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RESUMO 

Este trabalho possui como foco central a constatacao da problematica do trafico 
internacional de pessoas em face dos principios constitucionais da liberdade pessoal 
e da dignidade da pessoa humana, bem como outros questionamentos envolvendo o 
tema. Atraves do metodo exegetico-juridico, como a utilizagao de codigos, decretos, 
doutrinas, artigos, pesquisas concernente ao trafico de pessoas, busca-se 
fundamentar e enfatizar a necessidade de uma urgente efetivagao no combate ao 
trafico de seres humanos, com politicas publicas voltadas para este problema. 
Considerando a evolugao dos valores sociais que emergem nesse novo seculo, 
assim como os direitos consagrados na Declaracao Universal dos Direitos Humanos, 
pretende-se discorrer sobre os principios da liberdade pessoal ou individual e 
dignidade humana, frente ao trafico de seres humanos evidenciando as 
caracteristicas de violagao daqueles, cuja finalidade e resguardar as frequentes 
injustigas ocorridas no mundo globalizado. Abordam-se concertos e nogoes gerais 
sobre direitos humanos, trafico internacional de pessoas, bem como suas evolugoes 
e atuais conotacoes no cenario juridico. Questiona-se a agressao aos principios da 
liberdade pessoal ou individual e da dignidade humana, uma vez que a Constituigao 
Federal de 1988 contempla os mesmos, sendo, portanto inadmissivel qualquer 
atentado contra aqueles. Apresenta-se a situagao, principalmente das vitimas, diante 
dos fatores circunstanciados em ambito mundial e nacional, atraves de pesquisa do 
Escritorio das Nagoes Unidas contra drogas e Crimes, juntamente com o Ministerio 
da Justiga. Mediante a analise da Lei n° 11.106 de 2005, que modificou o Codigo 
Penal Brasileiro, verifica-se a abrangencia do tipo penal, sendo o sujeito passivo nao 
mais so a mulher, mas sim qualquer pessoa. E por fim segue em anexo os Decretos, 
de n° 5.017/2004 e 5.948/20006, que promulga o Protocolo Adicional a Convengao 
das Nagoes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Relativo a 
Prevengao, Repressao e Punigao do Trafico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Criangas, junto com o que cria a Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 
Pessoas, respectivamente. 

Palavras-chave: trafico de pessoas. exploracao sexual, liberdade. dignidade da 
pessoa humana. violagao. 



RESUME 

Possesss de ce travail en tant que foyer central le constatacion de problematique du 
trafic international des personnes dans le visage des principes constitutionnels de la 
liberte personnelle et de la dignite de la personne I'etre humain, aussi bien que 
d'autres questionings impliquant le sujet. Par la methode exegetico-legale, comme 
utilisation des codes, les decrets, les doctrines, les articles, le concernente de 
recherches au trafic des personnes, les searchs a la base et pour souligner la 
necessite d'un efetivagao pressant dans le combat au trafic des etres humains, avec 
la politique publique reviennent vers ce probleme. Vu revolution des valeurs sociales 
qui emergent en ce nouveau siecle, comme les droites consacrees dans la 
declaration universelle des droits de I'homme, on le prevoit au discours selon les 
principes de la liberte personnelle ou individuelle et de I'etre humain de dignite, avant 
au trafic des etres humains demontrant les caracteristiques de la rupture de ceux, 
dont le but est de proteger les injustices produites frequentes dans le monde de 
globalizado. Des concepts generaux et la legere connaissance sur des droits de 
I'homme, le trafic international des personnes sont approches, aussi bien que ses 
evolutions et connotations courantes dans la scene legale. C'est agression remise en 
cause aux principes de la liberte personnelle ou individuelle et de I'etre humain de 
dignite, un moment que la constitution federate de 1988 contemple les memes, etant, 
done inadmissible essaye contre contre ceux. II est expose la situation, 
principalement des victimes, en avant des facteurs detailles dedans mondiaux et de 
la portee nationale, par la recherche de I'Office des Nations Unies contre des 
drogues et les crimes, ainsi que le ministere de la justice. Au moyen de I'analyse du 0 

11.106 de la loi n de 2005, cela il a modifie le code criminel bresilien, plus seul le 
verifie abrangencien du type criminel, etant le citoyen passif la femme, mais oui toute 
personne. E suit finalement en annexe decrete, du ° 5.017/2004 et 5.948/20006 de n, 
qu'il promulgue la convention additionnelle de a des Nations Unies de protocole 
contre de la prevention, de la repression et de la punition relatives organisees 
transnationales de a de crime du trafic des personnes, dans les femmes et les 
enfants speciaux, ainsi que ce qui cree la politique nationale de la confrontation au 
trafic des personnes, respectivement. 

Mot-clef: le trafic des personnes. exploration sexuelle. liberte. Dignite de la 
personne I'etre humain. 
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INTRODUQAO 

As ultimas decadas vem sendo palco de uma preocupacao internacional com 

o trafico de seres humanos, que se expressa principalmente na atencao por parte da 

opiniao publica, os organismos defensores dos Direitos Humanos e na criacao de 

instrumentos legais destinados a impedir tal pratica. 

Por se tratar de um dos crimes mais antigos, praticados por muitas 

civilizacoes, inicialmente com o intuito de explorar a forca do trabalho alheio, o 

trafico de pessoas e considerado hoje tao lucrativo, quanto o trafico de drogas e de 

armas. Atualmente, se admite a compra e venda do corpo humano para diversos 

fins. 

Traficam-se pessoas com as finalidades de transplante de orgaos, trabalho 

escravo e exploracao sexual no mundo inteiro. A presente pesquisa ira se ater 

somente ao caso de exploracao sexual. 

Estudar o trafico de pessoas sob o ponto de vista da exploracao sexual 

comercial implica problematizar os mecanismos de satisfacao do desejo sexual 

produzidas socialmente sob a formada normalidade e as relacoes de poder, que 

mediam os movimentos de mercado e dinamizam as relacoes desiguais de classe, 

genero, etnias e geracoes. Nesse sentido, o mercado de trafico de seres humanos 

articula-se as diferentes formas de exploragao sexual, notadamente a prostituigao de 

homens, mulheres e criancas, como demonstram estudos. Dessa forma, o trafico 

constitui-se em um ramo especializado de crime organizado na esteira de outras 

formas de trafico, especialmente de drogas e armas. 

Abordar esse assunto implica, portanto, o cotejamento de diferentes projetos 

de sexualidade, sua relacao de violencia com o processo de redefinicao de 

mercados desde o ponto de vista da internacionalizacao e dos modos de produzir 

socialmente bens e consume 

Acarreta ainda a considerar o crescente volume de ofertas de oportunidades 

de consumo amplamente disseminados em uma sociedade em que se ve crescer de 

maneira gritante os niveis de desigualdade nos espacos nacionais quanto nas 

relacoes entre os paises. Isso amplia o fosso entre as possibilidades de consumo 

propagadas e as reais condicoes de acessa-las por parte das maiorias pauperrimas, 

privadas da oportunidade minimas de inclusao social. Este processo torna os mais 



10 

pobres objetos de consumo dos mais ricos em diferentes situagoes. No caso 

particular do trafico internacional de pessoas, e vista a medida que se analisa as 

disparidades entre os indicadores sociais dos paises receptores de pessoas 

traficadas e daqueles onde ocorre o aliciamento. 

Os estudos consideram que a migragao vinculada ao trafico internacional de 

pessoas e ao trabalho sexual tende a ser protagonizado, sobretudo por mulheres, 

oriundas de regioes pobres do mundo, deslocando-se ou sendo transladadas para 

os paises ricos. 

Para a producao e elaboracSo da presente pesquisa cientifica, faz-se 

necessario empregar como metodologia, o metodo exegetico-juridico, pelo qual 

busca-se interpretar o sentido da lei pertinente a materia, sendo utilizados doutrinas, 

codigos, artigos e relatorios sobre o tema. Atraves do estudo teorico dos relatorios 

buscar-se-a desenvolver analise do trafico internacional de pessoas para exploracao 

sexual, esclarecendo as possiveis causas em torno da problematica. 

O capitulo inicial discorrera acerca da evolugao e conceitos sobre direitos 

humanos, sobre o surgimento das primeiras civilizagoes do trafico de seres humanos 

e definira atraves do Protocolo de Palermo seu novo conceito no Codigo Penal, 

depois do advento da Lei n° 11.105/05. 

O capitulo segundo apresentara um panorama do trafico internacional de 

pessoas na atualidade, conceituando novamente e anatosando suas principals 

causas, o trafico no Brasil e por consequencias os prejuizos causados, conhecer 

quern sao os traficantes, as vitimas e os fatores da migragao, os danos fisicos e 

psicologicos durante a experiencia de ser traficada. Nessa ocasiao tambem serao 

analisadas as causas e os prejuizos advindos, como forma de se buscar uma 

solugao para essa problematica. 

No terceiro capitulo, intitulado "Do combate e os instrumentos legislativos de 

enfretamento ao trafico de pessoas", apresentar-se-a as principals rotas do trafico de 

pessoas, os ramos de atuacao da rede criminosa e onde buscar as provas para 

incriminar os agressores. E por fim, exibir-se-a os instrumentos legislativos de 

enfretamento ao trafico de pessoas. 

Diante deste contexto faz-se interessante analisar a visao do governo acerca 

do trafico internacional de pessoas com a Politica Nacional de Enfretamento ao 

Trafico de Pessoas e o Decreto Lei n° 5.017/04, que recepcionou o Protocolo de 

Palermo. £ nesse sentido que ambos serao anexados a presente pesquisa cientifica. 



CAPiTULO 1 DO TRAFICO INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS 

O capitulo primeiro procura tecer breves consideragoes a respeito das 

primeiras formas e evolugao historica do Trafico Internacional de Seres Humanos, 

partindo do conceito dos Direitos Humanos, mais precisamente a liberdade e a 

dignidade da pessoa humana. Mostrara a sua definicao no Protocolo de Palermo, 

tratara igualmente do seu novo conceito no Codigo Penal Brasileiro, depois do 

advento da Lei n. 11.106 de 28 de marco de 2005. 

1.1 Direitos humanos: conceito e evolugao 

Diante da dificuldade de se fornecer uma definigao consistente sobre os 

Direitos Humanos, faz-se necessario investigar na doutrina competente. Assim, na 

linguagem de Joao Batista Herkenhoff (1994, p.30): 

Por direitos humanos ou direitos do homem sao, modernamente, entendidos 
aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, 
por sua pr6pria natureza, pela dignidade que a ela e inerente. Sao direitos 
que nao resultam de uma concessao da sociedade politica. Pelo contrario, 
sao direitos que a sociedade politica tern o dever de consagrar e garantir. 
Este conceito n§o e absolutamente unanime nas diversas culturas. Contudo, 
no seu nucleo central, a ideia alcanca uma real universalidade no mundo 
contemporaneo [...] 

Tambem denominados de "direitos naturais", "direitos do homem", "direitos 

individuals", "direitos publicos subjetivos", "direitos fundamentais" e "liberdades 

fundamentais", esses direitos sao aqueles essenciais a pessoa humana e que 

precisam ser respeitados como pessoas. Sao aqueles atribuidos a todo ser humano 

independente de raga, cor, cultura, origem, etc. Trata-se, portanto, da necessidade 

basica, fundamental, nascida com cada um, impregnada, essencial e inalienavel, 

sendo inadmissivel que os agentes estatais os tratem de forma arbitraria. 

Ressalta-se que, a partir do momento que esses direitos sao positivados, ou 

seja, codificados, passam a ser chamados de "direitos fundamentais", constituindo a 

essencialidade e a fundamentagao de toda constituigao. 
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Em face da constante dinamicidade social e historica da humanidade, os 

Direitos Humanos foram aumentando gradativamente como reflexo das 

necessidades que tern o homem quando convive coletivamente. 

Os primeiros direitos do homem elevados no ambito mundial, ou melhor, os 

direitos humanos de pnmeira geragao, t\\/eram sua ascensao no seculo XVIII, 

refletindo o individualismo liberal-burgues emergente. Sao direitos de titularidade 

individual, embora alguns sejam exercidos em conjunto de individuos. Sao as 

liberdades publicas, como o direito a liberdade politica, da livre iniciativa economica, 

da manifestagao da vontade, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, as 

liberdades de culto, crenca, consciencia, opiniao, expressao, associacao e reuniao 

pacifica, residencia, participagao politica, bem como o direito a vida, seguranca, nao 

discriminacao racial, propriedade privada, etc. 

Uma outra geracao de direitos surgiu no final do seculo XIX e inicio do XX 

como resultado de aspiracoes igualitarias, provenientes principalmente da lutas de 

classes trabalhadoras, apos a Revolucao Industrial. Trata-se de direitos economicos 

e sociais, tambem conhecidos por direitos metaindividuais, ou coletivos, e tern por 

escopo, efetivar o ideal de igualdade, de forma que possa garantir a todos a 

condicoes material's justas para a progressao economica e auto-suficiencia. Sao 

exemplos os direitos previdenciarios e os direitos trabalhistas. 

A terceira geracao de direitos, do seculo XX, seriam ligados a solidariedade 

entre os seres humanos e contemplam o principio da fraternidade. Sao eles: direito a 

paz, ao meio ambiente, a propriedade sobre o patrimonio comum da humanidade, 

direito de comunicagao, etc. 

Recentemente, percebeu-se a existencia de discussoes doutrinarias que 

indicam uma quarta e quinta geracao de direitos, sendo aquela ligada a preservagao 

da biosfera, engenharia genetica, ecologia, etc.; e a quinta geragao estaria ligada 

aos direitos virtuais, a democratizagao da informacao a internet, entre outros. 

1.2 Evolugao Historica do Trafico Internacionais de Seres Humanos 

O Trafico Internacional de Seres Humanos e um dos crimes mais antigos 

praticados por muitas civilizagoes com o objetivo principal de explorar a forga de 
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trabalho alheia, tendo essa caracteristica inicialmente na forma de exploragao 

laboral. 

Entre os povos da Antiguidade temos a civilizagao egipcia como os primeiros 

a traficar seres humanos com intuito de escraviza-los, ficando encarregados dos 

trabalhos mais pesados, sendo em sua ma'iona, estrangelros, capturados em guerra 

e consequentemente aprisionados. 

As sociedades gregas e romanas tambem tiveram a escravidao como base de 

sua economia. O perfil das pessoas traficadas era o mesmo: estrangeiros cativos de 

guerra considerados como coisas, suscetiveis de serem vendidos, trocados, ou 

emprestados. 

As civilizagoes ocidentais ao adquirirem o patrimonio cultural dos gregos e 

romanos, tambem herdaram os conceitos etnocentricos e as tradigoes de uma 

sociedade que tinha a escravidao como forma e modo de produgao economica, 

havendo como caracteristica principal a exploragao da forga de trabalho de outrem. 

O Brasil tambem teve as origens do seu processo civilizatorio ligado ao trafico 

de seres humanos. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indios. Depois vieram 

os Portugueses, que aqui chegaram matando os indios e ocupando suas terras. 

Quando os Portugueses iniciaram o cultivo da cana - de- agucar, tentaram 

escravizar os indios, mas, estes se revoltaram contra a escravidao e, como 

conheciam o pais fugiram para o interior. Os Portugueses entao partiram para a 

utilizagao do trabalho africano. Metade dos africanos morria durante a viagem. 

Muitos de fome, doengas e maus tratos. Outro de banzo, que era uma especie de 

tristeza, de melancolia sem fim, que vinha da nostalgia, da saudade da terra, Africa. 

Segundo historiadores, "para o Brasil foram trazidos pouco mais de tres milhoes de 

africanos, sendo que os primeiros chegaram aqui por volta de 1550" (PILETTI & 

PILETTI, 1994, p. 76). 

Os colonizadores tinham por objetivo obter grandes lucros, gastando assim o 

minimo possivel com aqueles que iam trabalhar em suas terras. O trabalho escravo 

ficava muito barato, pois so gastavam na hora da compra, depois nao tinham de 

pagar salario, e as despesas com a alimentagao e o vestuario dos escravos eram 

irrisorias. 

Conseguir trazer os africanos para o Brasil nao foi nada dificil. O comercio de 

escravos naquela epoca ja era muito praticado, dava muito lucro. Entao, os 

comerciantes Portugueses que se dedicavam a venda de escravos foram os 
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primeiros interessados em vende-los para os senhores de engenho do nordeste. Os 

Portugueses inicialmente, para conseguir escravos negros, organizavam verdadeiras 

cagadas: chegavam as aldeias perseguiam e prendiam seus habitantes. Depois os 

traficantes comegaram a pagar por eles. Esses comerciantes obtinham lucros 

altissimos. Chegavam a Africa e compravam escravos por pregos baixos, vendiam 

depois no Brasil por pregos altos, com isso ganhavam muito dinheiro. 

Essa exploragao durou ate 1826, quando a Inglaterra em busca de novos 

mercados consumidores, pressionou o governo a estabelecer uma convencao que 

extinguia o trafico negreiro da Africa para o Brasil. O trafico interno, entretanto, 

perdurou ate o final do II Reinado, em 1888, quando foi abolida a escravidao no 

Brasil. 

O trafico de pessoas e atualmente, segundo pesquisas das Nagoes Unidas 

"considerado tao lucrativo quanto o trafico de drogas e de armas" (Escritorio das 

Nagoes Unidas Contra Drogas e Crimes - UNODC, 2003), e faz parte do imaginario 

social, que admite a compra e venda do corpo humano para diversos fins. 

Praticas consideradas ilegais fomentam o trafico de pessoas como uma 

especialidade do crime e uma violagao dos Direitos Humanos. Traficam-se pessoas 

para fins de transplantes de orgaos, trabalho escravo, adogao e exploragao sexual 

no mundo inteiro, conforme denunciam as Organizagoes Internacionais de Direitos 

Humanos e as Organizagoes das Nagoes Unidas (ONU). Essa pesquisa focara 

somente o caso de exploragao sexual. 

Embora tenha surgido ha seculos, o trafico de Seres Humanos, vem, nas 

ultimas decadas, e particularmente nos ultimos anos, tornando-se uma problematica 

de dimensoes cada vez maiores, a ponto de ser chamado por muitos de a forma 

moderna de escravidao. 

1.3 Conceito no Protocolo de Palermo 

O trafico de seres humanos e um problema global que requer respostas de 

igual dimensao. Para prevenir e controlar tanto a oferta quanto a demanda, por 

servigos prestados pelas vitimas. No mundo todo, especialmente em paises em 

desenvolvimento, centenas de mulheres, homens e criangas sao traficadas 
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ilegalmente. Sao atraidas pela expectativa de um trabalho bem remunerado em 

outros paises, geralmente aqueles mais ricos. 

Conforme Pesquisas do Escritorio das Nagoes Unidas Contra Drogas e 

Crimes (UNODC): 

As maiores partes das vitimas sao de mulheres e criancas, que sao 
recrutadas por falsos anuncios, catalogos de noivas enviados pelo correio ou 
encontros casuais. No caso das criancas, muitas sao vendidas a escravidao 
sexual por familias pobres, ou ate raptadas para o trafico e exploracao. 

A questao de genero tern forte componente nesse crime. Mas, nao e o unico. 

Como um todo, questoes sociais, economicas, falta de oportunidade tambem sao 

ingredientes do Trafico Internacional de Pessoas, um crime que poe em risco os 

direitos humanos fundamentais. 

O trafico de pessoas e considerado uma forma moderna de escravidao -

economica e sexual - que se tornou um mercado mundial lucrative controlado por 

poderosas organizagoes criminosas. 

Em muitos paises, os marcos juridicos ainda nao estavam preparados para 

lidar com as rapidas transformagoes e ameagas do trafico internacional de pessoas. 

A falta de legislagao e instrumentos adequados dificulta o controle e prevengao no 

ambito interno e tambem prejudica a cooperagao internacional. 

Diante dos crescentes desafios do trafico internacional de pessoas, paises 

membros das Nagoes Unidas (ONU) vinham monitorando as mudangas com 

preocupagao. Entao, decidiram que a maneira mais apropriada para lidar com a 

problematica seria elaborar um Protocolo da Convengao das Nagoes Unidas Contra 

o Crime Organizado Transnacional. 

As negociagoes sobre o Protocolo foram completadas no fim de outubro de 

2000 e a Assembleia Geral o adotou com a Convencao em novembro do mesmo 

ano. O conceito fundamental utilizado foi manter um equilibrio entre a seguranga 

publica, o respeito a lei e a protecao as vitimas. 

Hoje, o enfrentamento da problematica do trafico de pessoas tern mais forga e 

mais respaldo juridico, gragas ao Protocolo de Prevengao, Repressao e Punigao do 

Trafico de Pessoas, que se propoe: a prevenir e combater o trafico de pessoas, com 

atencao especial as mulheres e criancas; proteger, dar assistencia a vitima do 

trafico, ao respeitar os direitos humanos, e promover cooperagao entre os paises. 
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Para atingir esses objetivos o UNODC - guardiao da Convencao Contra o 

Crime Organizado e seu Protocolo sobre Trafico de Pessoas - a ratificagao deste 

instrumento e um importante passo. Com isso, os paises firmam o compromisso de 

combater o trafico de pessoas, com um marco normativo adequado, com diretrizes 

de agoes de prevengao e controle. 

Um dos avangos do Protocolo - apos muitos debates entre representantes de 

paises-membros - foi o de encontrar uma definigao para o Trafico de Pessoas, que 

esta previsto no Art. 3°, paragrafo A do Protocolo de Prevengao, Repressao e 

Punigao do Trafico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Criangas, complementar 

a Convengao das Nagoes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, que 

sera. 

Art. 3°. O recrutamento, transporte, transferencia, abrigo e guarda de pessoas 
por meio de ameacas, uso de forca ou outras formas de coercao, abducao, 
fraude, enganacao ou abuso de poder e vulnerabilidade, com pagamento ou 
recebimento de beneficio que facilitem o consentimento de uma pessoa que 
tenha controle sobre outra, com propbsito de exploracao sexual, trabalho ou 
remuneracao forcada, escravatura ou praticas similares a escravatura, a 
servidao ou remocao de drgaos. 

O Protocolo emprega a clausula para fins de exploragao, o que engloba 

qualquer forma de exploracao da pessoa humana, seja ela sexual, do trabalho 

forgado ou da remogao dos orgaos. Atualmente nao existe limitagao quanto aos 

sujeitos protegidos e na condenagao de todas as formas de exploragao. A 

enumeragao e apenas ilustrativa. Mas, o enfoque do presente estudo ficara restrito 

apenas e somente na forma de exploragao sexual. 

O Brasil e signatario do documento - Protocolo de Palermo-, juntamente com 

outras Nagoes integrantes da ONU. Portanto, a definigao dada pelo documento para 

o trafico de pessoas passou a ser adotada no Brasil desde 2004, quando o pais 

ratificou o Protocolo referente a este crime. 

Foi a partir do referido Protocolo e tambem por meio do Decreto n° 

5.017/2004, que o recepcionou, que o legislador brasileiro pode saber o que seria 

Trafico Internacional de Pessoas e conseqiientemente quern seriam as possiveis 

vitimas do delito. 

Inicialmente o trafico de pessoas so vitimava mulheres, depois devido as 

transformagoes da sociedade alargou-se o tipo penal como bem destaca Mirabete 

(2006, p. 467-468): 
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Punia-se tao somente o trafico de mulheres, tambem impropriamente 
chamado trafico de brancas. Adaptando o legislador a lei interna aos 
mencionados tratados e convecoes internacionais e a realidade de que 
elevado e o numero nao apenas de mulheres, mas tambem de homens e 
criancas, de ambos os sexos, que sao levados de um pais a outro, com o fim 
de exercer a prostituicao. 

Como se observou ampliou-se o leque de vitimas deste tipo de delito, devido 

ao dinamismo desse crime, na linguagem de Greco (2006, p. 651): 

O comercio carnal n§o tern fronteiras. Temos tornado conhecimento, com 
uma frequencia, pelos meios de comunicacao de massa, sobre o grande 
numero, principalmente mulheres, que parte do Brasil especialmente para os 
paises da Europa, iludidas com promessas de trabalho, ou ate mesmo, com 
proposito de casamento para, na verdade, exercerem a prostituicao." 

O contrario tambem ocorre, ou seja, mulheres estrangeiras sao aliciadas para 

se prostituirem no Brasil, mesmo que com uma frequencia menor, em virtude do 

pequeno valor da nossa moeda. 

1.4 Novo conceito de Trafico Internacional de Pessoas no Codigo Penal Brasileiro 

O trafico de pessoas permanece atual na historia, mas precisamente no 

Brasil, onde grande parte de sua populacao negra foi traficada. 

O homem e a mulher negros eram considerados coisas e como tais tratados, 

transportados, e negociados. Foi essa cultura de "coisificar" pessoas, que se firmou 

como uma heranca preconceituosa e estratificadora, fomentando acoes de violencia 

e segregacao social que perduram ate os dias atuais. 

Grande sao as preocupagoes nesse sentido como dispoe Rogerio Greco: "Ha 

uma preocupagao em nivel internacional no que diz respeito ao trafico de pessoas 

com o fim de serem exploradas sexualmente, mediante o exercicio da prostituicao" 

(2006, p.652). 

O Brasil encontra-se num processo de organizagao para combate a essa 

violagao aos direitos humanos, inclusive com relagao a legislagao penal foi 

modificado em 2005, num esforgo de adequagao da legislagao interna ao Protocolo 



18 

de Palermo. O tipo penal foi ampliado para "Trafico de Pessoa" e nao mais "Trafico 

de Mulheres". 

Sob a rubrica "trafico de Mulheres", dispunha o artigo 231 do Codigo Penal: 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada no territorio nacional, de mulher que 
nele venha exercer a prostituicao, ou a saida de mulher que va exerce-la no 
estrangeiro: 
Pena - reclusao, de tres a oito anos. 

Com o advento da Lei n°.11.106 de 28 de marco de 2005, o mencionado 

dispositivo legal sofreu algumas modificacoes, e sob a nova rubrica "Trafico 

Internacional de Pessoas", passou a ter a seguinte redagao: 

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no territbrio nacional, de 
pessoas que venha exercer a prostituicao ou a saida de pessoa para exerce-
la no estrangeiro: 
Pena - reclusao de tres anos a oito anos e multa. 

A referida Lei modificou a nomenclatura do artigo 231, uma vez que sua nova 

redagao, antes restringia as pessoas do sexo feminino, traz tambem como sujeito 

passivo desse delito tambem o homem, como esclarece Mirabete: 

O trafico internacional de pessoa nao e mais exclusivamente de mulheres. 
Podendo ser sujeito passivo, portanto, tambem o homem, sobretudo os 
travestis, que, com ou frequencia, a pretexto de se dedicarem a atividades 
artisticas de diversao, vivem do meretricio masculino. (2006, p.468) 

O qualificativo Internacional se justifica porque a nova Lei criou o artigo 231-A, 

intitulando "Trafico Interno de Pessoas". Assim, passou-se ater duas especies de 

Trafico de Pessoas: O Internacional e o Interno. Entretanto, o foco desse trabalho 

cientifico restringir-se-a ao Trafico Internacional de Pessoas. 

Alem dessas duas novas alteragoes, a nova Lei cuidou de acrescentar uma 

nova conduta tipica ao artigo 231 do CP, consubstanciado no verbo "intermedial. 

Finalmente, como ultima modificagao, § 3°, que previa a forma qualificadora 

do crime, quando esse fosse cometido com o fim de lucro e Ihe acrescentava uma 

pena pecuniaria , foi expressamente revogado pela Lei n° 11.106/2005. Com a atual 

redagao do artigo 231 a multa passou a integrar o preceito secundario do caput, 

alcangando todas as modalidades de trafico internacional, pouco importando o 

intuito comercial, revelado pelo animus lucrandi. 
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Para o trafico cometido sem fim de lucro, a inclusao de pena de multa 

configurou uma novatio legis in pejus, a qual nao pode retroagir para prejudicar o 

agente. 

As modificagoes na legislagao e a propria ratificagao do Protocolo sobre o 

Trafico de Pessoas sao resultados direto de uma grande mobilizagao social 

produzida a partir de uma serie de investigagoes cientificas pioneiras. A primeira, a 

mais abrangente delas, comegou em 2002, com estudios coordenados por 

LEAL&LEAL, na Pesquisa sobre Trafico de Mulheres, Criancas e Adolescentes para 

fins de Exploragao Sexual Comercial (PESTRAF). Esse trabalho foi financiado pela 

Comissao Internacional de Mulheres/ Organizagoes dos Estados Americanos (OEA), 

pelo Instituto Internacional da Crianca/organizagao dos Estados Americanos 

(Uruguai) e pelo Instituto Internacional de Leis e Direitos Humanos/ De Paul 

University Chicago (EUA). Segundo as pesquisadoras Maria de Fatima Leal e Maria 

Lucia Leal: 

O objetivo da pesquisa era levantar dados sobre o trafico, na intencao de 
produzir conhecimento especializado e atualizado sobre o problema, alem de 
subsidiar futuras acoes no ambito nacional e internacional. No Brasil o estudo 
apontou 241 rotas nacionais e internacionais sobre o trafico. (LEAL & LEAL, 
PESTRAF, 2003, pag. 57). 

Os resultados das PESTRAF foram amplamente divulgados, o que 

proporcionou maior visibilidade a questao e desencadeou varias agoes, entre elas a 

Comissao Parlamentar Mista de Inquerito (CPMI) sobre exploragao sexual, entre 

julho de 2003 e junho de 2004. Foi justamente neste periodo que o Brasil ratificou 

por meio do decreto n° 5.017, o Protocolo Adicional a Convengao de Palermo 

referente ao trafico de pessoas. 

O Brasil nao esperou orientagoes dos Estados Unidos ou do UNODC. 

Tecnicos de varios ministerios do governo federal elaboraram uma proposta de 

"Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas", que deveria ter sido ser 

"referendada" pela sociedade civil. Mesmo assim, foi publicada por meio de um 

decreto presidencial, o Decreto n° 5.0498/96. Apesar de nao advindas de um 

processo participativo da sociedade civil, as suas diretrizes e conteudo mostram, 

pela primeira vez, um caminho para uma politica nacional de enfrentamento do 

trafico de pessoas independente e pautado nas garantias dos direitos humanos, 

alem de envolver um grande numero de ministerios. 
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1.5 Liberdade, dignidade humana e o trafico de pessoas 

Salienta-se que, todos os direitos do homem, encontram-se sacramentados 

em oito valores, com ensina Joao Batista Herkenhoff (1994, p. 124), impregnados no 

corpo textual da Declaracao Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, em 

seus trinta artigos. 

Esses grandes valores etico-juridicos sao: igualdade, fraternidade liberdade, 

dignidade da pessoa humana, paz e solidariedade universal, protecao legal dos 

direitos da justiga, democracia e dignificagao do trabalho. Todos eles configuram a 

finalidade almejada por esse diploma, para que se possa alcangar a harmonia dentro 

das nagoes e entre elas reconhecendo-se, dessa forma, a existencia formal de 

direitos universais inerentes a pessoa humana. 

Neste momento, em razao da abordagem tematica do presente trabalho 

cientifico, nao desdenhando dos outros valores, serao analisados apenas dois: 

liberdade e dignidade da pessoa humana. 

Como se sabe, a liberdade e a dignidade da pessoa humana sao valores 

intrinsecos a vida de cada ser humano, constituindo premissas basicas e 

indispensaveis do Estado de Direito Democratico, motivo pela qual tais principios 

fundamentais vem inseridos no preambulo das constituigoes. 

A liberdade esta sacramentada nos artigos III, IV, XIII, XVIII, XIX e XX da 

Declaragao Universal dos Direitos Humanos, assegurados a todas as pessoas o 

direito a vida, a liberdade e a seguranga pessoal; a liberdade de locomogao, de 

pensamento, consciencia e religiao; de opiniao e expressao; e de reuniao e 

associagao pacificas. 

A Constituigao Federal de 1988 alberga esses valores em varios dispositivos 

(5°, caput, VI, IX, XIII, XV, LXVIII e LXIX), e em seu preambulo o assegura e o eleva 

a categoria de valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, juntamente com o exercicio dos direitos sociais e individuals, a 

seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiga. 

Quanto a dignidade da pessoa humana, para se ter nogao da dimensao desse 

valor, e interessante que se saiba sua origem etimologica. Pois bem, o termo 
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"dignidade" e a expressao latina dignitas, que significa "respeitabilidade", "prestigio", 

"consideragao", "estima" e o termo "dignus" e um adjetivo provindo do verbo "decef, 

que significa conveniente ou apropriado. 

£ irrefutavel que a dignidade humana como principio ou como valor possui 

status de supremo em todo sistema juridico. Esse principio abarca todos os direitos 

de personalidade, ou seja, todos os direitos humanos que estao sob o prisma das 

relagoes entre os particulares. £ um dos fundamentos do Estado Democratico de 

Direito, e esta estabelecido no art. 1°, inciso III, da Constituicao Federal de 1988. 

Interessante observar que, a ideia central dele, se baseia no entendimento de que, a 

pessoa humana e um fim em si mesmo, nao podendo ser instrumentalizada ou 

descartada em funcao das caracteristicas que Ihes conferem individualmente. 

Observa-se que, e consenso doutrinario que a liberdade e uma protegao e 

garantia da dignidade, o que significa dizer que o principio da dignidade humana so 

ganha cenario pragmatico por meio da liberdade. 

Partindo da otica do trafico de pessoas, esses principios ganham ainda maior 

relevancia, pois fundamenta a necessidade de se reconhecer a liberdade pessoal, 

fisica ou individual, e a dignidade humana como um direito intrinseco a 

personalidade humana. 

A liberdade individual, como direito de personalidade, e um direito subjetivo 

que tern com o objeto a propria pessoa humana. Juridicamente, a liberdade da 

pessoa fisica, conforme o doutrinador Jose Afonso da Silva,"constitui a primeira 

forma de liberdade que o homem teve de conquistar. Ela se opoe ao estado de 

escravidao e de prisao" (1998, p.239-240). 

O que significa dizer que, o ser humano, em nossa sociedade, nao pode ser 

privado do seu direito de ir e vir, como ja foi colocado anteriormente. Mas nao custa 

nada lembrar que o principio da liberdade esta bem expresso no texto constitucional. 

Assim, podemos oferecer a seguinte nogao de liberdade da pessoa fisica ou 

individual, como ensina Jose Afonso da Silva (1998, p.240): "E a possibilidade 

juridica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhora de sua propria 

vontade e de locomoverem-se desembaragadamente [...]". 

E respaldando os mesmos valores do principio da liberdade individual, 

Bartolomeu Ferreira acrescenta: 
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A liberdade existe com o pressuposto para o sentido da vida, que dizer, antes 
de ser um direito, principio ou coisa parecida, consiste num ideal a ser 
colimado pelos homens por aqueles fieis ao seu ideal de justica. (FERREIRA, 
2003, p.47) 

Qualquer violagao a liberdade da pessoa fisica ou individual, em razao do 

trafico de pessoas, esta indo de encontro com algo amparado em nosso 

ordenamento juridico, conforme o doutrinador portugues Jorge Miranda nos diz: "Os 

direitos de personalidade sao posigoes juridicas fundamentais do homem que eie 

tern pelo simples fato de nascer e viver." (2000, p.58) 

Exercitar a liberdade da pessoa fisica ou individual e, portanto, um direito 

humano personalissimo, nao cabendo a ninguem o frustra-lo, reprimi-lo, limita-lo ou 

viola-lo cuja expressao merece protegao. 



CAPiTULO 2 O TRAFICO DE PESSOAS NA ATUALIDADE 

O capitulo segundo vem abordar os conceitos e as principals causas do 

trafico de pessoas atualmente. Mostrara como se da a problematica no Brasil e os 

prejuizos causados. Tratara igualmente de identificar quern sao os traficantes e as 

vitimas e como esta ultima reage apos as experiencias de ser traficadas. 

2.1 Conceito e principais causas 

A Convencao das Nagoes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional 

(mais conhecido como Convengao de Palermo) define, em um de seus Protocolos 

Adicionais, o Trafico de Pessoas como: 

Art. 3°. O recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou o 
recolhimento de pessoas, recorrendo a ameaca ou uso da forca ou a de outra 
forma de coacao, ao rapto, a fraude, ao engano, ou abuso de autoridade ou a 
situacao de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitacao de pagamento ou 
beneficios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploracao. A exploracao incluira, no mfnimo, a 
exploracao da prostituicao de outrem ou outras formas de exploracSo sexual, 
o trabalho ou servicos forcados, escravatura ou praticas similares a 
escravatura, a servid3o ou remocSo de orgaos. (PALERMO, Art. 3°). 

O trafico de pessoas acontece em grande parte dos paises do mundo: dentro 

de um mesmo pais, entre paises fronteirigos e ate entre diferentes continentes. 

Historicamente, o trafico internacional acontecia a partir do hemisferio Norte para em 

diregao ao Sul, de paises mais ricos para os menos desenvolvidos. Atualmente 

acontece em todas as diregoes. Com o processo cada vez acelerado da 

globalizagao, um mesmo pais pode ser o ponto de partida, de chegada ou de servir 

de ligagao entre outras nagoes no trafico de pessoas. 

Em 2005, com a publicagao do relatorio "Uma Alianga Global Contra o 

Trabalho Forgado", a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) estimou em cerca 

de 2,4 milhoes de pessoas no mundo que foram traficadas para serem submetidas a 

trabalho forgados. A OIT calcula que 43% dessas vitimas sejam subjugadas para 
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exploragao sexual e 32% para exploragao economica - as restantes (25%) sao 

traficadas para uma combinagao dessas formas ou por razoes indeterminadas. 

De acordo com o relatorio, o lucro total anual produzido com o trafico de seres 

humanos chega 31,6 bilhoes de dolares. Os paises industrializados respondem por 

metade dessa soma (15,5 bilhoes de dolares), ficando o resto com a Asia (9,7 

bilhoes de dolares) paises do Leste Europeu (1,3 bilhoes de dolares), Oriente Medio 

(1,5 bilhoes de dolares), America Latina (1,3 bilhoes de dolares) e Africa 

Subsaariana (159 milhoes de dolares). Estima-se que o lucro das redes criminosas 

com o trabalho de cada ser humano transportado ilegalmente de um pais para outro 

chegue a 13 mil dolares por ano, podendo chegar a 30 mil dolares no trafico 

internacional, segundo estimativas do escritorio das Nagoes Unidas contra Drogas e 

Crime (UNODC). 

O trafico de pessoas e uma atividade de baixos riscos e altos lucros. As 

mulheres traficadas podem entrar nos paises com visto de turista e as atividades 

ilicitas sao facilmente camufladas em atividades legais, como o agenciamento de 

modelos, babas, gargonetes ou dangarinas ou, ainda, mediante a atuacao de 

agendas de casamento. Onde existem, as leis sao raramente usadas e as penas 

nao sao proporcionais aos crimes. 

O baixo risco que o trafico de pessoas representa para a criminalidade 

tambem podera ser ilustrado pelo numero de condenagoes que sao feitas. Em 2003, 

cerca de 8.000 traficantes de seres humanos de seres humanos que foram levados 

a Justiga em todo o mundo. Desses, apenas 2.800 foram condenados, segundo o 

governo norte-americano. Dentro desse contexto, e facil entender por que parte do 

crime organizado esta mudando o seu foco de atuagao das drogas e armas para o 

comercio de seres humanos ou entao passando a atuar nessa area. Qualquer 

politica eficaz de combate ao crime organizado nao pode negligenciar seus esforgos 

contra o trafico de pessoas. 

E fato que as vitimas sao oriundas de classes economicamente 

desfavoraveis, porem, e equivocado apontar a pobreza como causa exclusiva do 

trafico de pessoas. Este e apenas um dos fatores circunstancias que favorecem o 

trafico. Os demais serao elencados de forma sucinta agora abaixo. 

Em documento preparado em 2000 para a ONU, a relatora especial para a 

Violencia Contra a Mulher, Radhika Coormaraswamy, observou que a: 
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Globalizacao pode ter consequencias graves (...) em termo da erosao de 
direitos civis, politicos, economicos, sociais e culturais em nome do 
desenvolvimento, da estabilidade econdmica e da reestruturacao da 
macroeconomia. Nos paises do hemisferio Sul, programas de ajustes 
estruturais levaram a um maior empobrecimento, particularmente das 
mulheres, perda dos lares e conflitos internos. [...] 

A pobreza faz com que as pessoas se submetam as agoes dos traficantes por 

forcada necessidade de sobrevivencia em razao da falta de perspectivas de vida 

futura. 

Assim como a pobreza, a falta de meios para garantir a subsistencia, a curto e 

medio prazo, e de perspectivas de ascensao social impulsiona as vitimas na diregao 

dos traficantes. 

A percepgao da mulher como objeto sexual, e nao como sujeito com direito a 

liberdade, favorece a toda forma de violencia sexual. O homem como provedor 

emocional e financeiro estabelece relagoes de poder entre ambos os sexos e entre 

adultos e criancas. Nesse contexto, mulheres, tanto adultas como criangas e 

adolescentes, sao estimuladas a desempenhar o papel social de atender os desejos 

e demandas do homem ou de que tiver alguma forma de poder hierarquico sobre 

elas. Como bem observa Vicente Sabino Jr.: 

A mulher, com excecSo de alguns paises, foi sempre submissa a vontade e 
aos caprichos do homem, e o fez prazerosamente, levada pela educacao 
recebida e pelos costumes vigentes em seu meio social e familiar. (1995, p. 
285) 

Instabilidade politica, economica e civil em regioes de conflito, como Guerras 

civis, conflitos armados e violencia urbana extremada tern efeitos desatadores sobre 

mulheres e criangas. As mulheres sao particularmente vulneraveis a abusos sexuais 

e trabalhos domesticos forgados por parte dos grupos armados. 

A violencia domestica (fisica, psicologica e sexual) gera um ambiente 

insuportavel e impele a pessoa para rua ou para uma moradia precarias. 

As emigragoes indocumentada, meio pelos quais as pessoas saem de seu 

pais e tentam entrar, sem observancia dos procedimentos legais, em outro pais que 

oferega melhores condigoes de vida e oportunidades de trabalho, coloca-se em alto 

grau de vulnerabilidade para diferentes tipos de crime, tais como contrabando de 

migrantes e o trafico de pessoas. 
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O turista sexual pode interessar-se por mulheres ou adolescentes do local e, 

ao retornar ao seu pais de origem, mantem o elo com o "agente" que arranjou o 

"pacote turistico" inicial e com a mulher ou adolescente ate que ela seja enviada ao 

seu encontro ou, ainda, retornar de suas "ferias" levando a mulher. Uma vez no seu 

pais de destino, algumas vitimas sao mantidas confinadas sob o disfarce de um 

casamento, ou de uma relagao estavel, e outras sao colocadas no mercado do sexo 

local. Ainda ha casos em que os funcionarios publicos aceitam suborno de 

traficantes para facilitar a passagem das vitimas por fronteiras. Em muitos casos, os 

proprios funcionarios estao envolvidos nas redes do trafico. 

2.2 O trafico no Brasil e os prejuizos causados 

A participacao do Brasil nas redes internacionais do trafico de pessoas e 

favorecida pelo baixo custo operacional, pela existencia de boas redes de 

comunicacao, de bancos e casas de cambio e de portos e aeroportos, pelas 

facilidades de ingresso em varios paises sem a formalidade de visto consular, pela 

tradigao hospitaleira com turistas e pela miscigenagao racial. 

Em levantamento feito pelo Ministerio da Justiga, realizado no ambito de 

projeto implementado com o UNODC, apurou que os Estados em que a situagao e 

mais grave sao Ceara, Sao Paulo e Rio de Janeiro, por serem os principals pontos 

de saida do pais, e Goias. No caso deste ultimo, onde o aliciamento acontece 

principalmente no interior, profissionais que atuam no enfrentamento ao trafico de 

pessoas acredita que as organizagoes criminosas se interessam pela mulher goiana 

pelo fato de seu biotipo ser atraente aos clientes de servigos sexuais na Europa. 

Por outro lado verifica-se em Inqueritos policiais, denuncias de organizagoes 

nao-governamentais (ONGs), registros em orgaos governamentais, entrevistas com 

vitimas e noticias com vitimas veiculadas na midia indicam, no entanto, que o trafico 

interno e praticado no Brasil com a mesma intensidade do trafico internacional. 

Muitos desses casos ficam camuflados sob outra violagao da lei, como sequestra ou 

lenocinio (crime pelo qual uma pessoa fomenta, favorece ou facilita a pratica de 

prostituigao). 
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O Brasil tambem e um pais receptor de vitimas do trafico. Elas vem 

principalmente de outras nagoes da America do Sul (Bolivia e Peru), mas tambem 

da Africa (Nigeria) e Asia (China e Coreia). A maioria acaba submetida a regimes de 

escravidao nas grandes cidades, como Sao Paulo. Ficam confinadas em oficinas de 

costura fazendo Jornada de mais de quinze horas e sendo obrigada a dormir no 

proprio local de trabalho. A Pastoral do Migrante calcula que 10% dos imigrantes 

bolivianos ilegais que chegam a Sao Paulo terminam nessas condicdes. 

A dinamica do funcionamento das organizagoes criminosas que promovem o 

trafico de seres humanos mostra que, uma vez estabelecidas dentro de um pais, 

elas se expandem rapidamente e oferecem os seguintes riscos para o Estado: 

Expansao e diversificagao do crime organizado; Corrupgao do setor publico; 

Desestabilizagao economica; Corrupgao do sistema politico; Desestabilizagao 

demografica e; Desestabilizagao dos mercados de trabalhos ilegais. 

O crime organizado do trafico de pessoas nao fica restrito a um setor isolado. 

Uma vez estabelecidas, as redes de trafico podem expandir suas areas de atuagao, 

estabelecendo associagoes com organizagoes de outras esferas, como trafico de 

drogas e armas. 

As altas somas de dinheiro envolvidos nas organizagoes criminosas criam 

inumeras oportunidades para a corrupgao de agentes publicos e podem minar todos 

os esforgos dos operadores do direito (juizes, advogados, defensores e promotores) 

que combatem o trafico. A rede de corrupgao estabelecida em torno do trafico pode 

abalar a confianga da sociedade civil nos sistemas policial e judiciario. 

A grande rentabilidade financeira da prostituicao organizada, somado a outras 

fontes de recursos ilicitos, contamina as instituigoes financeiras por meio de diversos 

mecanismos de lavagem de dinheiro, causando impactos negativos na economia de 

alguns paises. O envolvimento de instituigoes financeiras com a lavagem de 

dinheiro, incluindo a outros fatores de risco, como a corrupgao do setor publico e 

privado, desestimula investimentos externos no pais, tornando-o menos atrativo para 

as estrategias de empresas globais. 

Em busca de protegao para seus negocios, os traficantes podem tambem se 

associar a politicos, obtendo favores e influencia politica por meio de suborno. 

O trafico de pessoas em larga escala pode causar efeitos negativos no 

equilibrio populacional de regioes, tanto no local de origem das vitimas quanto no 
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pais que passa a receber membros de determinado grupo etnico ou nacional, fato 

que pode dar origem a movimentos xenofobicos. 

A introdugao das vitimas na industria ilegal do sexo e nos setores que 

desrespeitam as leis trabalhistas tern o potencial de gerar guerras territorials entre 

traficantes e os chefes que controlam a exploragao humana. 

2.3 Dos traficantes, vitimas e os fatores que levam a vitima a migrar 

Em 2003, pesquisa encomendada pelo Ministerio da Justiga (MJ) e pelo 

Escritorio das Nagoes Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC), analisou 36 

processos judiciais e inqueritos policiais nos Estados de Ceara, Goias, Rio de 

Janeiro e Sao Paulo. Os dados coletados nao surpreenderam ao mostrar que os 

homens figuram como a maioria dos traficantes. No entanto, observou-se que ha 

tambem numeros de mulheres (43,7% dos indiciados por trafico), que atuam 

principalmente no recrutamento das vitimas. 

Numeros proximos a esses foram tambem observados em outros estudos, 

como a Pesquisa sobre Trafico de Mulheres, Criangas e Adolescentes para Fins de 

Exploragao Sexual Comercial (Pestraf, realizado em 2002, pelo Centra de 

Referenda, Estudos e Agoes sobre Criancas e Adolescentes (CECRIA), que estimou 

em 41% a participagao feminina entre traficantes. 

O mesmo levantamento feito pelo MJ-UNODC tambem apontou uma 

predominancia de acusados com mais de 30 anos de idade. No caso de mulheres 

aliciadoras, o fato de serem mais velhas parece Ihes conferir credibilidade e 

autoridade para "aconselhar" as vitimas a aceitar as ofertas vindas do exterior. 

Nos processos e inqueritos examinados, os acusados declararam ter 

ocupagoes em negocios como casas de shows, comercio, casas de encontro, bares, 

agendas de turismo, saloes de beleza e casas de jogos. 

A maioria dos brasileiros acusados nos inqueritos e processos examinados 

esta associada a um conjunto de negocios escusos (drogas, prostituigao, lavagem 

de dinheiro e contrabando), que, por sua vez, mantem ligagoes com organizagoes 

sediadas no exterior. 
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Entre os acusados ha uma presenga maior de pessoas com nivel medio e 

superior. Isso se explica, em parte, pela caracteristica internacional do crime, que 

exige maior escolaridade para possibilitar operagoes que podem ter ramificagoes em 

diferentes paises. Acrescenta no mesmo sentido Rogerio Greco: 

O agente, portanto, atua verdadeiramente como um empresario do sexo, da 
prostituigao, adquirindo passagens, obtendo visto em passaporte, arrumando 
alguma colocacao em casas de prostituicao, enfim, praticando tudo aquilo 
que seja necessario para que o sujeito passivo consiga ultrapassar as 
fronteiras dos paises nos quais se prostituira. (2006, p. 653). 

Quanto a nacionalidade, encontra-se a presenga tanto de brasileiros como de 

estrangeiros. Enquanto que a pesquisa MJ-UNODC traz larga presenga de 

brasileiros entre os indiciados (88,2%), a Pestaf aponta que 32,3% dos recrutadores 

identificados em reportagens da midia sao do exterior (Espanha, Holanda, 

Venezuela, Paraguai, Alemanha, Franga, Italia, Portugal, China, Israel, Belgica, 

Russia, Polonia, Estados Unidos e Suiga). 

Uma explicagao para a discrepancia entre os numeros e o fato da pesquisa 

MJ-NODC so ter contabilizado aliciadores contra os quais existia um inquerito ou 

processo em andamento. 

A Pestaf, por outro lado, reuniu depoimentos e reportagens da imprensa. Uma 

das conclusoes possiveis de se chegar a partir desses dados e que hoje o sistema 

de justiga nacional nao consegue chegar aos aliciadores estrangeiros, apesar dos 

indicios de sua atuagao no pais, revelados pela Pestaf e outros estudos 

academicos. 

Mulheres jovens (entre 18 e 21 anos), solteiras e de baixa escolaridade sao 

as principais vitimas das redes internacionais de trafico de seres humanos que 

operam no Brasil 

O baixo nivel de escolaridade das vitimas influi na decisao das mesmas, pois 

muitas sao aliciadas por falsas promessas de empregos e de melhoria nas 

condigoes de vida. Entretanto, parte das vitimas e formada por profissionais do sexo 

que entram em contato com as redes de trafico por meio dessa atividade. 

As razoes que levam alguem desejar fazer uma mudanga radical em sua vida 

varia de pessoa para pessoa. Algumas sao compelidas a deixar suas cidades ou 

paises devido a necessidade e, outras, em fungao de um desejo de buscar novos 

rumos ou experiencias. Dentre os fatores que levam a vitima a migrar elegemos 
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alguns: Falta de recursos economicos; Oportunidades no exterior; Desejo por mais 

renda e status; Fuga da opressao e da estigmatagao; Desejo de aventuras; Busca 

por estabilidade emocional e; Turbulencia politica. 

Em locais onde nao ha oportunidades de trabalho, ausencia de condigoes 

para suprir as necessidades humanas mais basicas, como alimentagao, abrigo e 

vestuario, podem torna-se um obstaculo intransponivel a sobrevivencia. Ha casos 

tambem em que, mesmo que as necessidades basicas estejam satisfeitas, nao ha 

perspectivas economicas para o future Essa falta de seguranga da origem a 

estresse, frustragao e o desejo de maior estabilidade, que pode vir a ser buscada em 

outros locais. 

Nem todos os que cogitam emigrar sao necessariamente pobres. Muitos 

acreditam que so no exterior irao conseguir a educagao e as oportunidades que irao 

incrementar suas carreiras e possibilitar melhores salarios. 

Embora possam ter seguranga para o futuro, algumas pessoas desejam mais 

conquistas para suas vidas. Outras podem sentir-se pressionadas, pela familia ou 

por amigos, a desempenhar tarefas que deem mais "prestigio" e como nao 

encontram oportunidades em sua comunidade decidem buscar alternativas em 

outros lugares. 

Mulheres vivendo em sociedades conservadoras podem se ver forgadas a 

abandonar sua comunidade para escapar da reprovagao e do isolamento. Uma 

mulher que tenha sido vitima de estupro, ou mesmo que tenha exercido a 

prostituigao, ou ainda, que tenha tido filhos sem ter sido casada, pode torna-se 

estigmatizada e ficar impossibilitada de reconstruir sua vida. 

A vontade de viver novas emogoes e um dos principals motivos que levam a 

as pessoas a viajar para outros paises, independentemente de sua situagao 

financeira. 

Uma pessoa pode sair atras de uma vida em outro lugar para escapar de uma 

situagao familiar abusiva ou disfuncional. Se nao recebe manifestagao de afeto, 

amor e compreensao, ela tendera a procurar apoio emocional longe de casa. 

Guerras civis, situagao politica conturbada e governos autoritarios podem 

provocar o cerceamento das liberdades e direitos civis, tornando-se um estimulo a 

emigragao. 

Uma vez aliciadas e submetidas a um regime de exploragao em outro pais, as 

vitimas dificilmente conseguem se desvincular da rede de exploragao ate que 
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paguem sua "divida", devido a varias razoes impeditivas, como a situagao irregular 

no pais e privagao do seu passaporte por parte dos traficantes, juntamente com o 

desconhecimento da lingua local. 

Outro fator seria o rigido monitoramento de segurangas, que impedem a livre 

saida dos locais de trabalho, como o receio de colocar a vida dos familiares em risco 

ou de que eles tenham conhecimento da condigao em que vivem. 

2.4 A experiencia traumatica das vitimas 

A sindrome pos-traumatica e um conjunto de sintomas apresentados por 

pessoas que vivenciam situagoes extremas de ameaga ou violencia. A experiencia 

(estupro, assalto, testemunho de morte de outro individuo) pode produzir um choque 

tao grande que a pessoa torna-se incapaz de compreender a natureza do que 

ocorreu ou de aceitar que o fato aconteceu com eia mesma. 

As vitimas que sofrem abusos brutais de traficantes, nao conseguem encaixar 

as agressoes dentro de qualquer sistema de valores de comportamentos humanos 

aceitaveis, perdem capacidade de racionalizar sobre o ocorrido e entram em um 

processo de negagao de que tenham passado por essa experiencia - uma condigao 

psicologica conhecida como "dissociagao". 

A dissociagao atrapalha a capacidade da vitima de reagir e e acompanhado 

de uma serie de sintomas: As vitimas podem reagir aos abusos de maneira 

extremamente indiferente e apatica, o que e mais um sinal de que podem estar 

incapacitadas de perceber que a violencia foi cometida contra elas mesmas; As 

vitimas "despersonalizam" a experiencia e passam a crer que ela aconteceu com 

outra pessoa; Podem ficar com a nogao de tempo alterada e sofrer danos de 

memoria, havendo ate fragmentagao de percepgao, sentimentos e consciencia; As 

vitimas nao podem ser capazes de recordar e descrever a experiencia de maneira 

coerente e em detalhes. Em muitos casos, elas somente conseguem narrar 

sensagoes e fragmentos de memoria desconexos e; Sofrendo "flashbacks", em que 

imaginam que os abusos estao mais uma vez sendo infligidos a elas. Esse processo 

pode ser despertado por coisas pequenas como um cheiro ou ruido especifico. 
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A experiencia traumatica permanece por anos e em muitos casos, pelo resto 

da vida das vitimas, como um fator psicologico capaz de promover o panico, terror, 

medo, tristeza ou desespero e se manifesta em fantasias, pesadelos traumaticos e 

recriagoes psicoticas das agressoes. 

Vitimas do trafico sao submetidas a relagao de exploragao de longo prazo, em 

que os abusos traumaticos nao se restringem a um unico incidente de extrema 

violencia, mas durante um prolongado periodo de tempo. A consequencia disso e 

que as vitimas tern tempo de adaptar seu comportamento com o objetivo de reduzir 

o risco de novas agressoes. 

Essas formas de comportamento adaptado sao conhecidas como "estrategias 

de sobrevivencia". As tres principals sao: Evitagao, identificagao com o agente e 

desligamento. 

A Evitagao ocorre quando a vitima fara de tudo ao seu alcance para impedir 

novas violencias. Ela podera se tornar docil e totalmente obediente em relagao ao 

traficante. Uma vitima compelida a prostituigao podera se dedicar a tarefa com um 

entusiasmo aparente que nada mais e do que uma conduta planejada para agradar 

ao traficante e evitar "castigos". 

A Identificagao com o traficante, conhecida com "Sindrome de Estocolmo", 

surge quando a vitima sente que nao pode sobreviver as violencias, que esta isolada 

do resto do mundo, que a fuga e impossivel ou muito arriscada e que as reagoes do 

traficante em relagao a ela depende de seu comportamento. 

Para conseguir aprovagao, a vitima passa a se colocar na posigao do 

traficante, adotando suas posigoes e sua maneira de pensar. Essa estrategia faz 

com que a vitima possa se recusar a cooperar com o operador do direito e deixar de 

tomar atitudes que possibilitem seu proprio resgate. Em alguns casos, o grau de 

identificagao chegara ao ponto que a vitima oferecera explicagoes implausiveis 

quando confrontada com fortes evidencias de que foi traficada. Esse processo e 

ainda mais forte quando o traficante ocasionalmente finge e preocupar com a vitima. 

Isso aumenta a confusao e falta de orientagao da vitima, ao mesmo tempo em que 

Ihe da esperangas de obter algum controle sobre a situagao e evitar novas violencias 

se mantiver um bom comportamento. 

E por ultimo, temos o desligamento que e a etapa em que as vitimas ficam tao 

identificadas com os traficantes que abandonam suas emogoes e pensamentos e 

desligam-se de suas personalidades. Esse comportamento e uma estrategia de 



33 

sobrevivencia que pode resultar na demonstragao de altos niveis de apatia ou 

indiferenca por parte das vitimas diante de seu proprio sofrimento. 

2.5 Como lidar com as vitimas 

A recuperacao de vitimas e um processo complexo que exige tempo e apoio 

altamente especializado. A negligencia quanto a esses cuidados pode resultar em 

severos e permanentes danos psicologicos para as vitimas. 

A dificuldade vivenciada em uma dessas fases, em especial na de 

reintegragao social pode favorecer o retorno da pessoa traficada para as redes de 

trafico, na qualidade de vitima reincidente ou ainda, na qualidade de aliciadora. No 

processo de recuperacao, e comum as vitimas passarem por varios estagios. Como 

a hostilidade em relagao as pessoas que as atendem, em especial agentes publicos 

juntamente com a desorientagao e possivelmente e reconstrugao e recapitulagao 

dos eventos e por fim a reintegragao social. 

As fronteiras entre essas quatro fases, e a duragao de cada uma, sao 

bastante imprecisas. A vitima pode tambem oscilar entre os diferentes estagios 

durante o processo de recuperacao. 

E fundamental evitar a "revitimizacao" da vitima. Algumas mulheres, ao serem 

localizadas, sao tratadas como criminosas, e nao como vitima de exploragao sexual. 

Em certas ocasioes, ao inves de serem submetidas a um exame medico para 

avaliagao ou comprovagao das violencias sofridas, chegam a ser encarceradas ou 

sofrem a deportagao imediata, sem nenhum respeito por seus direitos ou 

atendimento humanitario. 

A abordagem do operador do direito deve ser bastante ponderada, pois em 

muitos casos trata-se de uma questao muito complexa. O profissional teve ter 

sensibilidade e capacidade para determinar quais pessoas sao vitimas verdadeiras 

do trafico de seres humanos e quais sao migrantes que podem estar cometendo 

uma serie de contravengoes comuns ao trafico, como atravessamento ilegal de 

fronteira, posse de documentos falsos. Nesse sentido acrescenta Rogerio Greco que 

"somente aquele que exercer a prostituigao podera ser considerado sujeito passivo 
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desse delito, considerando-se, nesse caso, um crime proprio". (GRECO, 2006, p. 
654). 

Apos a determinacao do status de pessoa como vitima do trafico, deve-se 

evitar a adocao de uma conduta recriminatoria contra ela, por exemplo, manifestar 

qualquer tipo de censura quanto a sua ligagao com a prostituicao, ou ainda 

colocando-a sob muita pressao para colaborar com as investigagoes. Como bem 

observa Lelio Braga Calhau "[...] no processo penal ordinario e na fase de 

investigagao policial, a vitima e tratada com descaso, e muitas vezes com 

desconfianga pelos agentes de controle estatal da criminalidade [...]" (2006, p. 37-

38). 

Por mais que esteja, justificadamente, tentando estabelecer a verdade dos 

fatos, um investigador que pressiona uma vitima com o objetivo de faze-la lembrar 

de detalhes ou episodios corre um risco de retraumatiza-la ou comprometer o 

progresso das diligencias. Tambem e improdutivo fazer comentarios a vitima sobre 

sua ingenuidade em acreditar nas ofertas feitas pelos traficantes ou argumentar que 

as violencias sofridas foram consequencias dos atos irresponsaveis ou impensadas 

de sua parte. Uma atitude como essa somente ira diminuir sua confianga nos 

professional's de seguranga pubiica. 

Sera imprescindivel para saude psicologica da vitima que os agentes da lei 

demonstrem empatia e tentem oferecer imediatamente seguranga fisica e acesso a 

apoio de especialistas. O provavel e que a vitima de uma narrativa detalhada de sua 

historia somente apos ter recebido apoio especializado e conquistado algum grau de 

autonomia. 

A cooperagao com os operadores do direito sempre envolve uma parcela de 

risco para as vitimas do trafico, e possivelmente tambem para suas familias. E 

importante que no contato com a vitima os responsaveis pelo atendimento nao 

fagam promessas de dificil cumprimento. O fundamental e que as vitimas estejam 

totalmente conscientes de todas as implicagoes e riscos associados a quaisquer 

decisoes que estejam requisitadas delas pelos investigadores, evitando 

consequentemente o fenomeno das cifras negras que e "[...] o conjunto de crimes 

que nao chegam ao conhecimento do estado pelos mais variados motivos [...]" 

(CALHAU, 2006, p. 38). 

Durante todo o relacionamento com a vitima, o agente da lei, deve respeitar o 

seu direito de privacidade, assegurando-se que seu nome e imagem nao sejam 
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divulgados na imprensa. Tal exposigao pode comprometer a reestruturagao da vida 

da vitima, tanto por contribuir para a sua estigmatizagao dentro de sua comunidade 

quanto por reaproxima-la de criminosos. 

Alem disso, muitos das vitimas do trafico talvez jamais venham a se recuperar 

das agressoes psicologicas, sexuais e fisicas que foram submetidas. Nao e um 

trabalho do investigador responsabilizar-se pelo processo de recuperagao das 

vitima, para isso existe ONGs e agendas governamentais mais preparadas, mas e 

seu dever assegurar que elas tenham consciencia dos servigos de assistencia 

disponiveis e facilitar o acesso a esse auxilio. 

O desafio que se coloca aos agentes da lei e char a confianga e ambiente 

dentro dos quais as vitimas possam se sentir prontas para cooperar com a policia e 

o sistema judicial. Esse tipo de apoio e protegao podera possibilitar consequencias 

fundamentais ao combate ao trafico de pessoa: mais condenagoes de traficantes, o 

que conseqiientemente, servira como dissuasor de novos crimes. 



CAPiTULO 3 DO COMBATE E OS MECANISMOS LEGISLATIVOS 

O capitulo terceiro aborda as principals rotas do trafico tanto no cenario 

nacional como no internacional, os ramos de atuacao da rede criminosa, onde 

buscar provas para incriminar tal delito, e por ultimo o combate ao trafico e seus 

instrumentos normativos de enfrentamento do trafico de pessoas. 

3.1 As principals rotas do trafico de pessoa. 

A Pesquisa sobre Trafico de Mulheres, Criangas e Adolescentes para Fins de 

Exploragao Sexual Comercial (Pestraf) identificou que as vitimas brasileiras das 

redes internacionais saem principalmente de cidades litoraneas (Rio de Janeiro, 

Vitoria, Salvador, Recife e Fortaleza.). Ha tambem registros consideraveis de caso 

nos Estados de Goias, Sao Paulo, Minas Gerais e Para. Os destinos principais sao 

Europa (principalmente Espanha, Holanda, Italia e Portugal) e paises da America 

Latina (como Venezuela, Paraguai e Suriname). 

O relatorio que acompanha o levantamento destaca que as mulheres adultas 

sao na maioria dos casos enviadas para outros paises (Espanha, Holanda, 

Venezuela, Italia, Portugal, Paraguai, Suiga, Estados Unidos, Alemanha e 

Suriname), enquanto as adolescentes sao traficadas atraves de rotas intermunicipais 

e interestaduais, com conexoes para as fronteiras da America do Sul (Venezuela, 

Guiana Francesa, Paraguai, Bolivia, Peru, Argentina e Suriname). 

Os estados do Goias e Ceara foram diagnosticados pela Pestraf como dois 

dos principais pontos de origem das vitimas do trafico. Em Goias, as vitimas, 

geralmente nao tern atuacao anterior na prostituicao e partem para o exterior 

motivadas por falsas promessas de emprego e vida melhor. Ja no Ceara, o turismo 

sexual e a principal fonte de recrutamento e nao raro as vitimas tern envolvimento 

previo com a prostituicao. 

Onde ha acentuada presenga do turismo sexual, os policiais veem-se diante 

de situagoes mais intricadas e que dificultam a identificagao do trafico, ja que e 
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comum o estabelecimento de fortes relacoes afetivas entre mulheres e seus 

aliciadores. 

Outra pesquisa, encomendada pelo Ministerio da Justiga e pelo Escritorio das 

nagoes Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODC) sobre processos e inqueritos no 

Ceara, Goias, Rio de Janeiro e Sao Paulo, observou que em casos de trafico 

isolados (nos quais as vitimas normalmente nao sao prostitutas) predominam as 

relacoes de conhecimento e ate de parentesco, o que aumenta a confianga da vitima 

nas falsas propostas de emprego. 

De acordo com a Pestraf, as mulheres sao convencidas a migrar mediante 

promessas de uma vida melhor no exterior, trabalhando como dancarinas ou 

empregadas domesticas. 

3.2 Os ramos de atuacao da rede criminosa 

As organizagoes criminosas envolvidas com a prostituigao e com o trafico de 

seres humanos podem se associar a alguns tipos especificos de empresas, que 

formam uma rede de favorecimento e beneficiam-se indiretamente do negocio. Em 

alguns casos, essas empresas simplesmente fornecem uma fachada legal para 

essas organizagoes. 

Algumas das empresas ligadas as organizagoes criminosas, usam como 

finalidade o entretenimento, que geralmente acontece em prostibulos, agendas de 

acompanhantes, casas de massagem, casas de shows, danceterias, boates, bares, 

restaurantes, lanchonetes, moteis e barracas de praias. Atuam tambem no ramo da 

moda como agendas de modelos. E ainda como agendas de emprego para 

empregadas domesticas, babas, acompanhantes de viagens, dangarinas, atrizes e 

cantoras, com tambem na produgao de filmes pornograficos envolvendo ate servigos 

de telessexo. Algumas como as agendas de casamento, atrai muito pelo fato de 

uma promessa de compromisso serio. E por ultimo o turismo no caso de agendas de 

viagens, hoteis, spas/resorts, empresas de taxi. 

Os casamentos agenciados e o turismo sexual estao interligados. Em alguns 

paises, traficantes casam-se com prostitutas apenas com o objetivo de facilitar o 

aliciamento e fazer o transporte da vitima para outro pais com mais seguranga. 
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As redes do trafico tambem operam em torno de grandes projetos 

governamentais de desenvolvimento de infra-estrutura, como construgao de 

rodovias, hidrovias e frentes de assentamento agricolas, e de mineragao (garimpos). 

O mercado de prostituicao que se cria para atender aos trabalhadores envolvidos 

nessas obras torna-se potencial fonte para o aliciamento de vitimas. 

As redes criminosas atuam por etapas: recrutamento, transporte e 

exploragao. Enquanto algumas das vitimas sao sequestradas a forga, as vezes 

sendo drogadas, muitas partem por vontade propria, depois de terem sido 

convencidas pelos aliciadores. Uma parte dessas vitimas e completamente 

enganada, embarcando com a crenca de que encontrara trabalho digno e com boa 

remuneracao. Ja outra parcela tern consciencia de que foi arregimentada para a 

industria do sexo ou para algum tipo de trabalho bragal. Estas vao descobrir ao 

chegar que as condigoes de trabalho, pagamento e o de liberdade pessoal nao sao 

os mesmos que haviam sido combinados. 

£ preciso salientar que o fato de a vitima saber com antecedencia que sera 

encaminhada para a prostituigao ou alguma outra atividade ilegal, como por 

exemplo, trabalho domestico nao-autorizado pelo governo do pais receptor, nao 

altera em nada as circunstancias do crime: os responsaveis pelo trafico e pela 

exploragao continuam com a mesma reprovagao. 

Muitas das vitimas por nao terem dinheiro, com frequencia concordam em se 

endividar e pagar posteriormente os gastos correspondentes a documentagao para 

viajar, a passagem e despesas para se iniciar na prostituigao. Dessa forma, elas 

ficam "presas" aos traficantes, sujeitas a exploragao por meio de submissao as 

condigoes abusivas e /ou partilhas expropriatorias de seus ganhos, o que dificulta a 

quitagao desse debito. O pagamento e menor do que o combinado, sendo que ha 

ainda a cobranga de custos "ocultos", como aluguel de quartos, alimentagao e 

propaganda do servigo, que nao haviam sido comunicados na hora em que o acordo 

foi fechado. 

Os metodos e rotas de transporte dependem das circunstancias geograficas. 

As vitimas sao traficadas por aviao, barco, trem, automoveis e ate a pe. A rota pode 

incluir um pais de transito ou ir diretamente do local de origem ate o destine As 

fronteiras podem ser cruzadas de maneira legal ou ilegal. Os traficantes 

frequentemente produzirao documentos falsos para as vitimas e as acompanharao 

na etapa de transporte, de forma a garantir sua seguranga. Ou entao poderao 
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apenas orientar a vitima na obtencao de passaporte e visto de entrada, deixando-as 

de viajar desacompanhadas e recebendo-as no pais de destino. 

A exploragao sexual ira depender das condigoes da industria do sexo do local 

de destino, incluindo o nivel de controle exercido pela policia. As vitimas terao que 

se prostituir nas ruas ou nos bordeis, clubes noturnos, saunas, casas de massagem 

hoteis e domicilios particulares, realizando longas jornadas de trabalho, sem direito a 

descanso, e sendo obrigadas a atender todos os servigos sexuais exigidos pelos 

clientes. 

Como ha mercado do sexo uma grande rotatividade devido a sempre 

presente demanda por "novas meninas", o explorador, visando maiores lucros, 

mantem contatos permanentes com as redes de aliciamento, objetivando "renovar o 

grupo de mulheres". Nessa logica de mercado, a fim de abrir "novas vagas" no seu 

"estabelecimento", permite o explorador, a desvinculagao de pessoas traficadas 

apos o saldo do seu debito, o que segundo informagoes da Divisao de Direitos 

Humanos do Departamento da Policia Federal, demora em media de tres a quatro 

meses. 

3.3 Das provas incriminatorias 

Devido aos metodos violentos e intimidadores empregados pelos traficantes, 

os investigadores devem se preparar para o fato de que as vitimas nao estarao 

dispostas a colaborar com depoimentos e representagoes. 

Como tern medo de sofrer represalias dos criminosos, as vitimas nao se 

dispoem a apresentar queixas, o que aumenta em muito a importancia da coleta de 

provas incriminatorias. 

Os traficantes podem variar seu modus operandi, alterar as rotas, usar 

identidades falsas e muitas outras estrategias para evitar a prisao. Mas existe uma 

caracteristica no trafico da quais os criminosos nao podem fugir se desejam obter 

lucros: eles precisam divulgar seu "produto". 

As necessidades de fazer com que os clientes potenciais saibam de sua 

oferta cria nos traficantes um "calcanhar de Aquiles". Nao se justifica comercialmente 

traficar vitimas para a sua exploragao se os consumidores nao tern como saber da 
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existencia desse servigo. E isso somente pode acontecer atraves de alguma forma 

de propaganda, seja pequena, numa boca-a-boca, seja sofisticada, com anuncios na 

midia e em sites na internet. 

Se um cliente pode localizar as prostitutas, tambem o pode o investigador. E 

se ele pode localizar a prostituigao, tambem pode localizar os traficantes. 

As caracteristicas comerciais envolvidas no trafico de pessoas obrigam os 

traficantes a se envolver nas seguintes operagoes. propaganda, alugueis de imoveis, 

transporte, comunicagoes e transagoes financeiras. 

A propaganda ocorre no momento do recrutamento, para atrair as vitimas, e 

na de exploragao, para obter clientes. Como nos alugueis de imoveis para abrigarem 

as prostitutas nos esconderijos. O transporte seria para a obtencao de passaportes 

falsos e passagens juntamente com as comunicagoes na organizacao do 

recrutamento das vitimas. As transagoes financeiras sao realizadas em todas as 

atividades acima descritas. 

As investigagoes financeiras sao de crucial importancia para o processo. Alem 

de fornecer provas que poderao ser usadas no julgamento, elas ajudam a revelar 

detalhes dos metodos de operagao. Por exemplo, a compra de passagens aereas 

pode anunciar o iminente transporte de vitimas. Igualmente, a analise dos gastos de 

cartoes de credito pode expor as companhias aereas, hoteis restaurantes mais 

usados pelos traficantes, permitindo operagoes de vigilia. 

As evidencias de ganhos e gastos de larga soma de dinheiro, que em muito 

superam as fontes de renda declaradas pelo traficante, vao fortalecer o conjunto 

probatorio de forma a dificultar a contra-argumentagao da defesa. A investigagao 

financeira tambem fornecera a base para que, apos a condenagao, sejam 

confiscados os bens do acusado. 

Os dados obtidos com a quebra do sigilo bancario e fiscal dos suspeitos sao 

essenciais tambem para evitar que o produto da atividade ilicita seja levado ao 

exterior e utilizado para subsidiar as atividades da organizagao. 

A capacidade dos operadores do direito de identificar, investigar, sequestrar e 

confiscar bens originados do trafico manda aos criminosos uma mensagem 

poderosa. Isso e particularmente importante neste momento em que o trafico de 

seres humanos e visto como uma atividade de baixos riscos e altos lucros. 

Para obtengao dessas provas incriminatorias faz-se necessario utilizar de 

artificios com as de "Operagoes de vigilancia e monitoramento": 
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Na primeira fase, a vigilancia tern o objetivo de obter um panorama geral da 

operagao, o modus operandi da rede e identificar os principais elementos 

envolvidos. Tambem fornece importantes dados para o calculo do faturamento 

obtido pelos traficantes com a exploragao sexual das vitimas. Ao realizar um 

detalhado registro do movimento de entrada e saida de clientes em prostibulo, o 

investigador reune evidencias que poderao ser usadas no confisco de bens. 

No momento seguinte, deve-se acrescentar a vigilancia estatica o 

monitoramento movel de suspeitos e vitimas, com o objetivo de descobrir seus 

enderegos e residencias. Nos casos em que os chefes das organizagoes nao visitam 

os locais de exploragao, o monitoramento de elementos do segundo escalao pode 

ser a maneira mais eficaz de descobrir quern esta no comando das operagoes. 

A partir dai, o monitoramento dos principais suspeitos passa a ter o objetivo 

de colher evidencias para mostrar que eles nao trabalham ou nao tern fontes 

legitimas de renda. Ainda que tenha fonte de renda declarada, as provas reunidas 

deverao apontar que elas estao ligadas as atividades vinculadas ao trafico - como 

uma propriedade de agenda de casamento, por exemplo - e que, de qualquer 

maneira, nao permitem um faturamento compativel com os gastos realizados pelos 

suspeitos. 

Os investigadores devem considerar a vigilancia e monitoramento em 

diversos lugares tais com, escritorios de agencias de viagens, de emprego, de 

casamentos, de acompanhantes, nos setores de vistos de embaixadas consulares, 

em prostibulos, bares, casas noturnas, casas de massagem, saunas, residencias de 

suspeitos e nos pontos de partida e chegada, no caso de rodovias, aeroportos e 

portos. 

Alguns dos detalhes que fornecem indicios de ato de trafico de pessoas que 

podem ser notadas por olhares treinados e experientes de policiais sao: a utilizagao 

de documentos falsos ou adulterados, a constancia de viagens de determinadas 

pessoas, o nervosismo ou agitagao, o agrupamento de possiveis vitimas em locais 

denunciados ou sob suspeigao previa. 

Uma ferramenta poderosa para a investigagao e a interceptagao telefonica. 

Embora nao permita que a agao penal configure flagrante oferece provas materiais 

que demonstrem o intento dos membros da organizagao criminosa e levem ao 

fornecimento de indicios colhidos por meios de monitoramento e gravagao em video 

dos suspeitos e, a te mesmo, da infiltragao dos agentes no seio da organizagao. 



42 

Dada a natureza transnacional do trafico de pessoas, os agentes da lei nao 

podem prescindir da cooperagao com as policias de outros paises e organizagoes 

como a Interpol e Europol. Nas embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil, os 

adidos policiais oferecem ajuda e sao um importante canal para o intercambio de 

informagoes. 

O auxilio do Poder Judiciario e o Ministerio Publico nas investigagoes sao de 

suma importancia. Os mandados de busca e apreensao, pegas fundamentais para 

reunir provas, as autorizagoes de interceptagoes, quer telefonica ou de ambiente, e 

os mandados de prisoes temporaria ou preventiva sao determinantes para o 

sucesso da investigagao. 

3.4 Do combate e os Instrumentos legislativos de enfrentamento ao trafico de 

pessoas. 

Em margo de 2004, com os decretos n° 5.015 e 5.017, o Brasil ratificou a 

Convencao das Nagoes Unidas Contra o Crime Organizado transnacional 

(Convengao de Palermo) bem como o Protocolo Adicional para a Prevengao, 

repressao e Punigao do Trafico de Pessoas, especialmente Mulheres e Criangas e o 

Protocolo Adicional ao Trafico de Migrantes por via Terrestre, Maritima e Aerea. 

Como a Constituicao federal de 1988, no seu artigo 84, inciso, VIII, que 

garante que o pais cumprira todas as orientagoes de acordos intemacionais 

ratificados. Em margo de 2005, apos aprovagao do Congresso Nacional, o 

presidente aprovou mudangas no Codigo Penal Brasileiro, sancionando a Lei n° 

11.106, de 28 de margo de 2005, onde nas alteragoes introduzidas, houve uma 

mudanga no texto para incluir tambem os homens entre as vitimas do trafico - as 

mengoes que antes eram feitas as "mulheres" agora sao feitas a "pessoas". 

Antes do advento da referida lei, o artigo 231 do CPB, dispunha "Trafico de 

Mulheres" que rezava: 

Art. 231. Promover, ou facilitar a entrada, no territOrio nacional, de mulher que 
nele venha a exercer a prostituicSo, ou saida de mulher que v£ exerce-la no 
estrangeiro. 
Pena: - reclus§o de tres a oito anos. 
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"O sujeito passivo e mulher, como se depreende na descricao tipica". 

(JESUS, 2002, p. 181). Salientava o doutrinador em restringir pessoas do sexo 

feminino para vitimas desse delito. 

Atualmente com o advento da Lei n° 11.106/2005, o mencionado dispositivo 

legal sofreu algumas modificacoes substanciais, e, sob a nova rubrica "Trafico 

Internacional de Pessoas, passou a ter a seguinte redagao: 

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no territ6rio nacional, de 
pessoa que venha exercer a prostituicao ou saida de pessoas para exerce-la 
no exterior. 
Pena: - reclusao de tres a oito anos e multa. (grifo nosso) 

Percebe-se para o alerta em se tambem reconhecer com o homem ser sujeito 

passivo desse crime: 

Tal ideia veio atender aos reclames da sociedade que nao mais compactuava 
com a ideia de que somente as mulheres poderiam ser vitimas desse crime. 
Sem duvida, a epoca em que o C6digo Penal foi editado, era inimaginavel o 
trafico de homens para exercer a prostituicao. (CAPEZ, 2006, p. 96). 

O qualificativo internacional se justifica porque a nova Lei criou o artigo 231-A, 

intitulando "Trafico Interno de Pessoas". Assim, passamos a ter duas especies de 

trafico de pessoas: o internacional e o interno. 

Alem dessas modificagoes a referida Lei cuidou de acrescentar uma nova 

conduta tipica ao artigo 231 do Codigo Penal, consubstanciado no verbo 

"intermediar", num aspecto de "novatio legis incriminadora". 

As inovagoes daquela lei tambem previram que a multa passou a integrar o 

preceito secundario do caput, alcangando todas as modalidades de trafico 

internacional, pouco importando o intuito comercial, revelado pelo animus lucrandi. 

Antes a multa era uma qualificadora do crime, quando esse fosse cometido com o 

intuito de lucro, e Ihe acrescentava uma pena pecuniaria, sendo expressamente 

revogado pela Lei n° 11.106/2005. 

Nesta diregao recentemente no Brasil foi criado a Politica Nacional de 

Enfrentamento ao Trafico de Pessoas, com algumas participagoes do Estado e da 

sociedade civil. 

Atualmente ja se tern uma Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 

Pessoas Decreto N° 5.948/2006, que tern por finalidade estabelecer principios, 
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diretrizes e agoes de prevengao e repressao ao trafico de pessoas e de atengao as 

vitimas, conforme as normas e instrumentos nacionais e internacionais de direitos 

humanos e legislagao patria. 

A Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas, que vem anexa 

ao Decreto n° 5.948/2006, esta dividido em tres capitulos. O Capitulo I dispoe sobre 

sua finalidade precipua, qual seja, tragar diretrizes, principios e agoes no 

enfrentamento ao trafico de pessoas. Na primeira parte, define-se ainda a expressa 

"trafico de pessoas", tal como preveem os principais instrumentos internacionais, 

notadamente o Protocolo Adicional a Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional Relativo a Prevengao, Repressao e Punigao do Trafico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Criangas, e a legislagao brasileira referente ao 

assunto. 

Cumpre destacar que, ao se adotar a expressao "trafico de pessoas" consta 

no aludido Protocolo, fez-se mister especificar e adaptar a definigao ao ordenamento 

juridico patrio. Assim, a redagao dada ao artigo 2°, §§ 1° a 6°, responde a essa 

necessidade, buscando evitar eventuais descompassos da definigao adotada com a 

ordem vigente. 

O Capitulo II trata dos principios e das diretrizes, gerais e especificas, que 

conformam e orientam a Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas. 

Fiel aos principios gerais consagradores na Constituigao federal e nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos do qual o Brasil e parte, o nucleo da Politica 

Nacional estruturou-se em torno de tres grandes eixos de atuagao: prevengao ao 

trafico de pessoas (art. 5°); repressao ao trafico de pessoas e responsabilizagao de 

seus autores (art. 6°); e atengao as vitimas (art.7°). 

Essas diretrizes especificas sao, no capitulo III, desdobradas em agoes de 

competencia de orgaos ou entidades publicas das areas de justiga e seguranga 

publica, relagoes exteriores, educagao, saude, assistencia social, promogao de 

igualdade social, trabalho e emprego, desenvolvimento agrario, direitos humanos, 

protegao e promogao dos direitos da mulher, turismo e cultura. Dado o seu carater 

complexo e multidimensional, o enfrentamento ao trafico de pessoas requer agoes 

conjuntas e coordenadas entre as varias areas afetas ao problema. 

Alem de todas as alteragoes que aconteceu no CPB, e a criagao da Politica 

Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas, caminha-se para efetivas 

medidas de combate a esse crime. 



C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

A presente pesquisa cientifica teve por objetivo demonstrar a necessidade 

que urge, determinados fatos sociais, e mais especificamente o trafico internacional 

de pessoas como forma de resguardar os direitos fundamentais de liberdade 

pessoal e da dignidade da pessoa humana. 

O Direito, como um sistema de normas impostas, e reflexo de uma sociedade 

que se transforma e evolui a cada instante, cabendo ao legislador, como elaborador 

desse direito, acompanhar essa dinamicidade social e garantir, de forma clara, o 

respeito aos direitos que possuem as pessoas traficadas em face do Protocolo de 

Palermo. 

Mediante a analise do termo "trafico internacional de pessoas", constatou-se 

um avango em relagao a protegao as vitimas desse tipo de crime, antes somente 

restrito a mulher, hoje abrangendo qualquer pessoa. 

Atraves das questoes tratadas acerca do trafico de pessoas, constatou-se que 

a pobreza nao e o unico fator determinante para uma pessoa ser vitima desse tipo 

de crime, mais fatores esses diversos como de ordem cultural e social. E e 

justamente nesse ponto, a prova de que os principios da dignidade da pessoa 

humana e da liberdade pessoal sacramentados em diversos dispositivos na atual 

Carta Magna de 1988 estao sendo agredidos, na medida em que as pessoas sao 

levadas de seu pais de origem para serem exploradas sexualmente nao podendo 

dispor de seu proprio corpo e muito menos de sua liberdade de ir e vir, ficando 

condicionadas ao arbitrio de outrem. 

Percebeu-se, tambem, com grande relevancia que, o trafico internacional de 

pessoas como incontestavel fenomeno da globalizagao que e, precisa ser combatido 

de forma eficiente, fazendo com que as organizagoes criminosas que atuam nessa 

area sejam efetivamente localizados, identificados, detidos e punidos. E que as 

politicas publicas relacionadas ao problema sejam concretizadas, colocando em 

pratica as diretrizes, os principios e as agoes de enfretamento ao trafico de pessoas. 

Ressaltou-se, o ordenamento juridico, com o advento da Lei n° 11.106/05, 

que veio alargar o tipo penal para suprimir a deficiencia de se pensar que somente a 

mulher era vitima do trafico internacional de pessoas, desempenhando o papel 

importante nessa atualizagao legislativa na tentativa de se alcangar o almejado valor 
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da justiga, em face do combate ao crime. Dessa forma, a fim de cumprir os fins 

sociais e as exigencias da coletividade, o aplicador da lei, nao podera desconhecer a 

realidade social em que vive e se armara do referido instrumento legal. 

A partir da analise dos argumentos apresentados, e possivel concluir que ha 

uma necessidade de se reavaliar determinados conceitos juridicos e particularmente 

aqueles inseridos na Constituigao Federal ficando evidente que nao existe um 

resguardo aos principios da dignidade humana e da liberdade pessoal, na proporgao 

que esses direitos inerentes ao ser humano estao sendo ultrajados de forma tao 

clara. Outro ponto marcante a ser considerado e o fato de no meio estatal a 

existencia de preconceito em relagao a vitima que em muitas vezes e tratada com 

descaso por parte de agentes do estado. 

Por fim, a pesquisa teve por objetivo encontrar solugoes para combater essas 

violagoes aos direitos humanos, chamando atengao para o presente tema, a fim de 

engrandece-lo em ambito academico com novas fontes. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 DECRETO N° 5.017, DE 12 DE MARQO DE 2004. 

Promulga o Protocolo Adicional a Convengao das Nagoes 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo a 

Prevengao, Repressao e Punigao do Trafico de Pessoas, em 

Especial Mulheres e Criangas. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que Ihe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituigao, e 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto 

Legislative n° 231, de 29 de maio de 2003, o texto do Protocolo Adicional a 

Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo a 

Prevengao, Repressao e Punigao do Trafico de Pessoas, em Especial Mulheres e 

Criangas, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000; 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificacao 

junto a Secretaria-Geral da ONU em 29 de Janeiro de 2004; 

Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 29 de 

setembro de 2003, e entrou em vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004; 

DECRETA: 

Art. 1°. O Protocolo Adicional a Convengao das Nagoes Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional Relativo a Prevengao, RepressSo e Punigao do 

Trafico de Pessoas, em Especial Mulheres e Criangas, adotado em Nova York em 

15 de novembro de 2000, apenso por copia ao presente Decreto, sera executado e 

cumprido tao inteiramente como nele se contem. 

Art. 2°. Sao sujeitos a aprovagao do Congresso Nacional quaisquer atos que 

possam resultar em revisao do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimonio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da 

Constituigao. 



Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 12 de margo de 2004; 183o da Independencia e 116o da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Samuel Pinheiro Guimaraes Neto 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 15.3.2004 

PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCAO DAS NACOES UNIDAS CONTRA O 

CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL RELATIVO A PREVENCAO, 

REPRESSAO E PUNICAO DO TRAFICO DE PESSOAS. EM ESPECIAL 

MULHERES E CRIANCAS 

PREAMBULO 

Os Estados Partes deste Protocolo, 

Declarando que uma agao eficaz para prevenir e combater o trafico de pessoas, em 

especial mulheres e criangas, exige por parte dos paises de origem, de transito e de 

destino uma abordagem global e internacional, que inclua medidas destinadas a 

prevenir esse trafico, punir os traficantes e proteger as vitimas desse trafico, 

designadamente protegendo os seus direitos fundamentais, internacionalmente 

reconhecidos, 

Tendo em conta que, apesar da existencia de uma variedade de instrumentos 

internacionais que contem normas e medidas praticas para combater a exploragao 

de pessoas, especialmente mulheres e criangas, nao existe nenhum instrumento 

universal que trate de todos os aspectos relativos ao trafico de pessoas, 

Preocupados com o fato de na ausencia desse instrumento, as pessoas vulneraveis 

ao trafico nao estarem suficientemente protegidas, 



Recordando a Resolucao 53/111 da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, 

na qual a Assembleia decidiu criar um comite intergovernamental especial, de 

composigao aberta, para elaborar uma convencao internacional global contra o 

crime organizado transnacional e examinar a possibilidade de elaborar, 

designadamente, um instrumento internacional de luta contra o trafico de mulheres e 

de criancas. 

Convencidos de que para prevenir e combater esse tipo de criminalidade sera util 

completar a Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional com um instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir e 

punir o trafico de pessoas, em especial mulheres e criancas, 

Acordaram o seguinte: 

I. Disposigoes Gerais 

Artigo 1 

Relagao com a Convengao das Nagoes Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional 

1. O presente Protocolo completa a Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional e sera interpretado em conjunto com a Convengao. 

2. As disposigoes da Convengao aplicar-se-ao mutatis mutandis ao presente 

Protocolo, salvo se no mesmo se dispuser o contrario. 

3. As infragoes estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente 

Protocolo serao consideradas como infragoes estabelecidas em conformidade com a 

Convengao. 



Artigo 2 

Objetivo 

Os objetivos do presente Protocolo sao os seguintes: 

a) Prevenir e combater o trafico de pessoas, prestando uma atengao especial as 

mulheres e as criancas; 

b) Proteger e ajudar as vitimas desse trafico, respeitando plenamente os seus 

direitos humanos; e 

c) Promover a cooperagao entre os Estados Partes de forma a atingir esses 

objetivos. 

Artigo 3 

Definigoes 

Para efeitos do presente Protocolo: 

a) A expressao "trafico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 

transferencia, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo a ameaga ou 

uso da forga ou a outras formas de coagao, ao rapto, a fraude, ao engano, ao abuso 

de autoridade ou a situagao de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitagao de 

pagamentos ou beneficios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploragao. A exploragao incluira, no minimo, a 

exploragao da prostituigao de outrem ou outras formas de exploragao sexual, o 

trabalho ou servigos forgados, escravatura ou praticas similares a escravatura, a 

servidao ou a remogao de orgaos; 

b) O consentimento dado pela vitima de trafico de pessoas tendo em vista qualquer 

tipo de exploragao descrito na alinea a) do presente Artigo sera considerado 

irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alinea a); 



c) O recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou o acolhimento de 

uma crianga para fins de exploragao serao considerados "trafico de pessoas" mesmo 

que nao envolvam nenhum dos meios referidos da alinea a) do presente Artigo; 

d) O termo "crianga" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. 

Artigo 4 

Ambito de aplicagao 

0 presente Protocolo aplicar-se-a, salvo disposigao em contrario, a prevengao, 

investigagao e repressao das infragoes estabelecidas em conformidade com o Artigo 

5 do presente Protocolo, quando essas infragoes forem de natureza transnacional e 

envolverem grupo criminoso organizado, bem como a protegao das vitimas dessas 

infragoes. 

Artigo 5 

Criminalizagao 

1. Cada Estado Parte adotara as medidas legislativas e outras que considere 

necessarias de forma a estabelecer como infragoes penais os atos descritos no 

Artigo 3 do presente Protocolo, quando tenham sido praticados intencionalmente. 

2. Cada Estado Parte adotara igualmente as medidas legislativas e outras que 

considere necessarias para estabelecer como infragoes penais: 

a) Sem prejuizo dos conceitos fundamentais do seu sistema juridico, a tentativa de 

cometer uma infragao estabelecida em conformidade com o paragrafo 1 do presente 

Artigo; 

b) A participagao como cumplice numa infragao estabelecida em conformidade com 

o paragrafo 1 do presente Artigo; e 



c) Organizar a pratica de uma infragao estabelecida em conformidade com o 

paragrafo 1 do presente Artigo ou dar instrugoes a outras pessoas para que a 

pratiquem. 

II. Protegao de vitimas de trafico de pessoas 

Artigo 6 

Assistencia e protegao as vitimas de trafico de pessoas 

1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que seja permitido 

pelo seu direito interno, cada Estado Parte protegera a privacidade e a identidade 

das vitimas de trafico de pessoas, incluindo, entre outras (ou inter alia), a 

confidencialidade dos procedimentos judiciais relativos a esse trafico. 

2. Cada Estado Parte assegurara que o seu sistema juridico ou administrativo 

contenha medidas que fornegam as vitimas de trafico de pessoas, quando 

necessario: 

a) Informagao sobre procedimentos judiciais e administrativos apiicaveis; 

b) Assistencia para permitir que as suas opinioes e preocupagoes sejam 

apresentadas e tomadas em conta em fases adequadas do processo penal 

instaurado contra os autores das infragoes, sem prejuizo dos direitos da defesa. 

3. Cada Estado Parte tera em consideragao a aplicagao de medidas que permitam a 

recuperacao fisica, psicologica e social das vitimas de trafico de pessoas, incluindo, 

se for caso disso, em cooperagao com organizagoes nao-governamentais, outras 

organizagoes competentes e outros elementos de sociedade civil e, em especial, o 

fornecimento de: 

a) Alojamento adequado; 



b) Aconselhamento e informagao, especialmente quanto aos direitos que a lei Ihes 

reconhece, numa lingua que compreendam; 

c) Assistencia medica, psicologica e material; e 

d) Oportunidades de emprego, educacao e formacao. 

4. Cada Estado Parte tera em conta, ao aplicar as disposigoes do presente Artigo, a 

idade, o sexo e as necessidades especificas das vitimas de trafico de pessoas, 

designadamente as necessidades especificas das criangas, incluindo o alojamento, 

a educagao e cuidados adequados. 

5. Cada Estado Parte envidara esforgos para garantir a seguranga fisica das vitimas 

de trafico de pessoas enquanto estas se encontrarem no seu territorio. 

6. Cada Estado Parte assegurara que o seu sistema juridico contenha medidas que 

oferegam as vitimas de trafico de pessoas a possibilidade de obterem indenizagao 

pelos danos sofridos. 

Artigo 7 

Estatuto das vitimas de trafico de pessoas nos Estados de acolhimento 

1. Alem de adotar as medidas em conformidade com o Artigo 6 do presente 

Protocolo, cada Estado Parte considerara a possibilidade de adotar medidas 

legislativas ou outras medidas adequadas que permitam as vitimas de trafico de 

pessoas permanecerem no seu territorio a titulo temporario ou permanente, se for 

caso disso. 

2. Ao executar o disposto no paragrafo 1 do presente Artigo, cada Estado Parte tera 

devidamente em conta fatores humanitarios e pessoais. 



Artigo 8 

Repatriamento das vitimas de trafico de pessoas 

1. O Estado Parte do qual a vitima de trafico de pessoas e nacional ou no qual a 

pessoa tinha direito de residencia permanente, no momento de entrada no territorio 

do Estado Parte de acolhimento, facilitara e aceitara, sem demora indevida ou 

injustificada, o regresso dessa pessoa, tendo devidamente em conta a seguranga da 

mesma. 

2. Quando um Estado Parte retornar uma vitima de trafico de pessoas a um Estado 

Parte do qual essa pessoa seja nacional ou no qual tinha direito de residencia 

permanente no momento de entrada no territorio do Estado Parte de acolhimento, 

esse regresso levara devidamente em conta a seguranga da pessoa bem como a 

situagao de qualquer processo judicial relacionado ao fato de tal pessoa ser uma 

vitima de trafico, preferencialmente de forma voluntaria. 

3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, um Estado Parte requerido verificara, 

sem demora indevida ou injustificada, se uma vitima de trafico de pessoas e sua 

nacional ou se tinha direito de residencia permanente no seu territorio no momento 

de entrada no territorio do Estado Parte de acolhimento. 

4. De forma a facilitar o regresso de uma vitima de trafico de pessoas que nao 

possua os documentos devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa e nacional ou 

no qual tinha direito de residencia permanente no momento de entrada no territorio 

do Estado Parte de acolhimento aceitara emitir, a pedido do Estado Parte de 

acolhimento, os documentos de viagem ou outro tipo de autorizagao necessaria que 

permita a pessoa viajar e ser readmitida no seu territorio. 

5. O presente Artigo nao prejudica os direitos reconhecidos as vitimas de trafico de 

pessoas por forga de qualquer disposicao do direito interno do Estado Parte de 

acolhimento. 



6.0 presente Artigo nao prejudica qualquer acordo ou compromisso bilateral ou 

multilateral aplicavel que regule, no todo ou em parte, o regresso de vitimas de 

trafico de pessoas. 

III. Prevengao, cooperagao e outras medidas 

Artigo 9 

Prevengao do trafico de pessoas 

1. Os Estados Partes estabelecerao politicas abrangentes, programas e outras 

medidas para: 

a) Prevenir e combater o trafico de pessoas; e 

b) Proteger as vitimas de trafico de pessoas, especialmente as mulheres e as 

criangas, de nova vitimagao. 

2. Os Estados Partes envidarao esforgos para tomarem medidas tais como 

pesquisas, campanhas de informagao e de difusao atraves dos orgaos de 

comunicagao, bem como iniciativas sociais e economicas de forma a prevenir e 

combater o trafico de pessoas. 

3. As politicas, programas e outras medidas estabelecidas em conformidade com o 

presente Artigo incluirao, se necessario, a cooperagao com organizagoes nao-

governamentais, outras organizagoes relevantes e outros elementos da sociedade 

civil. 

4. Os Estados Partes tomarao ou reforgarao as medidas, inclusive mediante a 

cooperagao bilateral ou multilateral, para reduzir os fatores como a pobreza, o 

subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades que tornam as pessoas, 

especialmente as mulheres e as criangas, vulneraveis ao trafico. 



5. Os Estados Partes adotarao ou reforgarao as medidas legislativas ou outras, tais 

como medidas educacionais, sociais ou culturais, inclusive mediante a cooperagao 

bilateral ou multilateral, a fim de desencorajar a procura que fomenta todo o tipo de 

exploragao de pessoas, especialmente de mulheres e criangas, conducentes ao 

trafico. 

Artigo 10 

Intercambio de informagoes e formagao 

1. As autoridades competentes para a aplicacao da lei, os servigos de imigragao ou 

outros servigos competentes dos Estados Partes, cooperarao entre si, na medida do 

possivel, mediante troca de informagoes em conformidade com o respectivo direito 

interno, com vistas a determinar: 

a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional 

com documentos de viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem 

sao autores ou vitimas de trafico de pessoas; 

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas tern utilizado ou tentado 

utilizar para atravessar uma fronteira internacional com o objetivo de trafico de 

pessoas; e 

c) Os meios e metodos utilizados por grupos criminosos organizados com o objetivo 

de trafico de pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de vitimas, os 

itineraries e as ligagoes entre as pessoas e os grupos envolvidos no referido trafico, 

bem como as medidas adequadas a sua detecgao. 

2. Os Estados Partes assegurarao ou reforgarao a formacao dos agentes dos 

servigos competentes para a aplicagao da lei, dos servigos de imigragao ou de 

outros servigos competentes na prevengao do trafico de pessoas. A formagao deve 

incidir sobre os metodos utilizados na prevengao do referido trafico, na agao penal 

contra os traficantes e na protegao das vitimas, inclusive protegendo-as dos 

traficantes. A formagao devera tambem ter em conta a necessidade de considerar os 



direitos humanos e os problemas especificos das mulheres e das criangas bem 

como encorajar a cooperagao com organizagoes nao-governamentais, outras 

organizagoes relevantes e outros elementos da sociedade civil. 

3. Um Estado Parte que receba informagoes respeitara qualquer pedido do Estado 

Parte que transmitiu essas informagoes, no sentido de restringir sua utilizagao. 

Artigo 11 

Medidas nas fronteiras 

1. Sem prejuizo dos compromissos internacionais relativos a livre circulagao de 

pessoas, os Estados Partes reforgarao, na medida do possivel, os controles 

fronteirigos necessarios para prevenir e detectar o trafico de pessoas. 

2. Cada Estado Parte adotara medidas legislativas ou outras medidas apropriadas 

para prevenir, na medida do possivel, a utilizagao de meios de transporte explorados 

por transportadores comerciais na pratica de infragoes estabelecidas em 

conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo. 

3. Quando se considere apropriado, e sem prejuizo das convengdes internacionais 

aplicaveis, tais medidas incluirao o estabelecimento da obrigagao para os 

transportadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transporte, proprietario 

ou operador de qualquer meio de transporte, de certificar-se de que todos os 

passageiros sejam portadores dos documentos de viagem exigidos para a entrada 

no Estado de acolhimento. 

4. Cada Estado Parte tomara as medidas necessarias, em conformidade com o seu 

direito interno, para aplicar sangoes em caso de descumprimento da obrigagao 

constante do paragrafo 3 do presente Artigo. 

5. Cada Estado Parte considerara a possibilidade de tomar medidas que permitam, 

em conformidade com o direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de 



pessoas envolvidas na pratica de Infragoes estabelecidas em conformidade com o 

presente Protocolo. 

6. Sem prejufzo do disposto no Artigo 27 da Convengao, os Estados Partes 

procurarao intensificar a cooperagao entre os servigos de controle de fronteiras, 

mediante, entre outros, o estabelecimento e a manutencao de canais de 

comunicagao diretos. 

Artigo 12 

Seguranga e controle dos documentos 

Cada Estado Parte adotara as medidas necessarias, de acordo com os meios 

disponiveis para: 

a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, 

para que nao sejam indevidamente utilizados nem facilmente falsificados ou 

modificados, reproduzidos ou emitidos de forma ilicita; e 

b) Assegurar a integridade e a seguranga dos documentos de viagem ou de 

identidade por si ou em seu nome emitidos e impedir a sua criagao, emissao e 

utilizagao ilicitas. 

Artigo 13 

Legitimidade e validade dos documentos 

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte verificara, em conformidade com o 

seu direito interno e dentro de um prazo razoavel, a legitimidade e validade dos 

documentos de viagem ou de identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu 

nome e de que se suspeita terem sido utilizados para o trafico de pessoas. 

IV. Disposigoes finais 



Artigo 14 

Clausula de salvaguarda 

1. Nenhuma disposicao do presente Protocolo prejudicara os direitos, obrigacoes e 

responsabilidades dos Estados e das pessoas por forga do direito internacional, 

incluindo o direito internacional humanitario e o direito internacional relativo aos 

direitos humanos e, especifrcamente, na medida em que sejam aplicaveis, a 

Convencao de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados e 

ao principio do non-refoulement neles enunciado. 

2. As medidas constantes do presente Protocolo serao interpretadas e aplicadas de 

forma a que as pessoas que foram vitimas de trafico nao sejam discriminadas. A 

interpretagao e aplicagao das referidas medidas estarao em conformidade com os 

principios de nao-discriminacao internacionalmente reconhecidos. 

Artigo 15 

Solucao de controversias 

1. Os Estados Partes envidarao esforgos para resolver as controversias relativas a 

interpretagao ou aplicagao do presente Protocolo por negociagao direta. 

2. As controversias entre dois ou mais Estados Partes com respeito a aplicagao ou a 

interpretagao do presente Protocolo que nao possam ser resolvidas por negociagao, 

dentro de um prazo razoavel, serao submetidas, a pedido de um desses Estados 

Partes, a arbitragem. Se, no prazo de seis meses apos a data do pedido de 

arbitragem, esses Estados Partes nao chegarem a um acordo sobre a organizagao 

da arbitragem, qualquer desses Estados Partes podera submeter o diferendo ao 

Tribunal Internacional de Justiga mediante requerimento, em conformidade com o 

Estatuto do Tribunal. 

3. Cada Estado Parte pode, no momento da assinatura, da ratificagao, da aceitagao 

ou da aprovagao do presente Protocolo ou da adesao ao mesmo, declarar que nao 



se considera vinculado ao paragrafo 2 do presente Artigo. Os demais Estados 

Partes nao ficarao vinculados ao paragrafo 2 do presente Artigo em relagao a 

qualquer outro Estado Parte que tenha feito essa reserva. 

4. Qualquer Estado Parte que tenha feito uma reserva em conformidade com o 

paragrafo 3 do presente Artigo pode, a qualquer momento, retirar essa reserva 

atraves de notificagao ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas. 

Artigo 16 

Assinatura, ratificagao, aceitagao, aprovagao e adesao 

1. O presente Protocolo sera aberto a assinatura de todos os Estados de 12 a 15 de 

Dezembro de 2000 em Palermo, Italia, e, em seguida, na sede da Organizagao das 

Nagoes Unidas em Nova lorque ate 12 de Dezembro de 2002. 

2. O presente Protocolo sera igualmente aberto a assinatura de organizagoes 

regionais de integragao economica na condigao de que pelo menos um Estado 

membro dessa organizagao tenha assinado o presente Protocolo em conformidade 

com o paragrafo 1 do presente Artigo. 

3. O presente Protocolo esta sujeito a ratificagao, aceitagao ou aprovagao. Os 

instrumentos de ratificagao, de aceitagao ou de aprovagao serao depositados junto 

ao Secretario-Geral da Organizagao das Nagoes Unidas. Uma organizagao regional 

de integragao economica pode depositar o seu instrumento de ratificagao, de 

aceitagao ou de aprovagao se pelo menos um dos seus Estados membros o tiver 

feito. Nesse instrumento de ratificagao, de aceitagao e de aprovagao essa 

organizagao declarara o ambito da sua competencia relativamente as materias 

reguladas pelo presente Protocolo. Informara igualmente o depositario de qualquer 

modificagao relevante do ambito da sua competencia. 

4. O presente Protocolo esta aberto a adesao de qualquer Estado ou de qualquer 

organizagao regional de integragao economica da qual pelo menos um Estado 

membro seja Parte do presente Protocolo. Os instrumentos de adesao serao 



depositados junto do Secretario-Geral das Nagoes Unidas. No momento da sua 

adesao, uma organizagao regional de integragao economica declarara o ambito da 

sua competencia relativamente as materias reguladas pelo presente Protocolo. 

Informara igualmente o depositario de qualquer modificagao relevante do ambito da 

sua competencia. 

Artigo 17 

Entrada em vigor 

1. O presente Protocolo entrara em vigor no nonagesimo dia seguinte a data do 

deposito do quadragesimo instrumento de ratificagao, de aceitagao, de aprovagao ou 

de adesao mas nao antes da entrada em vigor da Convengao. Para efeitos do 

presente numero, nenhum instrumento depositado por uma organizagao regional de 

integragao economica sera somado aos instrumentos depositados por Estados 

membros dessa organizagao. 

2. Para cada Estado ou organizagao regional de integragao economica que ratifique, 

aceite, aprove ou adira ao presente Protocolo apos o deposito do quadragesimo 

instrumento pertinente, o presente Protocolo entrara em vigor no trigesimo dia 

seguinte a data de deposito desse instrumento por parte do Estado ou organizagao 

ou na data de entrada em vigor do presente Protocolo, em conformidade com o 

paragrafo 1 do presente Artigo, se esta for posterior. 

Artigo 18 

Emendas 

1. Cinco anos apos a entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte no 

Protocolo pode propor emenda e depositar o texto junto do Secretario-Geral das 

Nagoes Unidas, que em seguida comunicara a proposta de emenda aos Estados 

Partes e a Conferencia das Partes na Convengao para analisar a proposta e tomar 

uma decisao. Os Estados Partes no presente Protocolo reunidos na Conferencia das 

Partes farao todos os esforgos para chegar a um consenso sobre qualquer emenda. 



Se todos os esforgos para chegar a um consenso forem esgotados e nao se chegar 

a um acordo, sera necessario, em ultimo caso, para que a alteragao seja aprovada, 

uma maioria de dois tergos dos Estados Partes no presente Protocolo, que estejam 

presentes e expressem o seu voto na Conferencia das Partes. 

2. As organizagoes regionais de integragao economica, em materias da sua 

competencia, exercerao o seu direito de voto nos termos do presente Artigo com um 

numero de votos igual ao numero dos seus Estados membros que sejam Partes no 

presente Protocolo. Essas organizagoes nao exercerao seu direito de voto se seus 

Estados membros exercerem o seu e vice-versa. 

3. Uma emenda adotada em conformidade com o paragrafo 1 do presente Artigo 

estara sujeita a ratificagao, aceitagao ou aprovagao dos Estados Partes. 

4. Uma emenda adotada em conformidade com o paragrafo 1 do presente Protocolo 

entrara em vigor para um Estado Parte noventa dias apos a data do deposito do 

instrumento de ratificagao, de aceitagao ou de aprovagao da referida emenda junto 

ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas. 

5. A entrada em vigor de uma emenda vincula as Partes que manifestaram o seu 

consentimento em obrigar-se por essa alteragao. Os outros Estados Partes 

permanecerao vinculados pelas disposigoes do presente Protocolo, bem como por 

qualquer alteragao anterior que tenham ratificado, aceito ou aprovado. 

Artigo 19 

Denuncia 

1. Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificagao por 

escrito dirigida ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas. A denuncia tornar-se-a 

efetiva um ano apos a data de recepgao da notificagao pelo Secretario-Geral. 

2. Uma organizagao regional de integragao economica deixara de ser Parte no 

presente Protocolo quando todos os seus Estados membros o tiverem denunciado. 



Artigo 20 

Depositario e idiomas 

1. O Secretario-Geral das Nagoes Unidas e o depositario do presente Protocolo. 

2. O original do presente Protocolo, cujos textos em arabe, chines, espanhol, 

trances, ingles e russo sao igualmente autenticos, sera depositado junto ao 

Secretario-Geral das Nagoes Unidas. 

EM FE DO QUE, os plenipotentiaries abaixo assinados, devidamente autorizados 

pelos seus respectivos Governos, assinaram o presente Protocolo. 



ANEXO 2 DECRETO N° 5.948. DE 26 DE OUTUBRO DE 2006. 

Aprova a Politica Nacional de 

Enfrentamento ao Trafico de Pessoas e 

institui Grupo de Trabalho Interministerial 

com o objetivo de elaborar proposta do 

Piano Nacional de Enfrentamento ao 

Trafico de Pessoas - PNETP. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que Ihe confere o art. 

84, inciso VI, alinea "a", da Constituigao, 

DECRETA: 

Art. 1- Fica aprovada a Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 

Pessoas, que tern por finalidade estabelecer principios, diretrizes e agoes de 

prevengao e repressao ao trafico de pessoas e de atendimento as vitimas, conforme 

Anexo a este Decreto. 

Art. 2- Fica instituido, no ambito do Ministerio da Justica, o Grupo de Trabalho 

Interministerial com a finalidade de elaborar proposta do Piano Nacional de 

Enfrentamento ao Trafico de Pessoas - PNETP. 

Art. 3- O Grupo de Trabalho sera integrado por um representante, titular e 

suplente, de cada orgao a seguir indicado: 

1 - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, 

II - Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres, da Presidencia da 

Republica; 

III - Secretaria Especial de Politicas de Promogao da Igualdade Racial da 

Presidencia da Republica, 

IV - Casa Civil da Presidencia da Republica; 

V - Ministerio da Justica; 

VI - Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; 

VII - Ministerio da Saude; 

VIII - Ministerio do Trabalho e Emprego; 

IX - Ministerio do Desenvolvimento Agrario; 



X - Ministerio da Educagao; 

XI - Ministerio das Relagoes Exteriores; 

XII - Ministerio do Turismo; 

XIII - Ministerio da Cultura; e 

XIV - Advocacia-Geral da Uniao. 

§ 1 - 0 Grupo de Trabalho sera coordenado conjuntamente pelos 

representantes da Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres. da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos e do Ministerio da Justiga. 

§ 2- Os membros do Grupo de Trabalho serao indicados pelos titulares dos 

orgaos representados e designados em portaria conjunta do Secretario Especial de 

Politicas para as Mulheres, do Secretario Especial dos Direitos Humanos e do 

Ministro de Estado da Justiga. 

§ 3- A coordenagao do Grupo de Trabalho podera convidar representantes de 

outros orgaos e entidades da administragao publica e da sociedade civil para 

participar de suas atividades. 

§ 4- O Ministerio Publico Federal e o Ministerio Publico do Trabalho serao 

convidados a fazer parte do Grupo de Trabalho. 

Art. A- O Grupo de Trabalho podera instituir comissoes ou subgrupos tematicos 

com a fungao de colaborar, no que couber, para o cumprimento das suas 

atribuigoes, sistematizar as informagoes recebidas e subsidiar a elaboragao do 

PNETP. 

Art. 5- Compete ao Grupo de Trabalho: 

I - promover a difusao da Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 

Pessoas junto a 6rgaos e entidades governamentais e nao-governamentais, 

fomentando a discussao para subsidiar a elaboragao do PNETP; 

II - estabelecer a metodologia para a elaboragao da proposta do PNETP, 

III - definir as metas, prioridades e agoes do PNETP; e 

IV - elaborar a proposta do PNETP. 

Art. 6- A Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres, a Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos e o Ministerio da Justiga prestarao apoio tecnico e 

administrative ao Grupo de Trabalho. 

Art. 7- O Grupo de Trabalho devera apresentar relatoho final com proposta do 

PNETP ao Secretario Especial de Politicas para as Mulheres, ao Secretario Especial 

dos Direitos Humanos e ao Ministro de Estado da Justiga. 



Art. 8- O Grupo de Trabalho tera prazo de noventa dias, a contar da sua 

instalagao, para conclusao dos seus trabalhos, prorrogavel, por mais trinta dias, pelo 

Secretario Especial de Politicas para as Mulheres, pelo Secretario Especial dos 

Direitos Humanos e pelo Ministro de Estado da Justica, mediante justificativa 

apresentada pelos coordenadores do colegiado. 

Art. 9- A participagao no Grupo de Trabalho e de relevante interesse publico e 

nao sera remunerada. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 26 de outubro de 2006; 185- da Independencia e 1182 da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Marcio Thomaz Bastos 

Este texto nao substitui o publicado no DOU de 27.10.2006 

ANEXO 

POLITICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS 

CAPiTULO I 

DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 1- A Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas tern por 

finalidade estabelecer principios, diretrizes e agoes de prevengao e repressao ao 

trafico de pessoas e de atengao as vitimas, conforme as normas e instrumentos 

nacionais e internacionais de direitos humanos e a legislagao patria. 

Art. 2- Para os efeitos desta Politica, adota-se a expressao "trafico de pessoas" 

conforme o Protocolo Adicional a Convencao das Nagoes Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional Relativo a Prevengao, Repressao e Punigao do Trafico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Criangas, que a define como o recrutamento, o 

transporte, a transferencia, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo a 

ameaga ou uso da forga ou a outras formas de coagao, ao rapto, a fraude, ao 

engano, ao abuso de autoridade ou a situagao de vulnerabilidade ou a entrega ou 

aceitagao de pagamentos ou beneficios para obter o consentimento de uma pessoa 



que tenha autoridade sobre outra para fins de exploragao. A exploragao incluira, no 

minimo, a exploragao da prostituigao de outrem ou outras formas de exploragao 

sexual, o trabalho ou servigos forgados, escravatura ou praticas similares a 

escravatura, a servidao ou a remogao de orgaos. 

§ 1 - 0 termo "criangas" descrito no caput deve ser entendido como "crianga e 

adolescente", de acordo com a Lei n f i 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Crianga e do Adolescente. 

§ 2- O termo "rapto" descrito no caput deste artigo deve ser entendido como a 

conduta definida no art. 148 do Decreto-Lei n- 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

Codigo Penal Brasileiro, referente ao sequestra e carcere privado. 

§ 3 2 A expressao "escravatura ou praticas similares a escravatura" deve ser 

entendida como: 

I - a conduta definida no art. 149 do Decreto-Lei n- 2.848, de 1940, referente a 

redugao a condigao analoga a de escravo; e 

II - a pratica definida no art. 1- da Convengao Suplementar sobre a Aboligao da 

Escravatura, do Trafico de Escravos e das Instituigoes e Praticas Analogas a 

Escravatura, como sendo o casamento servil. 

§ 4- A intermediagao, promogao ou facilitagao do recrutamento, do transporte, 

da transferencia, do alojamento ou do acolhimento de pessoas para fins de 

exploragao tambem configura trafico de pessoas. 

§ 5 - 0 trafico interno de pessoas e aquele realizado dentro de um mesmo 

Estado-membro da Federagao, ou de um Estado-membro para outro, dentro do 

territorio nacional. 

§ 6 - 0 trafico internacional de pessoas e aquele realizado entre Estados 

distintos. 

§ 7 - 0 consentimento dado pela vitima e irrelevante para a configuragao do 

trafico de pessoas. 

CAPiTULO II 

PRINCiPIOS E DIRETRIZES 

Segao I 

Principios 
Art. 3- Sao principios norteadores da Politica Nacional de Enfrentamento ao 

Trafico de Pessoas: 
I - respeito a dignidade da pessoa humana; 



II - nao-discriminacao por motivo de genero, orientagao sexual, origem etnica ou 

social, procedencia, nacionalidade, atuacao profissional, raca, religiao, faixa etaria, 

situagao migratoria ou outro status; 

III - protegao e assistencia integral as vitimas diretas e indiretas, 

independentemente de nacionalidade e de colaboragao em processos judiciais; 

IV - promogao e garantia da cidadania e dos direitos humanos; 

V - respeito a tratados e convengoes internacionais de direitos humanos; 

VI - universalidade, indivisibilidade e interdependencia dos direitos humanos; e 

VII - transversalidade das dimensoes de genero, orientagao sexual, origem 

etnica ou social, procedencia, raga e faixa etaria nas politicas publicas. 

Paragrafo unico. A Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas 

observara os principios da protegao integral da crianga e do adolescente. 

Segao II 

Diretrizes Gerais 

Art. 4- Sao diretrizes gerais da Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 

Pessoas: 

I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuagao conjunta e articulada 

de todas as esferas de governo na prevengao e repressao ao trafico de pessoas, 

bem como no atendimento e reinsergSo social das vitimas; 

II - fomento a cooperagao internacional bilateral ou multilateral; 

III - articulagao com organizagoes nao-governamentais, nacionais e 

internacionais; 

IV - estruturagao de rede de enfrentamento ao trafico de pessoas, envolvendo 

todas as esferas de governo e organizagoes da sociedade civil; 

V - fortalecimento da atuagao nas regioes de fronteira, em portos, aeroportos, 

rodovias, estagoes rodoviarias e ferroviarias, e demais areas de incidencia; 

VII - verificagao da condigao de vitima e respectiva protegao e atendimento, no 

exterior e em territorio nacional, bem como sua reinsercao social; 

VIII - incentivo e realizagao de pesquisas, considerando as diversidades 

regionais, organizagao e compartilhamento de dados; 

IX - incentivo a formacao e a capacitagao de profissionais para a prevengao e 

repressao ao trafico de pessoas, bem como para a verificagao da condigao de vitima 

e para o atendimento e reinsergao social das vitimas; 



X - harmonizacao das legislagoes e procedimentos administrativos nas esferas 

federal, estadual e municipal relativas ao tema; 

XI - incentivo a participagao da sociedade civil em instancias de controle social 

das politicas publicas na area de enfrentamento ao trafico de pessoas; 

XII - incentivo a participagao dos orgaos de classe e conselhos profissionais na 

discussao sobre trafico de pessoas; e 

XIII - garantia de acesso amplo e adequado a informagoes em diferentes midias 

e estabelecimento de canais de dialogo, entre o Estado, sociedade e meios de 

comunicagao, referentes ao enfrentamento ao trafico de pessoas. 

Segao III 

Diretrizes Especificas 

Art. 5- Sao diretrizes especificas de prevengao ao trafico de pessoas: 

I - implementagao de medidas preventivas nas politicas publicas, de maneira 

integrada e intersetorial, nas areas de saude, educagao, trabalho, seguranga, justica, 

turismo, assistencia social, desenvolvimento rural, esportes, comunicagao, cultura, 

direitos humanos, dentre outras; 

II - apoio e realizagao de campanhas socioeducativas e de conscientizagao nos 

ambitos internacional, nacional, regional e local, considerando as diferentes 

realidades e linguagens; 

III - monitoramento e avaliagao de campanhas com a participagao da sociedade 

civil; 

IV - apoio a mobilizagao social e fortalecimento da sociedade civil; e 

V - fortalecimento dos projetos ja existentes e fomento a criagao de novos 

projetos de prevengao ao trafico de pessoas. 

Art. 6 s Sao diretrizes especificas de repressao ao trafico de pessoas e de 

responsabilizagao de seus autores: 

I - cooperagao entre orgaos policial's national's e internacionais; 

II - cooperagao juridica internacional, 

III - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei; e 

IV - integragao com politicas e agoes de repressao e responsabilizagao dos 

autores de crimes correlatos. 

Art. 7- Sao diretrizes especificas de atengao as vitimas do trafico de pessoas: 

I - protegao e assistencia juridica, social e de saude as vitimas diretas e indiretas 

de trafico de pessoas; 



II - assistencia consular as vitimas diretas e indiretas de trafico de pessoas, 

independentemente de sua situagao migratoria e ocupagao; 

III - acolhimento e abrigo provisorio das vitimas de trafico de pessoas; 

IV - reinsergao social com a garantia de acesso a educagao, cultura, formagao 

profissional e ao trabalho as vitimas de trafico de pessoas; 

V - reinsergao familiar e comunitaria de criancas e adolescentes vitimas de 

trafico de pessoas; 

VI - atengao as necessidades especificas das vitimas, com especial atengao a 

questoes de genero, orientagao sexual, origem etnica ou social, procedencia, 

nacionalidade, raga, religiao, faixa etaria, situagao migratoria, atuagao profissional ou 

outro status; 

VII - protegao da intimidade e da identidade das vitimas de trafico de pessoas; e 

VIII - levantamento, mapeamento, atualizagao e divulgacao de informagoes 

sobre instituigoes governamentais e nao-governamentais situadas no Brasil e no 

exterior que prestam assistencia a vitimas de trafico de pessoas. 

CAPiTULO III 

AQOES 

Art. 8- Na implementacao da Politica Nacional de Enfrentamento ao Trafico de 

Pessoas, cabera aos orgaos e entidades publicos, no ambito de suas respectivas 

competencias e condigoes, desenvolver as seguintes agoes: 

I - na area de Justica e Seguranga Publica: 

a) proporcionar atendimento inicial humanizado as vitimas de trafico de pessoas 

que retornam ao Pais na condigao de deportadas ou nao admitidas nos aeroportos, 

portos e pontos de entrada em vias terrestres; 

b) elaborar proposta intergovernamental de aperfeigoamento da legislagao 

brasileira relativa ao enfrentamento do trafico de pessoas e crimes correlatos; 

c) fomentar a cooperagao entre os orgaos federais, estaduais e municipais 

ligados a seguranga publica para atuacao articulada na prevengao e repressao ao 

trafico de pessoas e responsabilizagao de seus autores; 

d) propor e incentivar a adogao do tema de trafico de pessoas e direitos 

humanos nos curriculos de formacao dos profissionais de seguranga publica e 

operadores do Direito, federais, estaduais e municipais, para capacitagao, quando 

do ingresso na instituicao e de forma continuada, para o enfrentamento a este tipo 

de crime; 



e) fortalecer as rubricas orgamentarias existentes e criar outras voltadas para a 

formacao dos profissionais de seguranga publica e de justica na area de 

enfrentamento ao trafico de pessoas; 

f) incluir nas estruturas especificas de inteligencia policial a investigagao e 

repressao ao trafico de pessoas; 

g) criar, nas Superintendencias Regionais do Departamento de Policia Federal e 

da Policia Rodoviaria Federal, estruturas especificas para o enfrentamento do trafico 

de pessoas e outros crimes contra direitos humanos; 

h) promover a aproximagao dos profissionais de seguranga publica e operadores 

do Direito com a sociedade civil; 

i) celebrar acordos de cooperagao com organizagoes da sociedade civil que 

atuam na prevengao ao trafico de pessoas e no atendimento as vitimas; 

j) promover e incentivar, de forma permanente, cursos de atualizagao sobre 

trafico de pessoas, para membros e servidores dos orgaos de justica e seguranga 

publica, preferencialmente por meio de suas instituigoes de formagao; 

I) articular os diversos ramos do Ministerio Publico dos Estados e da Uniao, da 

Magistratura Estadual e Federal e dos orgaos do sistema de justiga e seguranga 

publica; 

m) organizar e integrar os bancos de dados existentes na area de enfrentamento 

ao trafico de pessoas e areas correlatas; 

n) celebrar acordos de cooperagao tecnica com entidades publicas e privadas 

para subsidiar a atuagao judicial e extrajudicial; 

o) incluir o tema de trafico de pessoas nos cursos de combate a lavagem de 

dinheiro, ao trafico de drogas e armas e a outros crimes correlatos; 

p) desenvolver, em ambito nacional, mecanismos de prevengao, investigagao e 

repressao ao trafico de pessoas cometido com o uso da rede mundial de 

computadores, e consequente responsabilizagao de seus autores; e 

q) incluir a possivel relagao entre o desaparecimento e o trafico de pessoas em 

pesquisas e investigagoes policiais; 

II - na area de Relagoes Exteriores: 

a) propor e elaborar instrumentos de cooperagao internacional na area do 

enfrentamento ao trafico de pessoas; 

b) iniciar processos de ratificagao dos instrumentos internacionais referentes ao 

trafico de pessoas; 



c) inserir no Manual de Servigo Consular e Juridico do Ministerio das Relacoes 

Exteriores um capitulo especifico de assistencia consular as vitimas de trafico de 

pessoas; 

d) incluir o tema de trafico de pessoas nos cursos de remocao oferecidos aos 

servidores do Ministerio de Relacoes Exteriores; 

e) promover a coordenacao das politicas referentes ao enfrentamento ao trafico 

de pessoas em foruns internacionais bilaterais e multilaterais; 

f) propor e apoiar projetos de cooperagao tecnica internacional na area de 

enfrentamento ao trafico de pessoas; 

g) coordenar e facilitar a participagao brasileira em eventos internacionais na 

area de enfrentamento ao trafico de pessoas; e 

h) fortalecer os servigos consulares na defesa e protegao de vitimas de trafico 

de pessoas; 

III - na area de Educagao: 

a) celebrar acordos com instituigoes de ensino e pesquisa para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados ao trafico de pessoas; 

b) incluir a questao do trafico de pessoas nas agoes e resolugoes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educacao do Ministerio da Educagao 

(FNDE/MEC); 

c) apoiar a implementagao de programas e projetos de prevengao ao trafico de 

pessoas nas escolas; 

d) incluir e desenvolver o tema do enfrentamento ao trafico de pessoas nas 

formagoes continuadas da comunidade escolar, em especial os trabalhadores da 

educagao; 

e) promover programas intersetoriais de educagao e prevengao ao trafico de 

pessoas para todos os atores envolvidos; e 

f) fomentar a educagao em direitos humanos com destaque ao enfrentamento ao 

trafico de pessoas em todas modalidades de ensino, inclusive no ensino superior; 

IV - na area de Saude: 

a) garantir atengao integral para as vitimas de trafico de pessoas e potencializar 

os servigos existentes no ambito do Sistema Unico de Saude; 

b) acompanhar e sistematizar as notificagoes compulsorias relativas ao trafico 

de pessoas sobre suspeita ou confirmagao de maus-tratos, violencia e agravos por 

causas externas relacionadas ao trabalho; 



c) propor a elaboragao de protocolos especificos para a padronizacao do 

atendimento as vitimas de trafico de pessoas; e 

d) capacitar os profissionais de saude na area de atendimento as vitimas de 

trafico de pessoas; 

V - na area de Assistencia Social: 

a) oferecer assistencia integral as vitimas de trafico de pessoas no ambito do 

Sistema Unico de Assistencia Social; 

b) propiciar o acolhimento de vitimas de trafico, em articulacao com os sistemas 

de saude, seguranga e justiga; 

c) capacitar os operadores da assistencia social na area de atendimento as 

vitimas de trafico de pessoas; e 

d) apoiar a implementagao de programas e projetos de atendimento especificos 

as vitimas de trafico de pessoas; 

VI - na area de Promogao da Igualdade Racial: 

a) garantir a insergao da perspectiva da promogao da igualdade racial nas 

politicas governamentais de enfrentamento ao trafico de pessoas; 

b) apoiar as experiencias de promogao da igualdade racial empreendidas por 

Municipios, Estados e organizagoes da sociedade civil voltadas a prevengao ao 

trafico de pessoas e atendimento as vitimas; e 

c) promover a realizagao de estudos e pesquisas sobre o perfil das vitimas de 

trafico de pessoas, com enfase na populagao negra e outros segmentos etnicos da 

populagao brasileira; 

VII - na area do Trabalho e Emprego: 

a) orientar os empregadores e entidades sindicais sobre aspectos ligados ao 

recrutamento e deslocamento de trabalhadores de uma localidade para outra; 

b) fiscalizar o recrutamento e o deslocamento de trabalhadores para localidade 

diversa do Municipio ou Estado de origem; 

c) promover articulagao com entidades profissionalizantes visando capacitar e 

reinserir a vitima no mercado de trabalho; e 

d) adotar medidas com vistas a otimizar a fiscalizagao dos inscritos nos 

Cadastros de Empregadores que Tenham Mantido Trabalhadores em Condigoes 

Analogas a de Escravo; 

VIII - na area de Desenvolvimento Agrario: 



a) diminuir a vulnerabilidade do trabalhador e prevenir o recrutamento mediante 

politicas especificas na area de desenvolvimento rural; 

b) promover agoes articuladas com parceiros que atuam nos Estados de origem 

dos trabalhadores recrutados; 

c) formar parcerias no que tange a assistencia tecnica para avangar na 

implementagao da Politica Nacional de Assistencia Tecnica e Extensao Rural; 

d) excluir da participagao em certames licitatorios e restringir o acesso aos 

recursos do credito rural a todas as pessoas fisicas ou juridicas que explorem o 

trabalho forgado ou em condigao analoga a de escravo; 

e) promover a reinclusao de trabalhadores libertados e de resgate da cidadania, 

mediante criagao de uma linha especifica, em parceria" com o Ministerio da 

Educagao, para alfabetizagao e formagao dos trabalhadores resgatados, de modo 

que possam atuar como agentes multiplicadores para a erradicagao do trabalho 

forgado ou do trabalho em condigao analoga a de escravo; e 

f) incentivar os Estados, Municipios e demais parceiros a acolher e prestar apoio 

especifico aos trabalhadores libertados, por meio de capacitagao tecnica; 

IX - na area dos Direitos Humanos: 

a) proteger vitimas, reus colaboradores e testemunhas de crimes de trafico de 

pessoas; 

b) receber denuncias de trafico de pessoas atraves do servigo de disque-

denuncia nacional, dando o respectivo encaminhamento; 

c) incluir agoes especificas sobre enfrentamento ao trafico de pessoas e 

fortalecer agoes existentes no ambito de programas de prevengao a violencia e 

garantia de direitos; 

d) proporcionar protegao aos profissionais que atuam no enfrentamento ao 

trafico de pessoas e que, em fungao de suas atividades, estejam ameagados ou se 

encontrem em situagao de risco; 

e) incluir o tema do trafico de pessoas nas capacitagoes dos Conselhos de 

Direitos da Crianga e do Adolescente e Conselhos Tutelares; 

f) articular agoes conjuntas de enfrentamento ao trafico de criangas e 

adolescentes em regioes de fronteira; 

g) promover, em parceira com os orgaos e entidades diretamente responsaveis, 

a prevengao ao trabalho escravo, atraves da sensibilizagao de operadores de 



Direito, orientagao a produtores rurais acerca dos direitos trabalhistas, educagao e 

capacitagao de trabalhadores rurais; e 

h) disponibilizar mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos 

basicos, preferencialmente nos Municipios identificados como focos de aliciamento 

de mao-de-obra para trabalho escravo; 

X - na area da Protegao e Promogao dos Direitos da Mulher: 

a) qualificar os profissionais da rede de atendimento a mulher em situagao de 

violencia para o atendimento a mulher traficada; 

b) incentivar a prestagao de servigos de atendimento as mulheres traficadas nos 

Centros de Referenda de Atendimento a Mulher em Situagao de Violencia; 

c) apoiar e incentivar programas e projetos de qualificagao profissional, geragao 

de emprego e renda que tenham como beneficiarias diretas mulheres traficadas; 

d) fomentar debates sobre questoes estruturantes favorecedoras do trafico de 

pessoas e relativas a discriminagao de genero; 

e) promover agoes de articulagao intersetoriais visando a insergao da dimensao 

de genero nas politicas publicas basicas, assistenciais e especiais; 

f) apoiar programas, projetos e agoes de educagao nao-sexista e de promogao 

da diversidade no ambiente profissional e educacional; 

g) participar das capacitagoes visando garantir a tematica de genero; e 

h) promover, em parceria com organizagoes governamentais e nao-

governamentais, debates sobre metodologias de atendimento as mulheres 

traficadas; 

XI - na area do Turismo: 

a) incluir o tema do trafico de pessoas, em especial mulheres, criangas e 

adolescentes nas capacitagoes e eventos de formagao dirigidos a cadeia produtiva 

do turismo; 

b) cruzar os dados dos diagnosticos feitos nos Municipios para orientar os 

pianos de desenvolvimento turistico local atraves do programa de regionalizagao; e 

c) promover campanhas de sensibilizagao contra o turismo sexual como forma 

de prevengao ao trafico de pessoas; 

XII - na area de Cultura: 

a) desenvolver projetos e agoes culturais com foco na prevengao ao trafico de 

pessoas; e 



b) fomentar e estimular atividades culturais, tais como programas regionais de 

radio, pecas e outros programas veiculados por radiodifusores, que possam 

aumentar a conscientizacao da populagao com relagao ao trafico de pessoas, 

trabalho escravo e exploragao sexual, respeitadas as caracteristicas regionais. 


