penal trata de um limite material do ius puniendi, de natureza 
politico-criminal, que tern a sua origem no principio da intervengao minima. 

Destarte, a criminalizagao de determinada conduta que ofenda bens ou 

valores fundamentals de forma grave ou que os tenha exposto a perigo idoneo so se 
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justif ica se a controversia nao pode ser resolvida por outros meios de controle social, 

seja formal ou informal, menos oneroso (principio da necessidade), o que caracteriza 

o direito penal como sendo subsidiario, Roberti (2002). 

Ass im, de acordo com Bianchini (2002) para se criminalizar determinada 

conduta, nao basta que o bem jur idico tutelado possua dignidade penal. Deve-se 

verificar se a conduta que esta criminal izando, e por decorrencia protegendo, 

efet ivamente e danosa para a sociedade - tanto que justif ique a sua inscricao em 

um tipo penal. 

Porem, antes de se conceituar e explanar a questao do tipo penal, 

necessario se faz explicar o principio penal basico nullum crimen, nulla poena sine 

lege, ou seja, nao ha cr ime sem lei anterior que assim o defina. Tal principio 

encontra-se esculpido no art. 5.°, inc. XXXIX, da Constituigao Federal de 1988, in 

verbis: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIX - nao ha crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previa 
cominacao legal; 

Este principio tambem se encontra encartado infraconsti tucionalmente no 

artigo 1.° do Codigo Penal Brasileiro, d ispondo que nao ha crime sem lei anterior 

que o defina, nao ha pena sem previa cominacao legal. Por este principio, qualquer 

individuo so pratica uma conduta t ida como crime, se a mesma, assim estiver 

expressamente tipificada como tal em nosso ordenamento penal vigente. Denota-se 

assim que, para a sua caracterizagao, o crime necessita de uma tipificagao expressa 

como cr ime por lei e de uma conduta (comissiva ou omissiva) que sendo expressa 

como tal, esteja val ida ou apta a surtir efeitos perante todos (erga omnes). Diz-se, 

assim, que e o tipo penal, ou seja, a conduta considerada como atentatoria a norma. 

A tipif icagao penal e um incansavel objeto de estudo por parte dos nossos 

penalistas, entre eles Damasio E. de Jesus. Este debulhando o tipo penal, ensina 

que sao quatro os elementos integrantes do fato t ipico: conduta humana dolosa ou 

culposa; resultado;nexo de causal idade material entre a conduta comissiva e o 

resultado; enquadramento do fato material (conduta, resultado e nexo causal) a uma 

norma penal incriminadora (tipicidade), JESUS (2005). 
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Sobre o principio da legalidade ensina Toledo (1994) que nenhum fato pode 

ser considerado cr ime e nenhuma pena criminal pode ser apl icada, sem que antes 

desse mesmo fato tenham sido instituidos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva, 

consti tuindo-se uma real l imitacao ao poder estatal de interferir na esfera das 

l iberdades individuais. 

A teoria da tipicidade visa classificar as condutas humanas em normas 

penais proibit ivas, ou como preferem alguns doutr inadores, em normas negativas, 

incr iminando todos os fatos que possam estar desviados de uma conduta aceita 

socialmente. Tudo, tendo como paradigma principal, os criterios de censurabi l idade 

da sociedade, formal izando essas acoes na legislagao criminal. Para os 

transgressores dessas normas, impoe-se uma sangao penal, que e geralmente a 

pena privativa de l iberdade. O processo pelo qual verif ica-se uma transgressao a 

norma penal podera cominar com uma aplicagao de uma pena, f icando tal conceito 

conhecido como o principio da criminalizagao. 

Dessa maneira, diante do que foi abordado acima, pode-se conceituar como 

tipo penal a descrigao de uma conduta considerada proibida, para qual se 

estabelece uma sangao, fato t ipico e aquele que se adequa a essa descrigao. Para 

Zafaroni (2002) o t ipo penal e um instrumento legal, logicamente necessario e de 

natureza predominantemente descrit iva, que tern por fungao a individualizagao de 

condutas humanas penalmente relevantes por estarem penalmente proibidas. 

O tipo penal pertence a lei , sem o mesmo nao se pode averiguar a 

anti juridicidade e a culpabil idade de uma conduta que, na maioria dos casos, 

resultaria sem relevancia penal a lguma. O t ipo e predominantemente descrit ivo, 

porque os elementos descrit ivos sao os mais importantes para individualizar uma 

conduta e, dentre eles, o verbo tern especial signif icagao, pois e precisamente a 

palavra que gramaticalmente serve para conotar uma agao. Enf im, tipo penal e o 

proprio artigo da lei, e o instrumento legal, logicamente necessario e de natureza 

predominantemente descrit iva, que tern por fungao a individualizagao de condutas 

humanas penalmente relevantes por estarem penalmente proibidas. Constitui o tipo 

na formula abstrata que pertence a lei. Localiza-se, portanto, no mundo do "dever-

ser". Neste sentido Bobbio (1999, pag. 184) assevera: 

E impossivel que o Poder Legislativo formule todas as normas necessarias 
para regular a vida social; limita-se entao a formular normas genericas, que 



58 

contem somente diretrizes, e confia aos orgaos executivos, que sao muito 
mais numerosos, o encargo de torna-las exequfveis. 

Ass im, como proposta para o trabalho aqui apresentado e como objetivo 

primordial deste estudo, sugere-se a criacao por parte do legislativo de um tipo penal 

para tipificar a conduta dos pedofilos isto e, um tipo incriminador, descrevendo a 

conduta proibida em todo conteudo que envolva a pedofil ia, pr incipalmente a 

referente a que se pratica pela internet, este novo tipo estaria elencado no Codigo 

Penal, em seu Capitulo II (Dos crimes sexuais contra vulneraveis), do Titulo VI(Dos 

crimes contra a dignidade sexual). 

Necessario se faz pois, uma urgente reforma da nossa legislagao penal e a 

existencia de um novo ramo, denominado Direito Cibernetico, para regulamentar e 

tornar o acesso da justiga mais rapido e eficaz ao meio cibernetico, facil i tando as 

investigagoes, o acesso aos provedores, bem como a sua responsabil izagao como 

co-autor do delito, agil izando a identificagao e punigao dos ciberdel inquentes 

responsaveis pela propagagao da rede mundial de prostituigao, violencia e pedofil ia 

no espago virtual. 

Anal isando essas questoes confrontando-as com o nosso Direito atual, 

verif ica-se que muito ainda ha para ser feito, pr incipalmente na legislagao penal, que 

data de 1940, epoca em que jamais se imaginava chegar a um avango tecnologico 

tao grande como o proporcionado pela Internet. 

E imperioso que os profissionais do Direito busquem as respostas aos novos 

desafios ciberneticos, pois o salto tecnologico oriundo dessa revolugao e gigantesco 

e tende a ser ainda maior. Faltam leis para confer essa l iberdade il imitada do 

ciberespago. A sociedade contemporanea, navegando na velocidade de milhares de 

bytes, o Direito por sua vez caminha lentamente, sendo comparado aos antigos 

aparelhos de codigo Morse. E muito antiga a nogao de que Direito e Sociedade sao 

elementos que nao podem estar separados, pois ja diziam os romanos, "onde estiver 

o homem, ai deve estar o direito". O mundo global izado fez a sociedade saltar a 

patamares antes imaginaveis. O Direito porem, encontra-se estatico, necessi tando 

urgentemente de modif icagoes radicals no intuito de, no futuro, acompanhar a 

sociedade de um novo tempo. 



5 C O N C L U S A O 

A pedofil ia na internet avangou assombrosamente nos ult imos anos, devido 

ao grande avanco tecnologico, e como consequencia desse desenvolv imento surge 

a global izacao, que influenciou na disseminagao dessa pratica vivenciada e 

repudiada pela sociedade mundial na atual idade. 

Neste trabalho buscou-se mostrar a forma como os direitos da crianga e o 

adolescente estao sendo violados, direitos estes que sao protegidos pela nossa 

Constituigao, pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente e pelo Codigo Penal, 

ressaltando, que e dever de toda sociedade a protegao a crianga e adolescente. 

Porem, o que se ve estampado nas manchetes de jornais e em outros meios de 

comunicagao e a crueldade por parte dos pedofi los e a falta de uma norma rigida 

estabelecida pelo Codigo Penal, onde deveria ser criado pelo legislador um tipo 

penal especif ico para a pedofil ia, crime este lamentavel e cada vez mais esta 

presente na nossa sociedade. 

Diante do exposto, alcangaram-se os objetivos propostos, uma vez que a 

pesquisa desenvolveu-se numa estrutura logica, tendo adotado os metodos 

bibl iograficos, historico-evolutivo e exegetico-juridico. Fora dividida em tres capitulos, 

no primeiro visou-se estabelecer o desenvolv imento historico-evolutivo da pedofi l ia, 

seu conceito, abordando a pessoa do pedofi lo e sua relagao com a vi t ima, como 

tambem, os efeitos psicologicos que tal cr ime tern sobre a crianga e jovem abusado. 

No segundo capitulo, abordou-se a forma como a pedofilia e tratada no nosso 

ordenamento jur idico, principalmente no que se refere a pedofil ia praticada por meio 

da internet, fazendo uma mengao de como este delito e enquadrado, porem, nao 

tipif icado no Codigo Penal Brasileiro, como tambem as Leis Penais Extravagantes 

que discipl inam tal materia, fazendo-se um breve comentar io a cerca das mesmas e 

das mudangas ocorridas recentemente em tais disposit ivos. 

Finalmente, no terceiro capitulo, enfocou-se a lacuna no direito penal 

brasileiro quanto ao tratamento da materia. Tendo como foco realizar uma reflexao 

no ambito jur idico, sob a importancia de ser modif icada a legislagao vigente, no que 

tange a urgencia de tipificar a pedofil ia no Codigo Penal e adapta-la a realidade das 

novas tecnologias, como a da internet que vem modif icado paulat inamente o 
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comportamento da nossa atual sociedade. 

Quest ionou-se tambem a cerca da importancia de acompanhar as mudangas 

sociais, objet ivando um debate a cerca da tipificagao penal da pedofil ia para que 

exista evolugao no campo de atuagao do Direito Penal Brasileiro. 

Enfim, verif icou-se na presente pesquisa a premente necessidade de 

abordagem do nosso legislador quanto a tipificagao da pratica da pedofil ia por meio 

da internet, para que com a criagao desta norma, seja estabelecida sua principal 

fungao que e prevenir tal pratica e de puni-la severamente quando for desobedecida. 

Visto que, e primazia nao so do direito, como de toda sociedade, resguardar a 

dignidade e o direito da crianga e do adolescente, estes seres inocentes que estao 

a mercer de se tornarem vi t imas de um cr ime tao desumano e cruel. 
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A N E X O I E M E N D A N° 2 - C C T / C C J 

Autor: Senador Eduardo Azeredo 

Dispoe sobre Crimes Ciberneticos 

EMENDA N° 2 - CCT/CCJ 
SUBSTITUTIVO 
(ao PLS 76/2000, PLS 137/2000 e PLC 89/2003) 

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), o 

Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal Militar), a Lei n° 

7.716, de 5 de Janeiro de 1989, e a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei n° 

10.446, de 8 de maio de 2002, para tipificar condutas realizadas mediante uso de 

sistema eletronico, digital ou similares, de rede de computadores, ou que sejam 

praticadas contra disposit ivos de comunicagao ou sistemas informatizados e 

similares, e da outras providencias." 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art.1° Esta Lei altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Codigo Penal), o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal 

Militar), a Lei n° 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, e a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990, e a Lei n° 10.446, de 8 de maio de 2002, para tipificar condutas realizadas 

mediante uso de sistema eletronico, digital ou similares, de rede de computadores, 

ou que sejam praticadas contra disposit ivos de comunicagao ou sistemas 

informatizados e similares, e da outras providencias. 

Art. 2° O Titulo VIII da Parte Especial do Codigo Penal f ica acrescido do 

Capitulo IV, assim redigido: 

Capitulo IV 
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D O S C R I M E S C O N T R A A SEGURANCJA D O S S I S T E M A S 

INFORMATIZADOS 

A c e s s o nao autorizado a rede de computadores, d isposi t ivo de 

comunicagao ou s is tema informatizado 

Art. 285-A. Acessar rede de computadores, disposit ivo de comunicagao ou 

sistema informatizado, sem autorizagao do legit imo titular, quando exigida: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de 

identidade de terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada de sexta parte. 

Obtengao, transferencia ou fornecimento nao autorizado de dado ou 

informagao 

Art. 285-B. Obter ou transferir dado ou informagao disponivel em rede de 

computadores, dispositivo de comunicagao ou sistema informatizado, sem 

autorizagao ou em desconformidade a autorizagao, do legit imo titular, quando 

exigida: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o dado ou informagao obtida desautor izadamente e 

fornecida a terceiros, a pena e aumentada de um tergo. 

Agao Penal 

Art. 285-C. Nos cr imes definidos neste Capitulo somente se procede 

mediante representagao, salvo se o cr ime e cometido contra a Uniao, Estado, 

Municipio, empresa c o n c e s s i o n a l de servigos publicos, agendas , fundagoes, 

autarquias, empresas publicas ou sociedade de economia mista e subsidiarias." 

Art. 3° O Titulo I da Parte Especial do Codigo Penal f ica acrescido do 

seguinte artigo, assim redigido: 

Divulgagao ou utilizagao indevida de informagoes e dados p e s s o a i s 
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154-A. Divulgar, utilizar, comercial izar ou disponibil izar dados e informagoes 

pessoais contidas em sistema informatizado com final idade distinta da que motivou 

seu registro, salvo nos casos previstos em lei ou mediante expressa anuencia da 

pessoa a que se referem, ou de seu representante legal. 

Pena - detencao, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o agente se vale de nome falso ou da util izagao de 

identidade de terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada da sexta parte." 

Art. 4° O caput do art. 163 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Codigo Penal) passa a vigorar com a seguinte redagao: 

Dano 

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia ou dado eletronico 

alheio: 

"(NR) 

Art. 5° O Capitulo IV do Ti tulo II da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal) fica acrescido do art. 163-A, assim 

redigido: 

Insergao ou difusao de codigo mal ic ioso 

Art. 163-A. Inserir ou difundir codigo malicioso em dispositivo de 

comunicagao, rede de computadores, ou sistema informatizado. 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Insergao ou di fusao de codigo mal ic ioso segu ido de dano 

§ 1° Se do crime resulta destruigao, inutil izagao, deterioragao, alteragao, 

dif icultagao do funcionamento, ou funcionamento desautor izado pelo legit imo titular, 

de disposit ivo de comunicagao, de rede de computadores, ou de sistema 

informatizado: 

Pena - reclusao, de 2(dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 2° Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de identidade de 

terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada de sexta parte." 

Art. 6° O art. 171 do Codigo Penal passa a vigorar acrescido dos seguintes 

disposit ivos: 

"Art. 171 
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§ 2° Nas mesmas penas incorre quern: 

Estel ionato Eletronico 

VII - difunde, por qualquer meio, codigo malicioso com intuito de facilitar ou 

permitir acesso indevido a rede de computadores, disposit ivo de comunicagao ou 

sistema informatizado: 

§ 3° Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de identidade de 

terceiros para a pratica do crime do inciso VII do § 2° deste artigo, a pena e 

aumentada de sexta parte." 

Art. 7° Os arts. 265 e 266 do Codigo Penal passam a vigorar com as 

seguintes redagoes: 

Atentado contra a seguranga de servigo de utilidade publica 

Art. 265. Atentar contra a seguranga ou o funcionamento de servigo de 

agua, luz, forga, calor, informagao ou telecomunicagao, ou qualquer outro de 

util idade publica: 

"(NR) 

"Interrupgao ou perturbagao de servigo telegrafico, telefonico, informatico, 

telematico, dispositivo de comunicagao, rede de computadores ou sistema 

informatizado 

Art. 266. Interromper ou perturbar servigo telegrafico, radiotelegrafico, 

telefonico, telematico, informatico, de disposit ivo de comunicagao, de rede de 

computadores, de sistema informatizado ou de telecomunicagao, assim como 

impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento: 

"(NR) 

Art. 8° O caput do art. 297 do Codigo Penal passa a vigorar com a seguinte 

redagao: 

Falsi f icagao de dado eletronico ou documento publico 

Art. 297 - Falsificar ou alterar, no todo ou em parte, dado eletronico ou 

documento publico : 
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"(NR) 

Art. 9° O caput do art. 298 do Codigo Penal passa a vigorar com a seguinte 

redagao: 

Falsi f icagao de dado eletronico ou documento particular 

Art. 298 - Falsificar ou alterar, no todo ou em parte, dado eletronico ou 

documento part iverdadeiro: 

"(NR) 

Art. 10. O art. 251 do Capitulo IV do Ti tulo V da Parte Especial do Livro I do 

Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal Militar), passa a 

vigorar acrescido do inciso VI ao seu § 1°, e do § 4°, com a seguinte redagao: 

Art. 251 

§ 1° - Nas mesmas penas incorre quern: 

Estel ionato Eletronico 

VI - Difunde, por qualquer meio, codigo malicioso com o intuito de facilitar ou 

permitir o acesso indevido a rede de computadores, disposit ivo de comunicagao ou a 

sistema informatizado, em prejuizo da administragao militar 

§ 4° - Se o agente se vale de nome falso ou da util izagao de identidade de 

terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada da sexta parte." 

Art. 1 1 . 0 caput do art. 259 e o caput do art. 262 do Capitulo VII do Ti tulo V 

da Parte Especial do Livro I do Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 

(Codigo Penal Militar), passam a vigorar com a seguinte redagao: 

Dano S imples 

Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou faze desaparecer coisa alheia ou 

dado eletronico alheio, desde que este esteja sob administragao militar:"(NR) 

Dano em material ou aparelhamento de guerra ou dado eletronico 
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Art. 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou dado 

eletronico de util idade militar, ainda que em construcao ou fabricagao, ou em efeitos 

recolhidos a deposito, pertencentes ou nao as forgas armadas:"(NR) 

Art. 12. O Capitulo VII do Titulo V da Parte Especial do Livro I do Decreto-

Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal Militar), fica acrescido do art. 

262-A, assim redigido: 

Insergao ou di fusao de codigo mal ic ioso 

Art. 262-A. Inserir ou difundir codigo malicioso em disposit ivo de 

comunicagao, rede de computadores, ou sistema informatizado, desde que o fato 

atente contra a administragao militar: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Insergao ou difusao codigo mal ic ioso segu ido de dano 

§ 1° Se do cr ime resulta destruigao, inutilizagao, deterioragao, alteragao, 

dificultagao do funcionamento, ou funcionamento nao autorizado pelo titular, de 

disposit ivo de comunicagao, de rede de computadores, ou de sistema informatizado: 

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 4 (cinco) anos, e multa. 

§ 2° Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de identidade de 

terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada da sexta parte." 

Art. 13. O Titulo VII da Parte Especial do Livro I do Decreto-Lei n° 1.001, de 

21 de outubro de 1969 (Codigo Penal Militar), fica acrescido do Capitulo Vl l -A, assim 

redigido: 

Capitulo Vll-A 

D O S C R I M E S C O N T R A A S E G U R A N Q A D O S S I S T E M A S 

INFORMATIZADOS 

A c e s s o nao autorizado a rede de computadores, disposit ivo de 

comunicagao ou s is tema informatizado 

Art. 339-A. Acessar rede de computadores, disposit ivo de comunicagao ou 
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sistema informatizado, autorizagao do legit imo titular, quando exigida e desde que o 

fato atente contra a administragao militar: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de 

identidade de terceiros para a pratica do crime, a pena e aumentada de sexta parte. 

Obtengao, transferencia ou fornecimento nao autorizado de dado ou 

informagao 

Art. 339-B. Obter ou transferir dado ou informagao disponivel em rede de 

computadores, dispositivo de comunicagao ou sistema informatizado, sem 

autorizagao ou em desconformidade a autorizagao, do legit imo titular, quando 

exigida, desde que o fato atente contra a administragao militar: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o dado ou informagao obtida desautor izadamente e 

fornecida a terceiros, a pena e aumentada de um tergo. 

Divulgagao ou utilizagao indevida de informagoes e d a d o s p e s s o a i s 

Art. 339-C Divulgar, utilizar, comercial izar ou disponibil izar dados e 

informagoes pessoais contidas em sistema informatizado sob administragao militar 

com final idade distinta da que motivou seu registro, salvo nos casos previstos em lei 

ou mediante expressa anuencia da pessoa a que se referem, ou de seu 

representante legal. 

Pena - detengao, de um a dois anos, e multa. 

Paragrafo unico - Se o agente se vale de nome falso ou da utilizagao de 

identidade de terceiros para a pratica de crime, a pena e aumentada da sexta parte." 

Art. 14. O caput do art. 311 do Capitulo V do Ti tulo VII do Livro I da Parte 

Especial do Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal Militar), 

passa a vigorar com a seguinte redagao: 

Falsi f icagao de documento 

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento publico ou particular, ou 
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dado eletronico ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a 

administragao ou o servigo militar:"(NR) 

Art. 15. Os incisos II e III do art. 356 do Capitulo I do Titulo I do Livro II da 

Parte Especial do Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Codigo Penal 

Militar), passa a vigorar com a seguinte redagao: 

C A P i T U L O I 

DA T R A I Q A O 

Favor ao inimigo 

Art. 356. 

II - entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequencia navio, 

aeronave, forga ou posigao, engenho de guerra motomecanizado, provisoes, dado 

eletronico ou qualquer outro elemento de agao militar; 

III - perdendo, destruindo, inuti l izando, deteriorando ou expondo a perigo de 

perda, destruigao, inutilizagao ou deterioragao, navio, aeronave, engenho de guerra 

motomecanizado, provisoes, dado eletronico ou qualquer outro elemento de agao 

militar."(NR) 

Art. 16. Para os efeitos penais considera-se, dentre outros: 

I - disposit ivo de comunicagao: qualquer meio capaz de processar, 

armazenar, capturar ou transmitir dados uti l izando-se de tecnologias magnet icas, 

oticas ou qualquer outra tecnologia; 

II - s istema informatizado: qualquer sistema capaz de processar, capturar, 

armazenar ou transmitir dados eletronica ou digitalmente ou de forma equivalente; 

III - rede de computadores: o conjunto de computadores, disposit ivos de 

comunicagao e sistemas informatizados, que obedecem a um conjunto de regras, 

parametros, codigos, formatos e outras informagoes agrupadas em protocolos, em 

nivel topologico local, regional, nacional ou mundial atraves dos quais e possivel 

trocar dados e informagoes; 

IV - codigo malicioso: o conjunto de instrugoes e tabelas de informagoes ou 

qualquer outro sistema desenvolvido para executar agoes danosas ou obter dados 

ou informagoes de forma indevida; 
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V - dados informaticos: qualquer representagao de fatos, de informagoes ou 

de conceitos sob forma suscetivel de processamento numa rede de computadores 

ou disposit ivo de comunicagao ou sistema informatizado; 

VI - dados de trafego: todos os dados informaticos relacionados com sua 

comunicagao efetuada por meio de uma rede de computadores, sistema 

informatizado ou dispositivo de comunicagao, gerados por eles como elemento de 

uma cadeia de comunicagao, indicando or igem da comunicagao, o dest ino, o trajeto, 

a hora, a data, o tamanho, a duragao ou o tipo do servigo subjacente. 

Art. 17. Para efeitos penais consideram-se tambem como bens protegidos o 

dado, o disposit ivo de comunicagao, a rede de computadores, o sistema 

informatizado. 

Art. 18. Os orgaos da policia judiciaria estruturarao, nos termos de 

regulamento, setores e equipes especial izadas no combate a agao delituosa em 

rede de computadores, disposit ivo de comunicagao ou sistema informatizado. 

Art. 19. O inciso II do § 3° do art. 20 da Lei n° 7.716, de 5 de Janeiro de 

1989, passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 20 

§ 3° 

II - a cessagao das respectivas t ransmissoes radiofonicas, televisivas, 

eletronicas, ou da publicagao por qualquer meio. 

"(NR) 

Art. 20. O caput do art. 241 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 2 4 1 . Apresentar, produzir, vender, receptar, fornecer, divulgar, publicar 

ou armazenar consigo, por qualquer meio de comunicagao, inclusive rede mundial 

de computadores ou Internet, fotografias, imagens com pornografia ou cenas de 

sexo explicito envolvendo crianga ou adolescente: 

"(NR) 

Art. 21. O art. 1° da Lei n° 10.446, de 8 de maio de 2002 passa a vigorar 

com a seguinte redagao: 
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"Art. 1° 

V - os delitos praticados contra ou mediante rede de computadores, 

disposit ivo de comunicagao ou sistema informatizado. 

"(NR) 

Art. 22. O responsavel pelo provimento de acesso a rede de computadores 

e obrigado a: 

I - manter em ambiente controlado e de seguranga, pelo prazo de tres anos, 

com o objetivo de provimento de investigagao publica formalizada, os dados de 

enderegamento eletronico da or igem, hora, data e a referenda GMT da conexao 

efetuada por meio de rede de computadores e por esta gerados, e fornece-los 

exclusivamente a autoridade investigatoria mediante previa requisigao judicial; 

II - preservar imediatamente, apos requisigao judicial, no curso de 

investigagao, os dados de que cuida o inciso I deste artigo e outras informagoes 

requisitadas por aquela investigagao, respondendo civil e penalmente pela sua 

absoluta confidencial idade e inviolabil idade; 

III - informar, de maneira sigilosa, a autoridade competente, denuncia da 

qual tenha tornado conhecimento e que contenha indicios da pratica de crime sujeito 

a acionamento penal publico incondicionado, cuja perpetragao haja ocorrido no 

ambito da rede de computadores sob sua responsabi l idade. 

§ 1° Os dados de que cuida o inciso I deste artigo, as condigoes de 

seguranga de sua guarda, a auditoria a qual serao submetidos e a autoridade 

competente responsavel pela auditoria, serao definidos nos termos de regulamento. 

§ 2° O responsavel citado no caput deste artigo, independentemente do 

ressarcimento por perdas e danos ao lesado, estara sujeito ao pagamento de multa 

variavel de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada 

requisigao, aplicada em dobro em caso de reincidencia, que sera imposta pela 

autor idade judicial desatendida, considerando-se a natureza, a gravidade e o 

prejuizo resultante da infragao, assegurada a oportunidade de ampla defesa e 

contraditorio. 

§ 3° Os recursos f inanceiros resultantes do recolhimento das multas 

estabelecidas neste artigo serao dest inados ao Fundo Nacional de Seguranga 
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Publica, de que trata a Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2 0 0 1 . 

Art. 23. Esta Lei entrara em vigor cento e vinte dias apos a data de sua 

publ icacao. 

Sala da Comissao, 18 de junho de 2008. 

Senador Marco Maciel, Presidente 

Senador Eduardo Azeredo, Relator 


