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RESUMO 

Toda acao ou omissao que origina uma lesao a uma crianga e passivel de reprimen-

da pelos orgaos competentes. Nesses termos, o presente trabalho retrata a feitura 

de uma analise discussiva acerca da pedofilia, mostrando suas peculiaridades e evo-

lugao, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo (abusador) quanto a vitima, vislum-

brando as consequencias trazidas ao infante pela pratica do ato lesivo. A pesquisa 

efetivou-se atraves dos metodos exegetico-juridico, historico-evolutivo, bibliografico 

e comparativo, facultando uma melhor compreensao do tema proposto. O trabalho 

estruturou-se em tres capitulos, nos quais se trata dos aspectos mais gerais da pe

dofilia, das especies de danos causados as vitimas dessas praticas e sobre as di-

versas formas de ressarcimento cabiveis. O objetivo central e averiguar as propor-

goes dos danos causados, propondo que o Estado examine nao apenas a respon-

sabilidade penal do pedofilo (quando exerce o seu direito de punir distanciando o 

abusador da crianga e colocando-o em uma prisao) como tambem a sua responsabi-

lidade civil; igualmente se objetiva testificar a possibilidade de se impor ao abusador 

o ressarcimento de todos os danos causados a vitima, apreciando-se uma perspec-

tiva ja resguardada pelo ordenamento juridico patrio e legislagao alienigena. Ade-

mais, conclui-se que tanto o ordenamento juridico como as demais instituigoes go-

vernamentais e nao governamentais devem coibir implacavelmente toda forma de 

agressao a crianga, salvaguardando-lhe os direitos inerentes a sua condigao peculi

ar de desenvolvimento, mediante a definitiva adequagao do ordenamento a proposta 

ventilada na tematica posta. 

Palavras-chaves: Pedofilia. Dano. Responsabilidade. 



ABSTRACT 

Any action or omission that causes harm to a child is liable to reprimand by relevant 

the authorities. Thus, the present work describes the mode of making of a debating 

analysis about pedophilia, showing its peculiarities, both with regard to the active 

subject (abuser) as the victim, overlooking the consequences brought to the infant by 

the practice of harmful act. The research was accomplished through the legal-

exegetical methods, historic-evolutionary, bibliographic and comparative, providing a 

better understanding of the subject. The work was structured in three chapters, in 

which it deals with more general aspects of pedophilia, the kinds of damage caused 

to the victims of these practices and on the various forms of compensation measures. 

The main goal is determinate the dimension of the damage proposing that the state 

examine not only the criminal responsibility of a pedophile (when they exercise their 

right to punish the abuser, keeping him away from the child and putting him in prison) 

but also its liability, it also aims to testify to the possibility of requiring an abuser the 

compensation of all damages caused to the victim, admitting a view already guarded 

by the native legal system and legislation alien. Moreover, it appears that both the 

legal as governmental and nongovernmental organizations should ruthlessly repress 

all forms of child aggression, safeguarding their inherent rights related to their pecu

liar development, through the suitability of the legal system to the subject of this ar

ticle. 

Keywords: Pedophilia. Harm. Responsibility. 
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1 INTRODUQAO 

A sociedade civil e o Estado tern revelado uma preocupagao no sentido de 

coibir toda sorte de maleficio donde resultem danos a crianga, de sorte que politicas 

publicas, entre outros meios desenvolvidos por entidades nao governamentais, estao 

sendo geridas com o fulcro de salvaguardar todos os direitos pertinentes aos 

infantes. Em sendo a crianga considerada um ser em peculiar estado de 

desenvolvimento, qualquer ato praticado contra a mesma no sentido de desvirtuar-

Ihe o crescimento salutar, colocando-a em situagoes danosas e frustrantes, e 

passivel de repreensao. 

Com fulcro nesse entendimento, tem-se que a pedofilia e ato punlvel devido 

ao grande dano impinge ao infante vitima do abusador. Porem, essa reprimenda 

deve abarcar toda a dimensao do dano causado, que no caso da pedofilia, 

ultrapassa os aspectos fisicos e morais nas criangas. 

Nesses termos, pretende-se analisar a pedofilia sob a otica normativa e 

social, alem de situa-la como uma das variadas formas de maus tratos que se pode 

praticar contra criangas. Evidenciando os devidos sujeitos diretos do ato, quais 

sejam o pedofilo e o infante, far-se-a uma avaliagao historico-evolutiva da pratica de 

ato sexual envolvendo criangas e pessoas adultas, visto que tal ato e detectavel em 

civilizagoes diversas. 

Outrossim, buscar-se-a a apreensao do dano causado a crianga vitima da 

pedofilia, pois que o ato pressupoe a marca de inumeras sequelas que os infantes 

carregam por toda sua vida, mostrando que toda estrutura psiquica, emocional, 

funcional e estrutural dos infantes e abalada pela indolencia do abusador. 

No escopo de desenvolver um suporte teorico para fincar as bases 

consistentes desse trabalho, serao adotados como metodos de estudo, o exegetico-

juridico, haja vista a imprescindibilidade de consulta as doutrinas e legislagao 

pertinente a materia; o metodo historico-evolutivo, que permitira uma melhor 

compreensao da problematica proposta no presente trabalho; o bibliografico, vez 

que por meio da analise literaria se fara a sustentagao dos argumentos trazidos, 

baseados em pesquisa aprofundada de diversos autores; e o metodo comparative 

atraves do qual sera possivel vislumbrar no direito alienigena a concretude das 

ideias impostas nesse trabalho. 
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Com efeito, atraves deste trabalho se relata a analise que se fez da pratica da 

pedofilia visando especificamente o dano causado a vitima e sua consequencia 

psico-emocional, examinando-se as situagoes faticas existentes no arcabougo penal 

e principalmente na esfera civil e apontando-as como um alerta para a necessidade 

de melhor repreensao do ato, vislumbrando-se a possibilidade de ressarcimento em 

pecunia enquanto durarem os efeitos danosos da referida pratica. 

No primeiro capitulo se trata da pratica da pedofilia, seu conceito e um sucinto 

relato historico das civilizagoes que ostentaram a pratica; versa-se sobre as diversas 

formas de maus-tratos que podem afetar as criangas, dando enfase aquelas 

oriundas do ato pedofilico, tambem se fara uma abordagem a respeito do pedofilo e 

da vitima, mostrando-lhes as peculiaridades, como tambem a respeito da legislagao 

vigente em nosso ordenamento juridico sobre pedofilia. No segundo capitulo tratar-

se-a da analise feita sobre os danos causados a vitima, que se apresentarao no 

aspecto psicologico, familiar e emocional desenvolvidos na crianga. Por fim, no 

terceiro e ultimo capitulo tragar-se-a os moldes da responsabilidade (suas 

caracteristicas e peculiaridades) com fulcro nos meios legais disponiveis e com 

destaque aos atos pedofilicos oriundos das agoes ou omissoes que ensejam a 

responsabilidade penal e civil dos agentes ativos, reforgando ainda que a 

comprovagao da responsabilidade e pressuposto para o devido ressarcimento da 

vitima. 

Assim, o desiderato e de que o trabalho sirva como fonte de pesquisa, aos 

interessados pela tematica, que se mostra relevante justamente em virtude das 

lacunas identificadas no ordenamento juridico patrio, que ainda nao disciplina a 

contento sobre o assunto. 
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2 A PRATICA DA PEDOFILIA 

A determinagao das relagoes pedofilicas em escala regional ou global nao e 

tarefa facil, isto porque as variadas formas de vida gregaria, de civilizagoes e de 

grupos humanos, costumam estabelecer as proprias formas de conduzir suas regras 

sociais que, uma vez fixadas no inconsciente coletivo, tornam-se mandamentos 

comportamentais dos individuos. Essa gama cultural faz com que os grupos utilizem 

juizos de valor bem part iculars para enquadrar outros povos na medida de suas 

caracteristicas culturais e sociais, transmudando-se ate a nogao de violencia, a 

depender do lugar na qual e vivenciada, pois que um tratamento considerado 

desumano por uma sociedade pode ser tido como motivo de grande louvor por parte 

de outra. 

Nos meios televisivos, jornalisticos, periodicos entre outros, tem-se dado 

muita atengao as praticas abusivas que os pais ou outros responsaveis tern imposto 

relagao as criangas. Porem, e importante observar que esse tipo de violencia nao e 

algo proprio da contemporaneidade, tanto que Dourado e Fernandes (1999, p. 126) 

relatam que cenas de maus tratos, de abandono e de abuso sexual sao retratadas 

em todo arcabougo das civilizagoes ocidentais, comentadas em relatos biblicos (a 

exemplo das praticas de ritual de iniciagao ou rito de passagem do jovem ou da 

crianga para a vida adulta) como algo integrante da historia cultural da humanidade. 

Os referidos autores ainda mencionam que por tras da infringencia dos pais ainda se 

colhe um justificador que leva em consideragao as medidas disciplinares, ou seja, os 

menores tern o dever de obediencia em relagao aos seus responsaveis; e por isso, 

em determinados casos, o pai, exercia verdadeiro poder de vida e de morte sobre 

seus descendentes. 

Em artigo publicado no site wvwv.pedofilia.doc.com.br, em consequencia da 

realizagao do evento AMAZONAS 2002 (realizado pela Federagao Internacional de 

Advogadas - FIDA) estruturou-se um singelo panorama a respeito das relagoes 

sexuais envolvendo criangas no processo historico da humanidade. 

Nesse diapasao, relatos historicos de culturas antigas evidenciam que o 

relacionamento sexual com infantes e entre pessoas do mesmo sexo vem a ser 

caracteristico da propria existencia humana, os quais eram praticados com certa 

tolerancia e ate admiragao. Tais manifestagoes, contudo, ao menos no mundo 

http://wvwv.pedofilia.doc.com.br
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ocidental, foram sendo paulatinamente ressarcidas com o introito da cultura judaico-

crista, expurgando-se as relagoes sexuais que se mostravam diretamente ligadas a 

cerimonias de iniciagao sexual, magia, crendices ou efetivadas para fins medicinais. 

0 referido artigo faz mengao ao fato de que no antigo Egito os faraos mantinham 

relagoes sexuais com infantes, submetendo-os ao capricho interino do rei-sol. 

Outra civilizagao bastante referida pelas relagoes sexuais havidas entre 

pessoas adultas e infantes e a sociedade grega. De acordo com o artigo "Relagoes 

Sexuais na Grecia e Roma" (2008) 1na Grecia os sabios tinham o dever e a 

obrigagao de iniciar os infantes no mundo da filosofia, em troca os mancebos se 

doavam por inteiro aos seus mestres, inclusive entregando seus corpos, pois a 

crianga ou adolescente que nao tinha um sabio para instrul-lo era menosprezada 

pela sociedade. Diz-se que os jovens ate se depilavam para manter a aparencia de 

adolescente, objetivando permanecer sob a iniciagao de seu mestre. Outrossim, o 

chefe de familia na Grecia era o responsavel por conduzir o mancebo a sua 

iniciagao sexual, dando azo as praticas homossexuais e pedofilicas. 

Na sociedade romana, conforme o mesmo artigo, o pater familias exercia 

propriedade absoluta sobre sua familia. Todos tinham a obrigagao e o dever de 

obediencia perante a figura do pater, que devia iniciar o filius na vida sexual. Essa 

pratica tornou-se tao corriqueira que o Estado ja nao exercia controle sobre a pratica 

do sexo entre o pater familias e o filius, pois aquele detinha o dominus sobre este. 

Tais preceitos foram esculpidos nas Lei das XII Tabuas (450 - 451 a.C), vigorando 

ate a epoca de Constantino (em torno do ano de 337 d.C) onde Roma ja estava sob 

a influencia do cristianismo. 

Essas praticas sexuais nao sao apenas tipicas da cultura ocidental, pois na 

sociedade arabe e oriental tambem ha registro testificador da pratica de sexo entre 

pessoas adultas e infantes. A guisa de exemplo, cite-se a narrativa das historias dos 

samurais e suas jovens amantes, mantidas como tal ate a idade adulta, quando 

conquistavam o direito de emancipagao. 2 

Com o advento do cristianismo (e propriamente na Idade Media) os europeus 

desenvolveram forte repugnancia frente as praticas de sodomia, nelas se incluindo o 

desejo da pratica sexual com criangas. Nesses termos, tais praticas comegaram a 

1 Disponivel em: http://pt.wikipedia.Org/wiki/Homossexualidade_na_Gr%C3%A9cia_Antiga#Bibliogr 
afia. Acesso em: 22 de set de 2009. 
2 Disponivel em: <http://pt.wikipedia.Org/wiki/Homossexualidade_na_Gr%C3%A9cia_Antiga#Biblio 
grafia>. Acesso em: 22 de set. 2009. 

http://pt.wikipedia.Org/wiki/Homossexualidade_na_Gr%C3%A9cia_Antiga%23Bibliogr
http://pt.wikipedia.Org/wiki/Homossexualidade_na_Gr%C3%A9cia_Antiga%23Bibliografia
http://pt.wikipedia.Org/wiki/Homossexualidade_na_Gr%C3%A9cia_Antiga%23Bibliografia


13 

serem vistas sob outro angulo, a pedofilia foi subjugada ao silencioso mundo onde 

os mais poderosos intimidavam os pequenos a terem com eles relagoes sexuais por 

questoes financeiras. Todavia, ainda nao se conhece o tamanho e a proporgao 

desses abusos, se nao em virtude de retalhos historicos da prostituicao infantil 

equivalente a epoca da revolugao industrial e pelos contos romanticos e sodomicos 

que a propria literatura disseminou. 

Em preciosa ligao de Piedade Junior e Leal (2001, p. 102) se compreende 

que o historico da violencia e abusos cometidos contra infantes no Brasil tern 

respaldo historico nas diversas formas de nao-atendimento das necessidades 

basicas da populagao infanto-juvenil, mostrando que as familias expulsas do modo 

de produgao rural (sem qualquer possibilidade de integragao no modo de produzir e 

consumir urbanos) e que o deslocamento das grandes massas populacionais 

despreparadas nao foram conduzidos ou acompanhados de um conjunto de politicas 

publicas capazes de atender as necessidades basicas dos novos e importantes 

aglomerados urbanos. 

Esse problema estrutural foi igualmente responsavel pela caracterizagao, nos 

dizeres de Piedade Junior e Leal (2001, p. 103), duma violencia generalizada que 

acometia um numero indeterminado de pessoas. Assim, criangas e adolescentes, 

frente a essa realidade de violencia difusa e estrutural, passaram a submeter-se aos 

ditames dos exploradores de infantes, bandos e quadrilhas, fazendo constatar que: 

[...] No Brasil, que essa submissao passou a dar-se na exata medida em 
que as politicas publicas nao conseguem integrar as familias na "lei do 
Estado". Ou seja, a submissao de criangas a violencia estrutural e 
inversamente proporcional a integragao das familias a lei do Estado. (grifo 
do autor). 

A crianga era vitimada nao so pela agao de uma violencia estrutural, mas por 

algo que perpassava a estrutura social. A violencia meramente fisica ou de 

exterminio igualmente se dava quando meninas ou meninos explorados violavam as 

regras de convivencia real impostas na ausencia da lei do Estado, recebendo a pena 

capital (PIEDADE JUNIOR e LEAL, 2001, p. 103-104) e foi-se elevando para as 

questoes de cunho tambem sexual. 

Nesse diapasao, observa-se que no Brasil tambem houve uma evolugao, 

assim como nas culturas alhures citadas, pelo que, hodiernamente, se desenvolvem 

posturas no sentido de aplacar toda forma de abuso contra os infanto-juvenis. 
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2.1 As diversas formas de maus-tratos 

As criangas podem ser vitimas de varias formas de maus-tratos. Em se 

tratando de um ser peculiar em desenvolvimento, sua estrutura fisica, psiquica, 

emocional, biologica entre outras, nao Ihes oferece o devido resguardo 

autoprotecionista, ficando sempre a merce de uma pessoa mais velha. 

Conforme exposto por Piedade Junior e Leal (2001, p. 45-46), em artigo 

publicado pelo medico e professor de Psicopatologia e Medicina Legal Vanrell, faz-

se referenda aos maus-tratos sofridos na infancia, lecionando-se que: 

De uma forma propedeutica e de modo a sintetizar o quadro, os maus-tratos 
podem ocorrer: I - Por omissao, incluindo: 1. Carencias fisicas: abandono, 
falta de higiene minima, falta de suprimento de alimentos. Falta de protegao 
as inclemencias climaticas (intemperies, frio, desidratagao etc.); 2. 
Carencias afetivas: de gravissimas proporgoes no desenvolvimento da 
agao. II - Por agao, que compreende: 1. Maus-tratos fisicos, sob a forma de 
contusoes (tapas, murros, chutes, empurroes); lesoes mecanicas: 
punctorias, incisas e perfuro-incisas; queimaduras, por solidos ou liquidos 
quentes, ou com objetos especificos: intoxicacoes por alcool, sedativos 
(drogas psicolepticas) ou gas de cozinha, entre outras; 2. Abuso sexual; 3. 
Maus-tratos psiquicos: gritos, encerramento prolongado, abuso emocional, 
coagao, ameagas de castigos severos etc. 

Com fulcro no exposto, ve-se na pedofilia a jungao das duas formas de maus-

tratos, pois as criangas sao afetadas tanto pela agao como por omissao. O sujeito 

ativo dos abusos sexuais utiliza-se das mais variadas formas de maus-tratos fisicos 

contra as criangas. A vantagem que seu porte fisico concede favorece a imposigao 

de lesoes como murros, beliscoes, empurroes, chutes, queimaduras, sedativos etc., 

o que culmina por imputar o medo e a superioridade do agente sobre o infante, que 

se sente impotente em relagao as vantagens corporeas do seu abusador. 

O abuso sexual em si ja configura uma forma de maus-tratos, pois a crianga e 

submetida ao senhorio lascivo do pedofilo, que sem nenhuma preocupagao frente a 

tenra idade do individuo, subordina-o aos mais variados tratamentos vexatorios e 

humilhantes nao comuns as criangas. A terceira forma de maus-tratos por agao, que 

diz respeito aos maus-tratos psiquicos, caminha junto do abuso sexual. Nao se 

contentando com o abuso em si, o pedofilo castra a tentativa da crianga de dizer 

algo a terceiro, ameaga-a com toda sorte de ferramentas psiquicas intimidativas 

nelas demarcando sequelas inevitaveis. Assim sendo o grito, a ameaga de surra, 
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abusos emocionais, ameaca de morte contra a mae ou seus irmaos, coagoes, 

ameagas de castigos severos entre outras, sao condutas contumazes que os 

abusadores praticam na tentativa de calar as criangas e ocultar seus atos. 

Nao obstante, as criangas tambem sofrem os maus-tratos advindos da 

omissao por parte de seus responsaveis. O proprio ato do pedofilo configura uma 

omissao de cuidado, zelo, educagao, protegao e carinho que os genitores deveriam 

dedicar a vitima; e quando um pai abusa sexualmente de seu filho tambem se faz 

omisso diante dos cuidados proprios de um genitor com sua prole. 

Porem, observa-se que a omissao nao se reporta apenas a ausencia de 

cuidados em relagao ao abusador, a omissao se torna mais abrangente, englobando 

todo corpo familiar, social e estatal na medida em que estes nao fazem valer o 

principio basilar da protegao integral esculpido no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente. Nesses termos, pode-se dizer que o individuo que age de forma 

conivente com a pratica (como no caso em que a mae, mesmo sabendo dos abusos 

sexuais que seu esposo ou companheiro impoe a sua prole, fica inerte a tudo) por 

sua omissao torna-se, a contrario senso, parte ativa tambem dos maus-tratos. O 

Estado tambem, quando nao efetiva uma politica contra as praticas de pedofilia 

(para salvaguardar as criangas de tamanha barbarie) ou quando nao pune 

severamente os agentes ativos do delito mostra-se, pela impunidade, tambem centro 

de maus-tratos pela omissao. 

As variadas formas de maus-tratos acima citadas acometem as criangas 

vitimas de abusos sexuais de dois fenomenos psico-juridicos conhecidos como: 

vitimizagao e sobrevitimizagao. A vitimizagao e o fenomeno pelo qual uma pessoa 

(ou grupo) se converte(m) em vitima(s), ou seja, e uma analise do fenomeno 

responsavel pela conversao de um individuo, ou pessoa juridica, ou um grupo de 

pessoas, ou uma coletividade - nos termos de direito difuso - e/ou nascituro em 

vitima. E, em outros termos, a consciencia que a vitima tern do fato (maus-tratos) e 

do quanto este Ihe afetou. A sobrevitimizagao oriunda dos maus-tratos deve ser 

analisada sob triplice aspecto, quais sejam: vitimizagao primaria; vitimizagao 

secundaria e vitimizagao terciaria. A vitimizagao primaria e o fato primeiro que 

originou a relagao entre o sujeito ativo do abuso sexual e a crianga vitima; e a 

ofensa originaria que liga a vitima ao infrator (BARROS, 2008, p. 68-69). 

Sobre vitimizagao secundaria, mencione-se o conceito dado por Barros (2008, 

p. 70) que diz: 
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A vitimizagao secundaria, tambem denominada sobrevitimizagao, pode ser 
compreendida como aquela gerada a partir da atuacao dos orgaos 
responsaveis pelo controle social, incluindo todo o aparato policial, que 
recebera os primeiros reclamos relacionados a vitima, ate os sujeitos que 
participarao do processo penal: juizes, promotores, peritos oficiais e 
serventuarios da justiga. 

Assim, devido ao escasso funcionamento do sistema processual e da irregular 

atuagao da maquina policial ou judiciaria (FERNANDES, 1995, p. 38), as vitimas 

pre-nubentes sao submetidas a delongas processuais ou ao despreparo do aparato 

policial, por exemplo, que pode trazer uma sensagao de desamparo e frustragao 

maior que a vitimizagao (OLIVEIRA, 1999, p. 113). 

A vitimizagao terciaria e concebida no ambito dos controles sociais por 

intermedio do contato da vitima com o grupo familiar ou em seu meio ambiente 

social, como no trabalho, na escola, nas associagoes comunitarias, na igreja ou no 

convivio social. Assim, uma crianga submetida a maus-tratos coloca-se ainda a 

merce de situagoes vexatorias frente as entidades ou instituigoes sociais que a 

cercam (BARROS, 2008, p. 72). 

O infante e absolutamente dependente de uma subordinagao quanto aos 

adultos; em todos os aspectos de sua Candida infancia, necessitam do amparo e 

diregao dos seus responsaveis. Assim, submeter esse pequeno individuo em 

peculiares situagoes de risco a circunstancias que os fazem distorcer toda 

perspectiva de uma vida saudavel, com um vinculo familiar adequado ao seu 

desenvolvimento, e cultivar um campo de problemas em sua psique que prospera 

em seus efeitos, pois qualquer forma de maus-tratos traz consequencias danosas 

para as criangas e, sendo progressiva, fara com que o infante incorpore confusas 

experiencias que servirao de ruptura em sua estrutura, mostrando-se cada vez mais 

passivo frente as barbaridades pelas quais e vitimizado. 

2.2 O pedofilo e a vitima 

Conforme leciona Perias (2009, p. 15) o pedofilo e a pessoa adulta que tern 

atragao sexual por criangas ou adolescentes. E aquele que se aproveita de uma 

determinada situagao oriunda de uma relagao de confianga ou nao, para satisfazer 
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sua libido ou seu anseio sexual doentio por criangas. 

Em boa parte dos casos envolvendo abuso sexual de criangas, no polo ativo 

da relagao esta uma pessoa que e de confianga do pre-nubente, pessoa do convivio 

familiar que recebe toda expectativa do amparo, da protegao, do cuidado desses 

individuos. Segundo artigo intitulado "A pratica da pedofilia" (2008) 3, os abusadores 

sao pessoas aparentemente normais, pelo que desfaz-se o paradigma de que todo 

pedofilo e individuo que fora molestado de alguma forma quando crianga, 

constituindo-se num adulto com certos disturbios psicologicos que o levariam ao 

desejo compulsivo por criangas, restando formado um ciclo de violencia. 

O perfil dos abusadores, em sua maioria, e heterossexual e as vitimas sao 

meninas, mostrando-se pouca a percentagem do numero dos abusadores que 

realmente tern algum disturbio psiquiatrico. Destarte, tem-se a preocupagao de 

observar certas caracteristicas que os identifiquem, porem, tais caracteristicas nao 

sao imprescindiveis para caracterizar certo individuo como pedofilo, pois isso advem 

de uma soma de fatores, visto que qualquer pessoa pode se tornar um pedofilo 

independentemente de apresentar tais caracteristicas. Dentre essas caracteristicas, 

segundo Perias (2009, p. 15-16), podem ser citadas: frequentemente o pedofilo e do 

sexo masculino com mais de trinta anos de idade; gostam de atividades infantis; tern 

preferencia por criangas perto da puberdade; procuram ter um trabalho proximo de 

atividades infantis; tern preferencia por criangas timidas e pobres, denotando 

capacidade de manipular suas vitimas; tern afinidade com alguem da familia e 

conseguem seu desiderato criminoso pela insistencia. 

E ainda importante mencionar a distingao que se faz entre o pedofilo 

contumaz e o abusador. Os pedofilos estruturados (fixados ou preferenciais) sao 

aqueles que tern o desejo compulsivo por crianga, mantendo relagao sexual com 

estas; os abusadores oportunos (regressivos ou situacionais) sao aqueles que nao 

preenchem, diagnosticamente, os criterios alhures citados e que, por motivos 

diversos (estresse, baixa auto-estima, problemas no casamento etc.) descarregam 

sua ansia doentia nas pequenas vitimas. Conforme o estudo realizado por Abel, 

Mittleman e Becker (2008) averigua-se claras distingoes caracteristicas postas entre 

abusadores oportunistas e pedofilos estruturados: 

3 Disponivel em: <http://www.PedofiliaWikipedia,enciclopedialivre.mht>. Acesso em: 12 de jun. 2009. 

http://www.PedofiliaWikipedia,enciclopedialivre.mht
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Abusadores oportunistas tendem a cometer abuso sexual contra criangas 
em periodos de estresse, possuem poucas vitimas, geralmente, 
pertencentes a propria familia, possuem menos probabilidade de abusar 
sexualmente de criangas, e possuem preferencia sexual para adultos. 
Abusadores pedofilos, por outro lado, geralmente comecam a cometer atos 
de natureza sexual a criangas em tenra idade, muitas vezes possuem um 
grande numero de menores que sao frequentemente extra familiares, 
cometem mais abusos sexuais com criangas, e possuem valores ou crencas 
que suportam fortemente um estilo de vida voltado ao abuso. No caso de 
incesto entre pais e filhos, acredita-se que a maioria dos abusos envolve 
pais que sao abusadores oportunistas, ao inves de pedofilos. 

Nao obstante essas observacoes conceituais, tanto um quanto o outro sao 

sujeitos ativos da relagao pedofilica, mostrando-se apenas um lapso consideravel na 

conduta dos mesmos, porem nao retirando o lado cruel e criminoso das 

consequencias advindas da pratica tanto do abusador oportunista quanto do 

abusador regressive 

Azevedo e Guerra (2000) sao categoricos ao afirmar que 85 a 90% dos 

agressores sao pessoas conhecidas da crianga, mostrando que o vetusto chavao 

repetido pelos genitores ou responsaveis: "tenham cuidado com estranhos", tern que 

ser refeito, agora visando tambem o perigo que mora muitas vezes dentro dos lares. 

Consoante afirmado, o pedofilo se utiliza de certos expedientes para 

satisfazer sua libido doentia, como: abuso de poder - onde se valendo de sua 

posigao superior, quer por seu porte fisico, psicologico, social entre outros, 

aproveita-se para praticar o ato sexual ou atos libidinosos contra a crianga 

vitimizada; quebra de confianga - pois como dito alhures a maioria dos abusadores 

sao pessoas conhecidas das criangas, familiares ou amigos proximos; quebra do 

estatuto de confianga social - como no caso de padres, pastores, educadores entre 

outros (PERIAS, 2009, p. 19-20). Quanto a violencia sexual contra crianga cometida 

no seio familiar, com propriedade leciona Azambuja (2004, p. 121): 

A violencia sexual intrafamiliar traz, em seu amago, uma questao central, 
ligada a educacao adultocentrica, que leva a completa objetalizagao da 
figura da crianga. Esconde-se, por tras da violencia, um modelo de 
educagao tradicional, que tern por fim quebrar a vontade da crianga, sufocar 
o que nela existe de vivo, para transforma-la num ser docil, obediente. 

Nesses termos, e observada a coisificagao da crianga por esses agressores, 

sendo esta um mero objeto de satisfagao sexual de outrem. Assim, tais abusadores 

inibem suas vitimas com falacias no sentido de serem donas dos infantes que, como 
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tal, tern o direito e dever de plena obediencia. O agressor nao estima o grau de 

responsabilidade oriundo de sua conduta hostil, para eles essas criangas estao em 

plena capacidade fisica, mental, estrutural e emocional para realizar atos sexuais, 

como salienta Telles (2002, p. 49): 

[...] O agressor de crianca percebe-se menos responsavel por sua conduta 
que a crianca. Estes individuos acreditam que estas estao aptas e sao 
parceiras adequadas a sua satisfacao e relatam que, alem de utilizar a 
crianga como objeto de prazer sexual, tambem a utiliza para suas 
necessidades de aceitagao. Estas condigoes apresentam, portanto, nogoes 
calcadas em alteragoes cognitivas que sao a base da logica de seus 
comportamentos. 

Essa mentalidade do agressor da crianga vitimizada a relega a constantes 

riscos (ainda mais quando o agressor e do convivio familiar) visto que, nao sendo 

efetuado um trabalho constante na pessoa desses abusadores pelos orgaos 

responsaveis pela tutela infantil, eles podem ate ser presos, mas, nao sendo 

trabalhados os seus problemas, voltarao ao convivio social podendo fazer outras 

vitimas. 

O Centro de Combate a Violencia Infantil (CECOVI - www.cecovi.org.br), 

importante ONG que trabalha em prol da erradicagao da violencia contra 

adolescentes e criangas, trabalha com um dado trazido pelo Sistema Nacional de 

Combate ao Abuso e a Exploragao Sexual Infanto Juvenil, revelando uma 

percentagem do numero de abusadores e de suas vitimas num periodo 

consideravel. Com efeito, segundo o Sistema Nacional de Combate ao Abuso e a 

Exploragao Sexual Infanto Juvenil, durante o periodo de 05 de fevereiro de 1997 a 

28 de fevereiro de 2003 foram feitas 5.070 denuncias, onde ficou diagnosticado que: 

a) 60% das denuncias ocorreram nos anos 2000, 2001 e 2002; 36% das denuncias 

ocorreram em 2002 e 15% das denuncias ocorreram em Janeiro e fevereiro de 2003; 

b) No ano 2002, 63% dos casos denunciados foram de abuso sexual e 37% de 

exploragao sexual comercial; dos 63% de casos de abuso sexual, 60% foram de 

abuso intrafamiliar e 40% extrafamiliar; c) ficou ainda constatado que a vitima e do 

sexo feminino em 76% dos casos e 37% das vitimas tern menos que 11 anos. 

Hodiernamente, a internet contribuiu em muito para o pedofilo se apresentar 

com falsos perfis as suas vitimas. Nesse meio o abusador tern um ambiente no qual 

o mesmo pode fantasiar e fazer valer seus disturbios sexuais, pois do outro lado 

contactara com ingenuas criangas, que por falta de discernimento acerca do perigo a 

http://www.cecovi.org.br
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que estao expostas, ficam embevecidas com as propostas e falacias dos mesmos. A 

rede serviu como meio de propagagao do crime, devido aos milhares de acessos 

incontrolaveis, tanto que em materia publicada pela revista Veja (VEJA 2009, p. 83) 

se mostra que a ONG SaferNet Brasil recebeu de 2006 a 2008, 109. 000 denuncias 

de paginas eletronicas com conteudo pornografico infantil. Faleiros (2000, p. 12), 

analisando as situagoes de abuso sexual intra e extrafamiliar, comenta: 

Sao a expressao de fantasias, desejos e pulsoes incontrolaveis e 
compulsivas do violentador, que impoe seus desejos a vitima: sao a atuagao 
de impulso sexual envolvendo criangas e adolescentes; exigem a 
participagao de pessoas em desenvolvimento, sem seu consentimento; 
provocam danos fisicos, psicologicos e sociais as vitimas, com graves 
sequelas por toda a vida; ocorrem num contexto de dominagao, no qual o 
violentado encontra-se subjugado ao violentador, sem condigoes de opor-
se; acarretam complicagoes legais. 

Nesse diapasao, e forcoso notar que o pedofilo usa de quaisquer meios 

habeis a execucao de seu impulso hostil e doentio que subjuga, conforme dito, o 

violentado a um contexto de dominagao. Alertar para esse fato e reconhecer as 

inumeras possibilidades sob as quais estes criminosos podem atuar e talvez impedi-

los de destruir a candura de uma crianga. 

Para tratar da vitima de pedofilia e importante expor o que reza o artigo 2° da 

Lei n°. 8.069/90 (ECA), onde sao consideradas criangas para os efeitos legais as 

pessoas de ate doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquelas entre doze 

e dezoito anos de idade. Assim, as criangas pre-puberes (fase esta correspondente 

dos 10 aos 13 anos para as meninas e dos 12 aos 14 para os meninos, sendo 

passivel de variagoes conforme o sexo) sao as vitimas diretas dessa pratica. 

Observe-se, entretanto, que o termo vitima se torna por demais abrangente 

quando referido as consequencias danosas (familiares e sociais) advindas; por isso 

se faz necessario dar enfase a vitima imediata, ou seja, aquela crianga atingida 

diretamente em sua integridade fisica, moral, psicologica, sexual entre outros. Com 

propriedade, Barros (2008, p. 66) relata que: 

Do mesmo modo, o conceito amplo de vitima, que engloba familiares, 
dependentes da vitima ou aqueles que ao auxiliarem a vitima tambem 
sofreram danos somente pode ser buscado a partir do caso concrete 
Assim, a definigao desses individuos como vitima depende da 
caracterizagao do caso concreto, do envolvimento de outros sujeitos 
tambem afetados pela conduta iiicita (e, portanto, sujeitos cujo direito foi 
violado). 
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Essas criangas vitimizadas vivem numa atmosfera constante de situagao de 

risco, reconhecendo nos seus abusadores (na maioria dos casos) aquele que 

deveria prestar-lhes toda assistencia devida e salvaguarda-las dos riscos proprios de 

sua tenra idade, levando-se em consideragao a sua condigao peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, e fazendo valer o principio da protegao integral trazido pelo ECA. 

A maioria das vitimas fica silente diante do que acontece por varios motivos, 

como: sentir-se culpada por aquilo; receber varios tipos de ameagas do abusador; 

por vergonha; por acharem que seus familiares nao darao credito a historia; por nao 

terem consciencia da gravidade do fato que ocorre entre outras, o que redunda em 

algo que os estudiosos cognominam de "Sindrome de Acomodagao da Crianga 

Vitima de Abuso Sexual" (AZAMBUJA, 2004, p. 126). 

Tais vitimas em potencial sao tendenciosas a varios disturbios psiquicos 

futuros, porque sofrendo caladas o martirio a posteriori revelarao inumeras sequelas 

que as privarao de uma vivencia saudavel. Conforme relata Amazarray (1998, apud 

AZAMBUJA, 2004, p.122): 

Mesmo que uma crianga, vitima de abuso sexual nao apresente sintomas 
externos ou se esses sao de pouca relevancia, isto nao quer dizer que ela 
nao sofra ou nao venha a sofrer com os efeitos dessa experiencia. Ela pode 
apresentar um sofrimento emocional muito intenso. Alem disso, suas 
consequencias podem estar ainda latentes e talvez se manifestem 
posteriormente, frente a resolugao de uma crise evolutiva ou situacional e 
frente ao estresse. Dessa forma, uma crianga que sofreu abuso sexual deve 
ser considerada uma crianga em situagao de risco. 

Nesses termos, ve-se que as pequenas vitimas dessa pratica, nao obstante o 

fato de conviverem com a dor do momento do abuso, sao acometidas de possiveis 

traumas futuros; pois quanto mais cedo comegam os abusos, maiores as proporgoes 

de se tornarem irreversiveis os danos causados. As vitimas infantis nao sao apenas 

alvos nas circunstancias oriundas da fase de sua tenra idade, mostrando-se 

relevante o estudo pelo qual se averigue das inumeras sequelas que os adultos 

apresentam, vindas do abuso sexual sofrido na idade pueril. Rouyer ( 1996, apud 

AZAMBUJA, 2004, p. 126) diz: 

Embora nao existam estudos prospectivos sobre as consequencias do 
abuso sexual sofrido na infancia, na idade adulta, os testemunhos, cada vez 
mais frequentes de adultos que sofreram abuso na infancia e, sobretudo, de 
vitimas de incesto, permitem-nos dizer que as reagoes podem ser tardias e 
se manifestam em disturbios da sexualidade e da parentalidade. 
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Ademais, a analise do perfil da vitima da pedofilia, conforme exposto no 

subtopico referente as diversas formas de maus-tratos, revela que esta e uma vitima 

nao so do proprio ato em si (constituindo-se em vitima primaria) como tambem sao 

vitimizadas secundaria e terciariamente. Nos dizeres de Faleiros (2000, p. 13): 

Muitas vezes a crianga ou adolescente dominado sexualmente encontra-se 
duplamente vitimizado, pelo violentador e por uma rede de silencio, 
tolerancia, conivencia, medo, impunidade, tanto de membros da familia, 
como amigos, vizinhos, colegas de escola, trabalho e lazer, professores, 
pessoal dos servicos de saude e de seguranca, que protegem o violentador, 
que nao raro mantem outras pessoas sob sua dominagao. 

O relatorio final da Jornada Estadual Contra o Abuso e a Exploragao Sexual 

de Criangas e Adolescentes, realizado pela Subcomissao da Crianga e do 

Adolescente da Comissao de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul mostrou que a cada oito minutos uma 

crianga brasileira e vitima de abuso sexual; uma em cada quatro ou cinco meninas e 

um em cada seis a dez meninos sofrera abuso sexual antes dos dezoito anos. 

(PORTO ALEGRE, 2003, p. 144 e 147). 

Destarte, e possivel detectar certas evidencias que caracterizam a vitima da 

pedofilia, nao so no momento da infancia, mas a posteriori, onde se nota que esses 

pequeninos buscam mecanismos diversos para tentar enganar seus proprios 

traumas. 

2.3 A pedofilia na legislagao brasileira 

Uma das caracteristicas da vida em sociedade e a forma como evoluem seus 

conceitos, comportamentos, habitos, visao de mundo etc.; nesse aspecto a pratica 

pedofilica e sujeita ao crivo de uma sociedade que hoje a ve com repugnancia, 

mostrando-se cada vez mais inflexivel frente a mesma. 

O Direito, mesmo sendo um fenomeno inerente a vida gregaria, evolui de 

forma lenta se comparado a certos avangos sociais; basta analisar o fato de que 

primeiro se forma o juizo de valor a respeito de determinada pratica para que, 

posteriormente, seja ela tipificada pela norma juridica. Com fulcro nesse 
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entendimento observa-se que, hodiernamente, se faia muito a respeito do crime de 

pedofilia, porem, no ordenamento juridico brasileiro nao existe uma legislagao 

especifica que defina a conduta tipica de pedofilia, nao havendo norma 

incriminadora especial e autonoma no sentido de capitular exatamente o termo 

pedofilia. 

Embora alguns estudiosos do Direito se filiem a ideia da impropriedade da 

palavra pedofilia como algo ligado a crimes contra crianga (pois que pedofilia e uma 

palavra de origem grega que denota a qualidade ou sentimento de quern e pedofilo, 

pessoa que gosta de crianga como pai, mae, avos etc., nao estando ligada a desejos 

sexuais imorais), conforme alhures citado, a sociedade deu uma conotagao diferente 

ao termo pedofilia, tornando-o sinonimo de infragoes penais contra criangas. 

Conforme Lauria (2009): 

Em sua origem etimologica, a palavra pedofilia (oriunda da Grecia) nao 
estava ligada a desejos sexuais imorais. Na verdade, o termo philos 
significa amigo. Logo, no passado, qualquer pessoa amiga de crianca 
poderia ser taxada de pedofilo, sem que tal vocabulo estivesse carregado 
de qualquer conotacao negativa. Isso comegou a mudar a partir do seculo 
XIX, quando o sufixo filia passou a ser utilizado tambem para designar 
certos tipos de atracao sexual doentia, como pode ser verificado, por 
exemplo, na palavra necrofilia (atragao sexual por mortos). A partir de entao, 
a palavra pedofilia passou a ser utilizada da forma como se conhece hoje 4 

Nao obstante essa discrepancia terminologica observa-se que a norma penal 

brasileira tipifica os atos cometidos por pedofilo, que estao sujeitos a sangao penal. 

Uma vez constatada a pratica do ato, o interprete do Direito deve se valer das 

descrigoes de crimes diversos que se assemelhem a pedofilia ou que sirvam de 

meio para sua pratica, podendo ser enquadrado em constrangimento ilegal (artigo 

146 do Codigo Penal Brasileiro - CPB); ameaga (artigo 147 do CPB); sequestro e 

carcere privado (artigo 148 do CPB); lesoes corporais (artigo 129 do CPB) etc. 

No que tange aos abusos sexuais, utiliza-se os tipos referentes aos crimes 

contra os costumes como o estupro e atentado violento ao pudor (artigo 213 e 

seguintes do CPB, ambos alterados pela Lei n° 12.015 de 7 de agosto de 2009, 

sendo configurada a presungao de violencia se a vitima for menor de 14 nos de 

idade tornando a pena mais severa - artigo 224, CPB). 

Com o fulcro especial de combater a veiculagao de material pornografico 

4 Disponivel em: <http://www.jurisway.org.br/v2/cursosentrar.asp?id_curso=502>. Acesso em 11 de 
nov. 2009. 

http://www.jurisway.org.br/v2/cursosentrar.asp?id_curso=502
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infantil, o Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) traz reprimendas 

quanto ao fato principalmente nos artigos 240 e 241 (ambos alterados pela Lei n° 

11.829 de 25 de novembro de 2008). Outrossim, pode ser analisada ainda a lei 

referente ao Crime Organizado (Lei n° 9.034/90) e a Lavagem de Dinheiro (Lei n° 

9.613/98), que podem ser utilizadas quando se diz respeito a organizagoes 

criminosas. Porem, conforme expoe Damasio de Jesus "nem mesmo esse 

emaranhado de normas da conta do problema, por nao serem tipos penais 

especfficos aos casos, os autores dos fatos muitas vezes conseguem se furtar das 

acusagoes". (2006) 5. 

Ademais, nao obstante esse arcabougo juridico sera analisado a pedofilia sob 

as figuras tfpicas do crime de estupro e atentado violento ao pudor (ambos alterados 

pela Lei n° 12.015/09) e pornografia infantil (com base na nova redagao dada aos 

artigos 240 e 241 do ECA pela Lei n° 11.829/08), visto que o crime de corrupgao de 

menor e aferido apenas diante dos maiores de 14 e menores de 18 anos, conforme 

o artigo 218 do Codigo Penal (fugindo do foco da pesquisa). Assim, embora a Lei n° 

2.252 de 01 de julho de 1954 faga referenda a corrupgao de menor, impondo a 

mesma pena do Codigo Penal e acrescentando-a de multa, para o corruptor ou 

facilitador de corrupgao de menor de dezoito anos que pratique com menor de 

dezoito anos infragao penal ou induza-o a pratica-la, sem estabelecer a idade 

minima do menor e procurando, dessa forma tutelar todos os menores de 18 anos, 

segundo Perias (2009, p. 42) "essa lei especial nao alcangou os objetivos a que se 

propunha, pois, apesar de altamente moralizadora nao tern sido devidamente 

aplicada, como a maioria de nossas leis". 

Em virtude da Lei n° 12.015/905, que alterou significativamente a figura do 

estupro (artigo 213, CPB) e revogou o artigo 214 que tipificava o atentado violento 

ao pudor, analisar-se-a a pedofilia sob essa nova otica vigente. Eis a alteragao da 

lei: 

Estupro: Art. 213. Constranger mulher a conjuncao carnal, mediante 
violencia ou grave ameaga: Pena - reclusao, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
Atentado Violento ao Pudor: Art. 214. Constranger alguem, mediante 
violencia ou grave ameaga, a praticar ou permitir que com ele se pratique 
ato libidinoso diverso da conjungao carnal: Pena - reclusao, de 6 (seis) a 

5 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm>. Acesso em 
11 de Nov. de2009. 

6 Disponivel em: http://www.policiacivil.goias.gov.br/gerencia/artigos/busca_id.php?publicacao=28367. 
Acesso em 11 de nov. de 2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm
http://www.policiacivil.goias.gov.br/gerencia/artigos/busca_id.php?publicacao=28367
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Estupro: Art. 213. Constranger alguem, mediante violencia ou grave 
ameaga, a ter conjungao carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusao, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
Atentado Violento ao Pudor: Art. 214. (revogado). 

Como se ve o legislador patrio circunscrevia o crime de estupro apenas a 

vitima mulher, mencionando que seria elementar do tipo a conjungao carnal 

(possivel apenas com a copula vaginal). A nova lei trouxe a possibilidade do abuso 

sexual copular contra homem adquirir a tipificagao de estupro, pois que menciona 

"alguem", nao especificando o genero e, desta feita, a conjungao carnal nao esta 

mais intrinsecamente ligada a cupula vaginal. Assim sendo, qualquer pessoa pode 

ser sujeito passivo ou ativo do crime de estupro, visto ser a conjungao carnal tida 

como o ato sexual de copula tanto vaginal quanto anal, praticada em desfavor de 

homem ou mulher. 

Com efeito, a nova tipificagao legal confronta o posicionamento majoritario da 

doutrina (por exemplo, adotado por Fernando Capez, Celso Delmanto, Damasio de 

Jesus, Gilberto Perias etc) e dos tribunals, que versavam sobre o homem como 

unico sujeito ativo do estupro (pois so este pode ter com a mulher conjungao carnal, 

que e o coito normal) e a mulher como sujeito passivo. O legislador patrio nao 

extinguiu a elementar da conjungao carnal, apenas acrescentou a figura tipica de 

estupro o praticar ou permitir que com ele ("alguem" - sujeito passivo) se pratique 

outro ato libidinoso, trazendo assim em seu conceito o arguido por parte do 

revogado artigo 214, unindo-os e fornecendo uma nova tipificagao. 

A pedofilia, pela Lei n° 8.072/90, e considerada crime hediondo, pois que este 

diploma estabelece no paragrafo primeiro e incisos V e VI, que e considerado 

hediondo o crime de Estupro e o Atentado Violento ao Pudor (artigo 214 - revogado, 

e sua combinagao com o artigo 223, caput e paragrafo unico). Consoante afirmado, 

a Lei n° 11.829/08 alterou a Lei n° 8.069 (Estatuto da Crianga e do Adolescente) em 

seus artigos 240 e 241, com o fulcro de aprimorar o combate a produgao, venda e 

distribuigao de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisigao e a posse de 

tal material, alem de outras condutas relacionadas a pedofilia na internet, trazendo 

um avango consideravel frente ao combate da pornografia infantil. Assim sendo, faz-
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se mister produzir in verbis o texto, que dispoe: 

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, 
por qualquer meio, cena de sexo explicito ou pornografica, envolvendo 
crianga ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1° Incorre nas mesmas penas quern agencia, facilita, recruta, 

coage, ou de qualquer modo intermedeia a participagao de crianga ou 
adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quern com 
esses contracena. 

§ 2° Aumenta-se a pena de 1/3 (um tergo) se o agente comete o 
crime: 

I - no exercicio de cargo ou fungao piiblica ou a pretexto de exerce-
la; 

II - prevalecendo-se de relagoes domesticas, de coabitagao ou de 
hospitalidade; ou 

III - prevalecendo-se de relagoes de parentesco consanguineo ou 
afim ate o terceiro grau, ou por doagao, de tutor, curador, preceptor, 
empregador da vitima ou de quern, a qualquer outro titulo, tenha autoridade 
sobre ela, ou com seu consentimento. 

Art. 241. Vender ou expor a venda fotografia, video ou outro registro 
que contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou 
adolescente: 

Pena - reclusao de 4(quatro) a 8(oito) anos, e multa. 
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicarou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informatica ou 
telematico, fotografia, video ou outro registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 

Pena - reclusao de 3 (tres) a 6(seis) anos, e multa. 
§ 1 2 Nas mesmas penas incorre quern: 
I - assegura os meios ou servigos para o armazenamento das 

fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores as 

fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 
§ 2° As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1 - deste artigo sao 

puniveis quando o responsavel legal pela prestagao do servigo, oficialmente 
notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteudo ilicito de que trata o 
caput deste artigo. 

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, video ou outra forma de registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1 2 A pena e diminuida de 1 (um) a 2/3 (dois tergos) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 
§ 1- Nao ha crime se a posse ou o armazenamento tern a finalidade de 

comunicar as autoridades competentes a ocorrencia das condutas descritas 
nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicagao for feita 
por: 

I - agente publico no exercicio de suas fungoes; 
II - membro de entidade, legalmente constituida, que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o 
encaminhamento de noticia dos crimes referidos neste paragrafo; 

III - representante legal e funcionarios responsaveis de provedor de 
acesso ou servigo prestado por meio de rede de computadores, ate o 
recebimento do material relativo a noticia feita a autoridade policial, ao 
Ministerio Publico ou ao Poder Judiciario. 

§ 3° As pessoas referidas no § 2° deste artigo deverao manter sob sigilo 
o material ilicito referido. 

Art. 241-C. Simular a participagao de crianga ou adolescente em cena 
de sexo explicito ou pornografica por meio de adulteragao, montagem ou 
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modificagao de fotografia, video ou qualquer outra forma de representagao 
visual: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern vende, expoe a 

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

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio 
de comunicagao, crianca, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quern: 
I - facilita ou induz o acesso a crianga de material contendo cena de 

sexo explicito ou pornografica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 
II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de 

induzir crianga a se exibir de forma pornografica ou sexualmente explicita. 
Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressao 

"cena de sexo explicito ou pornografica" compreende qualquer situagao que 
envolva crianga ou adolescente em atividades sexuais explicitas, reais ou 
simuladas, ou exibigao dos orgaos genitais de uma crianga ou adolescente 
para fins primordialmente sexuais." 6 

Nesses termos, observa-se que houve um aumento na pena para quern 

produz material com conteudo pedofilico, pois o ECA trazia pena de 2 (dois) a 6 

(seis) anos de prisao que agora e de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de prisao, com a 

novidade da lei aumentar a pena em 1/3 (um terco) se o agente comete o crime 

prevalecendo-se de relagoes domesticas, de coabitagao ou de hospitalidade; de 

qualquer parentesco ate o terceiro grau; ou de autoridade, a qualquer titulo, sobre 

crianga; ou ainda com seu consentimento. O crime de venda de material contendo 

pedofilia tambem teve a pena aumentada de 2 (dois) a 6 (seis) anos para de 4 

(quatro) a 8 (oito) anos. A penalizagao para quern troca esse tipo de conteudo 

passou de 2 (dois) a 6 (seis) anos para de 3 (tres) a 6 (seis) anos de prisao. 

Um dos grandes avangos da referida lei foi referente a proliferagao de 

materiais pornos em sites, programas de rede e quaisquer formas, tipificando a 

conduta pedofilica nas redes de internet. Conforme referido em passagens 

anteriores, a internet e um meio propicio para a disseminagao da pedofilia, visto que 

da uma maior garantia de atuagao ao pedofilo. Perias (2009, p. 22) aduz que a 

pedofilia via internet nao e crime hediondo em nosso Direito, sendo que os 

envolvidos pagam fianga, respondem o processo em liberdade e dificilmente sao 

punidos. E atraves desse meio que os pedofilos mantem seus contatos, trocam 

fotos, depoimentos, videos, marcam encontros etc. utilizando-se de todos os meios 

possfveis na rede para conseguir seu desiderato criminoso. 

7 Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm>. Acesso em 
11 de Nov. de2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm


28 

Porem, as mudancas evidenciadas pela Lei n°. 11.829/08 trazem consigo 

certos questionamentos quanto ao alcance da mesma, conforme exposto em artigo 

publicado no site www.safernet.org.br7, quais sejam: se o computador de um usuario 

comum, ou a rede de uma empresa for infectada por um virus ou um spyware, que 

contenha videos ou fotos pornos envolvendo criangas, esse usuario seria punido por 

confer em seu computador tais registros? E que, em certos casos, mesmo sendo 

removido o virus ha a possibilidade das imagens ficarem armazenadas no cache do 

navegador ou do Windows; e se alguem mal intencionado enviar um e-mail anonimo 

ou transferir video ou imagens pedofilas atraves de redes internas ou ate mesmo 

utilizar de um pendrive para incriminar outrem, como se dara esta distingao? Ainda, 

se e possivel armazenar arquivos desse porte em pastas escondidas/ocultas, 

alheias a visao do usuario comum, como se dara a distingao entre pedofilos e 

vitimas de sabotagem ou infecgao de virus/spyware? Quern fara a fiscalizagao? 

Havera um orgao fiscalizador, composto por especialistas no assunto? Tais 

questionamentos sao pertinentes a uma melhor compreensao dos dispositivos legais 

em comento. 

Nesse diapasao, e forgoso observar que, mesmo com o advento das referidas 

leis alhures citadas, o ordenamento juridico patrio e carente de normatizagao 

especial com respeito a pedofilia, sendo preciso ir buscar em outros regulamentos 

penais e em leis especiais a sua conformagao. 

Disponivel em: <www.safernet.org.br>. Acesso em 11 de nov. de 2009. 

http://www.safernet.org.br7
http://www.safernet.org.br
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3 O DANO CAUSADO 

A ideia de dano esta compreendida no prejuizo suportado por um individuo e 

causado pela agao ou omissao de outrem, observado o nexo de causalidade entre a 

conduta do agente praticante do ato e o prejuizo estabelecido. Na ligao de Venosa 

(2004, p. 33): 

Dano consiste no prejuizo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou 
coletivo, moral ou material, ou melhor economico e nao economico. (...) Na 
nogao de dano esta sempre presente a nogao de prejuizo. Nem sempre a 
transgressao de uma norma ocasiona dano. Somente havera possibilidade 
de indenizagao, como regra, se o ato ilicito ocasionar dano. Cuida-se, 
portanto, do dano injusto, aplicagao do principio pelo qual a ninguem e dado 
prejudicar outrem (neminem laedere). 

Com fulcro nesse entendimento, nao e sempre que uma transgressao dara 

ensejo a um dano, por isso faz-se necessaria, sempre, a analise do caso concreto, 

que apresenta suas peculiaridades. O dano pode se dar tanto na esfera patrimonial 

como extra patrimonial, reclamando indenizagao. Para Alvim (1966, apud 

GONQALVES, 2009, p. 594), o termo dano, em sentido amplo, retrata a lesao de 

qualquer bem juridico, incluindo-se nessa esteira o dano moral, mas em sentido 

estrito o dano corresponde a uma lesao ao patrimonio, entendido como o conjunto 

das relagoes juridicas de uma pessoa, apreciaveis em dinheiro. Assim sendo, o 

assunto referente ao dano liga-se a ideia de indenizagao, pelo que so tern relevancia 

o dano suscetivel de ressarcimento. 

Assim, obrigar a indenizar a pessoa vitima de agao ou omissao significa dizer 

que se deve reparar o dano causado integralmente, realizando uma tentativa de 

restauragao ao estado de equivalencia de antes, ou seja, ao estado anterior. O 

reconhecimento desse status e mais facil quando diz respeito a questoes 

patrimoniais, porem, nas questoes relevantes de danos causados na estrutura 

psiquica, emocional, intelectual, sentimental, familiar entre outras, os danos podem 

romper as barreiras do tempo, onde as vitimas poderao suportar a carga das 

consequencias do ato por toda sua vida, submetendo-se a tratamentos com 

psicologos ou psiquiatras ou tomando medicamentos, e a simples indenizagao em 

pecunia nao tern o condao de restaurar sua saude psiquica e emocional. 
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A caracterizacao da responsabilidade oriunda do ato lesivo do agente, para 

fins indenizatorios, cumpre preencher certos pressupostos que validam a natureza 

obrigacional da indenizagao. Tais pressupostos, se atestados, darao ensejo ao 

direito de ser indenizado e, segundo Gongalves (2009, p. 495): 

Os pressupostos da obrigagao de indenizar sao: agao ou omissao do 
agente, culpa, nexo causal e dano. O elemento culpa e dispensado em 
alguns casos. Os demais, entretanto, sao imprescindiveis. Nao se pode 
falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar se nao houver 
dano. 

Outrossim, deve-se atentar para o fato de que nenhuma indenizagao sera 

devida se o dano nao se revestir dos requisitos de certeza e atualidade. Para Lalou 

(1970, apud GONQALVES, 2009, p. 595), a atualidade do dano diz respeito aquilo 

que ja existe no momento da agao de responsabilidade; quanto a certeza, seu 

fundamento se da em um fato preciso (e nao sobre hipoteses). Como se ve, o dano 

causado pelo pedofilo e tanto certo como atual, pois alem de se verificar a certeza 

do ato em determinado momento, suas consequencias se tornam sempre atuais 

pelo fato de constantemente submeterem suas vitimas aos tratamentos lascivos, 

deixando marcas psiquicas que os infantes carregam por uma vida toda. 

Em se tratando da pratica de pedofilia, como dito em capitulo anterior, sao 

inexprimiveis os danos causados as criangas abusadas sexualmente; o abuso pode 

tomar proporgoes diversas, fazendo com que esses pre-nubentes tenham sua 

estrutura fisica, emocional, psicologica, familiar, social etc., afetada pelos disturbios 

do adulto praticante da pedofilia. Com efeito, muitas criangas vitimizadas 

apresentam comportamento adverso que denota uma mudanga acintosa no costume 

dos mesmos. Azambuja (2004, p. 124) e precisa ao mencionar que: 

Entre as consequencias do abuso sexual, as criangas podem apresentar em 
seu desenvolvimento as seguintes manifestagoes: automutilagao e tentativa 
de suicidio, adigao a drogas, depressao, isolamento, despersonalizagao, 
isolamento afetivo, hipocondria, timidez, disturbios de conduta (como roubo, 
fuga de casa, mentiras), impulsividade e agressao sexual, assim como e 
frequente a presenga de sindromes dissociativas, transtomos severos de 
personalidade e transtorno de estresse pos-traumatico. 

Destarte, todos os pressupostos para indenizagao ditos alhures sao 

evidenciados nessas consequencias trazidas pela autora. Assim sendo, o abuso 

sexual ocasiona uma mudanga comportamental e estrutural no infante, a qual os 
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acomete de danos que, em determinados casos, se tornam irreversiveis. Ademais, 

considerado o imenso arcabougo danoso que o ato proporciona, sera analisado de 

forma concisa o dano causado sob a otica de tres aspectos (nao desmerecendo os 

demais) quais sejam: o psicologico, o familiar e o emocional. 

3.1 Sobre o dano psicologico 

E evidente que as criangas vitimas desses transtornos experimentam uma 

carga acentuada de traumas que, como dito, se perpetuarao por suas vidas. Assim, 

Eizirik, Kapczinski e Bassols (2002, p. 20), mencionam que: 

A doenga mental seria influenciada por multiplos fatores resultantes de um 
indissoluvel inter-relacionamento entre o psiquico e o neuroquimico, 
havendo crescentes evidencias de pesquisas recentes que sustentam 
estarem as doengas mentais da idade adulta relacionadas com situagoes 
traumaticas da infancia. 

Nesses termos, observa-se que certos disturbios psiquicos evidenciados na 

fase adulta podem estar, de forma direta, co-relacionados as experiencias 

frustrantes que os pre-nubentes tiveram em sua tenra idade, mormente se nao 

receberam o devido acompanhamento a epoca das molestagoes, pois construirao 

seu mundo de emogoes sobre alicerces frageis, fazendo-se inseguros frente as 

vicissitudes da vida. Segundo Freud (1978, apud PIEDADE JUNIOR e LEAL, 2001, 

p. 45-46) o ser humano tern uma capacidade impar de reproduzir as emogoes 

vivenciadas; como num arquivo, deposita na mente todas as experiencias e, a partir 

de certas circunstancias que fazem lembrar essas experiencias, reagem conforme o 

grau de intensidade com que estas sao representadas; e algo como reproduzir a 

violencia de que foram vitimizadas ou testemunhas. 

Corroborando com esse entendimento, Lippi (1985, apud PIEDADE JUNIOR 

e LEAL, 2001, p. 46) diz que esses transtornos mostram apenas a superficie de um 

problema de extraordinarias dimensoes que faz evoluir no pre-nubente a 

cognominada Sindrome da Crianga Maltratada ou Espancada, que no conceito 

definido por Kempe (1990, apud Lippi, 1985, p. 11) diz respeito a condigao clinica de 

criangas e jovens que receberam serios abusos fisicos (geralmente de pais ou 
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parentes proximos) deixando-os em situagoes traumaticas e em determinados casos 

impondo-lhes descredito por parte de seus responsaveis, que nao acreditam estar 

sendo a crianga vitima de abuso sexual. 

O ato pedofilico rompe com a estrutura psiquica propria da tenra idade, 

mostrando uma desorganizagao funcional das faculdades psiquicas da vitima e 

levando-a a um estagio de rompimento com suas figuras simbolicas (pai, mae, tio, 

irmao, avo, amigo, entre outros). Nas palavras de Mees (2001, p. 105): 

Os conceitos de trauma, incesto e violencia sao bastante ligados em 
psicanalise, na medida em que os tres se relacionam ao real e tern em 
comum a referenda a uma morte do sujeito desejante, por ficar subsumido 
ao desejo da mae. A violencia, no sentido psicanalitico, compartilha do 
mesmo registro porque o ato violento e aquele que gera um rompimento 
com o que organiza o sujeito, desestabilizando-o. A violencia merece esta 
designagao em psicanalise quando e traumatica, e o trauma o e quando 
toca o incesto - sempre materno - mortifero do sujeito simbolico, 
arriscando-o a perder seu substrato psiquico devido a emergencia dessas 
manifestagoes do real. 

Com efeito, o ambiente familiar, escolar, social ou eclesiastico vivenciado pela 

crianga torna-se confuso na medida em que os individuos que detem o status de 

cuidado dos mesmos sao responsaveis diretos pelo abuso; causando a morte do 

sujeito simbolico que tanto merecia aprego por parte dos infantes. 

O menor, constituindo um ser em estagio peculiar de desenvolvimento passa 

por um longo periodo de continua evolugao, e quaisquer alteragoes expressivas na 

orbita interna ou externa do seu convivio sao fundamentals para a construgao da 

inteligencia mais avangada e plenamente adaptada. Nesse interim, todas as 

mudangas sao relevantes para a constituigao de sua capacidade cognitiva, assim 

sendo, as criangas submetidas a essa forma de abuso vao construindo uma falsa 

realidade diante do mundo que as cerca, tornando-se adaptaveis a tais situagoes, 

onde o trauma constitui uma evidencia futura do desvirtuamento do desenvolvimento 

cognitivo e afetivo da crianga (WADSWORTH, 1999, p. 158). 

Reportando-se ao assunto o psicologo Wadsworth (1999, p. 156) em trabalho 

respaldado na teoria de Piaget sobre a inteligencia e afetividade da crianga, divide o 

desenvolvimento intelectual da crianga em quatro periodos ou niveis (estagios), 

quais sejam: periodo sensorio-motor (0-2 anos); periodo pre-operacional (2-7 anos); 

operagoes concretas (7-11 anos) e operagoes formais (11-15). Apropriadamente 

define que cada avango, cada nova construgao ou reconstrugao e caracterizada pela 
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presenga de capacidades para tipos de raciocinios quaiitativamente diferentes; o tipo 

de raciocinio do nivel seguinte de desenvolvimento e sempre superior ao raciocinio 

dos niveis anteriores, o que leva a crianga, com o passar do tempo, a manifestar seu 

juizo de valor sobre aquela situagao que outrora tinha como uma falsa realidade. O 

mesmo autor (WADSWORTH, 1999, p. 159) e enfatico ao mencionar que: 

Cada novo avango evolutivo envolve uma integragao e expansao do 
conhecimento e raciocinio dos niveis anteriores em "novo" conhecimento. 
As estruturas ou esquemas sao modificados (atraves da adaptagao), mas 
as formulagoes anteriores nao sao nunca destruidas ou eliminadas. O 
conhecimento anterior e mantido, porem, com alguma forma de 
aperfeigoamento na sua qualidade. Cada novo nivel de raciocinio e uma 
transformagao do raciocinio anterior e, como tal, nao e totalmente novo; 
mas precisamente, ele e uma adaptagao melhor e mais enriquecida a 
realidade. 

Dai se infere que, sempre de forma mais aprimorada, a crianga passa do 

imaginario ilogico de seu mundo para uma atmosfera onde tern a capacidade de 

averiguar a situagao vivenciada e exercer seu crivo sobre aquilo que e certo ou 

errado, levando muitos dos seus responsaveis a nao Ihes darem credito por 

acharem que estao criando aquelas cenas nas quais sao vitimizadas. Nao obstante, 

ha casos onde mesmo os responsaveis estando cientes do acontecido, permanecem 

omissos ou por diversos motivos inibem os pre-nubentes na tomada de 

providencias, tal como evidenciado numa situagao concreta descrita por Ruth e 

Henry Kempe (1996, apud AZAMBUJA, p. 131): 

O pai, que era juiz, comegou a estimular sexualmente a filha, com doze 
anos, quando estava deitada, mantendo regularmente relagoes sexuais. Aos 
quatorze anos, mantinha relagoes sexuais com uma frequencia de seis 
vezes por semana. A mae, que desde o inicio sabia do que estava 
acontecendo, os animava sutilmente, negando-se, mais adiante, a discutir o 
assunto. Sempre que a menina ameagava abandonar o lar, sua mae a fazia 
desistir, dizendo-lhe que era ela que mantinha a familia unida e que seus 
dois irmaos menores ficariam eternamente gratos por haver impedido um 
divorcio. 

O exemplo mostra a situagao de quebra de confiabilidade na figura dos 

genitores. O comportamento materno, por sua conivencia, mostra-se tao criminoso 

quanto o de quern pratica o proprio ato sexual acobertado por uma pre-motivagao 

materna que se utiliza de sua filha menor como objeto para angariar vantagens 

perante seu esposo; a menor, por sua vez, sofre as dores psiquicas do abuso em 
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obediencia a sua mae. Com propriedade, Piaget (1994, p. 237) correlaciona essa 

obediencia a um fator: na fase infantil, quando se poe em conflito a obediencia e a 

igualdade, a escolha da crianga e sempre pela obediencia, pois que a autoridade 

sobreleva-se a justiga. Assim sendo, por mais que uma crianga desenvolva um 

senso de justiga que sobre o certo e o errado concernentes as praticas de que sao 

acometidas, segundo o referido autor elas se veem submetidas ao senhorio dos 

responsaveis, que tratam de inibi-las. 

Outrossim, a crianga desenvolve um sentimento de culpa por aquilo que esta 

sendo obrigada a fazer; seus ingenuos sentimentos sao confrontados pela mfsera 

vontade das satisfagoes espurias do individuo abusador, e as vitimas sao incapazes, 

por si so, de tomarem as providencias, seja porque nao detem um porte fisico capaz 

de refutar as agressoes sofridas; em virtude das ameagas vivenciadas; ou porque 

nao recebem guarida por parte de seus proximos, enfim, a crianga procura por 

outros meios habeis a preservar sua saude psiquica. Conforme exposto por 

Zavaschi (1991, apud AZAMBUJA, 2004, p. 126): 

A crianga busca, assim, mecanismos para Ihe garantir a sobrevivencia 
psiquica, que se transform a rao em dificuldade psicologicas na vida adulta. 
Dentre estes mecanismos, saliente-se a dissociagao, que consiste em 
dissociar o corpo da psique, utilizando de estados alternados de consciencia 
para expulsar a dor que se expressa, apos, atraves de sintomas 
dissociativos. 

Essa dissociagao traz consequencias extremas para as criangas, que 

vivenciam estagios alternados de personalidade e, passado o tempo, tais estagios 

manifestar-se-ao como parcela concreta de sua estrutura psiquico-emocional, 

transmudando-as em seres sob constante risco. Em muitos casos, conforme 

salientado por Piedade Junior e Leal (2001, p. 46), as criangas sofrem de desvio de 

personalidade psiquica e da realidade que estao atravessando, manifestando medo, 

dor, timidez, depressao, atitudes de automutilagao, medo em relagao aos seus 

genitais, agressividade excessiva, panico de algumas pessoas ou lugares, 

mudangas subitas de conduta, entre outras. Com efeito, Diniz e Coutinho, em 

materia publicada pela revista Veja (2009, p. 88), afirmam que: 

Terapia, acolhimento familiar e o afastamento do agressor sao os elementos 
que ajudam a crianga vitima de abuso sexual a recompor os lagos de 
confianga que se romperam com a violencia. A convalescenga de uma 
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ferida psiquica na crianga pode durar meses e anos. Mas as cicatrizes 
deixadas pela traicao e pela humilhacao infligidas por aqueles que deveriam 
protege-la, essas ficam para sempre. 

Por ser a pedofilia um ato que raramente e acompanhado por violencia fisica 

(que deixa marcas evidentes) conforme Amazarray e Koller (1998, p. 576) as suas 

manifestacoes mais acintosas sao as pressoes psicologicas que os pedofilos 

exercem nos pequenos, colocando-os em um cerco subjugado a sua vontade. 

Outrossim, e apenas a partir da analise do caso concreto que se podera ter uma 

nogao da gravidade das consequencias psiquicas sofridas pela crianga. 

3.2 Do dano familiar 

A familia exerce papel preponderante no cuidado e instrugao dos individuos 

menores. E nessa entidade onde a crianga ira receber as devidas orientagoes de 

vida, sobre as consequencias de suas decisoes, os perigos que as cercam e tudo o 

mais de que necessitam para um saudavel desenvolvimento. 

Em sendo a base de uma sociedade harmonica e saudavel, a familia e bergo 

dos ensinos que irao esculpir o carater e a personalidade dos infantes; lares 

destruidos sao como sinonimo de uma sociedade desorganizada e de um Estado 

caotico. Tais aspectos sao estatuidos por Cicero (1996, apud MONTEIRO, 2007, p. 

1), que os cognominou de seminarium reipublicae, no qual demonstra que onde a 

entidade familiar se mostrou firme e forte, dai constituiu-se o Estado; em outro 

aspecto, quando se revelou fragil, como consequencia adveio a decadencia geral. 

Portanto, cuidar desse assunto e se preocupar com a estrutura primeira que serve 

de um espago privilegiado para arregimentagao e fruigao da vida emocional de seus 

componentes. 

Conforme definido por Reis (1999, p. 99) e na familia, mediadora entre o 

individuo e a sociedade, que se aprende a perceber o mundo e a se situar nele; ela 

e formadora da primeira identidade social, o primeiro "nos" a quern se aprende a 

referir. Para Monteiro (2007, p. 1-2) essa entidade se revela de extrema importancia, 

visto que dentre todas as instituigoes, publicas ou privadas, a da familia reveste-se 

da maior significagao e representa, sem contestagao, o nucleo fundamental, a base 
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mais solida em que repousa toda a organizacao social. O autor ainda faz referenda 

a enciclica Casti Connubii, onde se afirma que a salvagao do Estado e a 

prosperidade da vida temporal dos cidadaos nao podem permanecer em seguranca 

onde quer que vacile a base sobre a qual se apoiam e de onde procede a 

sociedade, isto e, a familia. 

Note-se, pois, que por mais que exista uma tendencia minoritaria no sentido 

de defender que a instituigao familiar deve ser combatida, por representar um 

entrave ao desenvolvimento social ou algo nocivo onde as neuroses sao fabricadas 

e onde se exerce a mais implacavel dominagao sobre as criangas e as mulheres, e 

indubitavel a relevancia posta na entidade familiar em todos os seus aspectos 

(REIS, 1999, p. 99). 

Nesse diapasao, e importante mencionar o conceito de familia trazido pela 

cultura romana, na qual a entidade centrava-se na pessoa detentora do patrio poder 

{patria potestas), tendo por foco unicamente os interesses do chefe de familia. Essa 

concepgao de familia fazia com que os filhos fossem propriedade exclusiva de seu 

genitor, o qual detinha totais direitos sobre os mesmos. Para Monteiro (2007, p. 

346): 

No terreno pessoal, o pai dispunha originariamente do energico jus vitae et 
necis, o direito de expor o filho ou de mata-lo, o de transferi-lo a outrem in 
causa mancipi e o de entrega-lo como indenizagao noxae deditio. 

Com o decorrer do tempo, essas formas absolutistas e opressivas foram 

sendo paulatinamente reduzidas. Hodiernamente, o poder familiar se destituiu do 

carater egocentrico, que visava unicamente o proveito dos genitores e, devido a 

influencia maciga do cristianismo, e hoje instituido no interesse dos filhos e da 

familia, constituindo-se em uma paternidade responsavel. Com fulcro em Monteiro 

(2003, apud CHARMONT, 2007, p. 347): 

Sintetizando, podemos asseverar que, na hora presente, o poder familiar e 
encarado como complexo de deveres, ou melhor, como direito concedido 
aos pais para cumprirem um dever. Deixou de ser, assim, direito 
estabelecido em favor dos genitores e no interesse de quern o exerce, para 
transform a r-se num simples dever de protegao e diregao, um meio que tern 
o pai e a mae para satisfazer seus deveres. 
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A Carta Politica de 1988, em seus artigos 5°, I e 226, § 5° estabeleceu a 

igualdade entre pai e mae no exercicio do poder familiar, deveras prevista no Codigo 

Civil, em seu artigo 1.631. Nesses termos, averigua-se que ambos os genitores sao 

responsaveis diretos pela educagao e protegao dos filhos e por instituirem um 

ambiente saudavel e digno para que a crianga possa nele viver. Reis (1994, p. 102) 

e enfatico ao referir que: 

Alem da sua fungao ligada a reprodugao biologica, a familia exerce tambem 
uma fungao ideologica. Isto significa que alem da reprodugao biologica ela 
promove tambem sua propria reprodugao social: e na familia que os 
individuos sao educados para que venham a continuar biologica e 
socialmente a estrutura familiar. Ao realizar seu projeto de reprodugao 
social, a familia participa do mesmo projeto global, referente a sociedade na 
qual esta inserida. E por isso que ela tambem ensina a seus membros como 
se comportar fora das relagoes familiares em toda e qualquer situagao. A 
familia e, pois, a formadora do cidadao. 

Assim, a base ideologico-social do infante vai ser alicergada nessa entidade 

primeira. Porem, observa-se que a familia tern transferido suas responsabilidades 

primeiras a outras instituigoes, como por exemplo igrejas e ONG's. Nao que estes 

organismos nao tenham importancia na educagao e cuidado dos pequenos, mas se 

entende que esse mister tern que ser exercido conforme as proprias limitagoes 

institucionais; mostrando-se salutar as parcerias feitas entre as demais entidades, 

visando sempre o bem maior do infante. Nao obstante essa proeminencia 

educacional e social, a familia, mostra-se como palco dos mais variados tipos de 

violencia praticadas contra os infantes, principalmente no que diz respeito a abusos 

sexuais, pois, verifica-se que a maioria dos abusadores sexuais de criangas sao 

pessoas do seio familiar ou que tern um vinculo proximo com as vitimas. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente (em seu artigo 4°) menciona que e 

dever da familia assegurar, com absoluta prioridade, a efetivagao dos direitos 

referentes a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao esporte, ao lazer, a 

profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia 

familiar e comunitaria, mostrando a importancia dessa entidade. A distingao familiar 

e observada, essencialmente, pelo convivio emocional posto entre seus membros e 

pela hierarquia sexual e etaria que conduz a analise sob o angulo do binomio 

autoridade/amor. Assim, o infante e envolvido num ambiente cuja autoridade e 

justificada pelo exercicio do sentimento de amor, fazendo com que as criangas 
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(quando sao repreendidas por determinados atos cometidos) a posteriori, retomem o 

carinho de seus genitores como se nada tivesse acontecido, visto que percebem o 

motivo pelo qual seus pais agiram de determinada maneira (REIS, 1994, p. 105). 

Nesses termos, se verificada por parte das criangas certa irregularidade 

naquilo que deveria ser-lhes salutar, elas perdem o foco do ideal de familia, de 

cuidado, de pai, de mae (que as vezes permite que o ato seja praticado), de avo, de 

tio etc. A dor se torna ainda maior, trazendo um trauma familiar de imensuraveis 

proporgoes, surgindo-se um grande abismo de incoerencias entre aquilo que a 

crianga pensa ser uma familia e a realidade a qual e submetida, seu inocente mundo 

psiquico-social e contaminado por aqueles que deveriam dar-lhes guarida e 

aconchego. 

O pre-nubente, entao, e alvo facil para aquele que, se aproveitando de sua 

confianga, priva-a de qualquer apoio. Azambuja (2004, p. 130) ao referir-se a essa 

relagao incestuosa, esclarece que: 

Na maioria dos casos de incesto, os protagonistas se encontram presos a 
um estilo de vida dificil de desvencilhar-se, fazendo de tudo para evitar a 
revelagao. Buscando preservar a familia, os integrantes, frequentemente, 
negam o incesto, mesmo depois de ter sido posto em evidencia, tendendo a 
acusar a vitima, caso seja ela a responsavel pela revelagao. 

Tem-se, pois, a vontade de escapar (das criangas) confrontada com o impulso 

lascivo (do abusador) que as coloca sempre em um cerco do qual se acham 

impossibilitadas de sair pelas inumeras ameagas ou pela conivencia por parte de 

terceiros que nao tomam as providencias cabiveis. Em decorrencia, os protagonistas 

tern a facilidade de introduzir no imaginario das criangas a responsabilidade culposa 

por todo o acontecido, deixando-as num ambiente de inseguranga onde o medo 

permeia o imaginario infantil, que sente a culpa por sua familia estar acometida por 

determinado problema. 

Entretanto, ve-se que nao so o medo e a consciencia culposa fazem parte das 

consequencias advindas da relagao incestuosa, o isolamento tambem e algo 

frequente. As criangas vitimas de abusos sexuais por parte de seus responsaveis 

tendem a adotar um comportamento de isolamento, ficam trancafiadas em seus 

aposentos e temem a presenga daquele que deveria assisti-las. Tais 

comportamentos sao acompanhados de choros excessivos (que levam as criangas a 

estagios nostalgicos) implicando diretamente na degradagao do rendimento (no meio 
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familiar e escolar). Observa-se uma mudanga pertinaz em seu com portamento, 

caracterizada pela perda do ideal de familia que, conforme dito antes, e configurado 

pela morte do simbolo familiar (AZAMBUJA, 2004, p. 130). 

Azambuja (2004, p. 127) faz mengao a uma pesquisa feita no Canada, 

(Ontario) envolvendo cento e vinte e cinco criangas hospitalizadas por abuso sexual, 

com idade inferior a seis anos, na qual concluiu-se que: 

A proporgao de meninas e de 3,3 para cada menino; 60% ja sofreram 
violencias sexuais no seio familiar, dois tercos das criangas examinadas 
manifestavam reagoes psicossomaticas e desordens no comportamento: 
pesadelos, medos, angustias; 18% apresentaram anomalias no 
comportamento sexual: masturbagao excessiva, objetos introduzidos na 
vagina e no anus, comportamento de sedugao, pedido de estimulagao 
sexual, conhecimento da sexualidade adulta inadaptado para a sua idade. 

Nesses termos, verifica-se uma dupla vitimizagao por parte das criangas: a 

primaria - apresentada pela violencia sexual em si feita pelo abusador; e a 

secundaria - que diz respeito as sequelas psiquicas, familiares e emocionais, 

incorporadas pelas criangas. Ainda se pode referir a uma vitimizagao terciaria - que 

seria o caso da impunidade favorecida pelos entes publicos competentes para 

exercer o jus puniedi estatal, porque na maioria dos casos, o processo penal 

transforma novamente em vitima a crianga que ja sofreu abusos sexuais praticados 

por um ascendente (BARROS, 2008, p. 69). 

A crianga abusada sexualmente tern grande probabilidade de desenvolver 

relacionamentos frustrantes e, por consequencia disso, constituir familias tambem 

desestruturadas, por fixarem a base de suas emogoes em experiencias conturbadas 

e doloridas passadas com seus responsaveis. Portanto, nao se trata de apenas 

colocar o abusador atras das grades de uma cela, com isso nao se ameniza o 

sofrimento e trauma vivido pela crianga. Aos olhos da sociedade e da lei o abusador 

pagou por seu crime e, comumente, nao ha uma maneira de ajudar o infante sem a 

aquiescencia dos genitores, que podem ate nao conceder na ajuda. Nessas 

circunstancias a familia pode se fechar novamente e a mesma ou outra crianga, fruto 

de um outro relacionamento que o abusador possa ter iniciado com uma outra 

mulher, pode encontrar-se numa situagao identica de abuso sexual (FURNISS, 

1993, apud AZAMBUJA, 2004, p. 162). 

Na ligao de Azambuja (2004, p. 118): 
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A familia, so recentemente reconhecida como cenario de variadas cenas de 
violencia praticadas contra mulher, a crianga e o idoso, paulatinamente 
deixa de ser idealizada como local de protegao incondicional, passando a 
receber um olhar mais atento as cenas reais por ela agasalhadas, 
permeadas, em regra, pela inversao de papeis. 

Nesses termos, verifica-se o grande dano que o ato do abusador pode trazer 

a uma estrutura familiar, nao somente causado na crianga como tambem em toda a 

entidade familiar; maes sao submetidas a tratamento psicologico quando descobrem 

que seus esposos praticavam atos sexuais com seus filhos (isso quando tern 

condigoes financeiras de o fazer) e muitas passam por situagoes vexatorias, as 

vezes, sao acometidas de tamanha vergonha que se enclausuram em suas 

residencias, sentindo-se culpadas na proporgao em que nao deram credito as 

reclamagoes das criangas, por nao terem desconfiado das praticas do esposo ou por 

terem trazido seus companheiros para o convivio familiar, entre outras. 

3.3 O dano emocional 

A principio, deve-se referir que o emocional esta intimamente ligado ao 

campo da psique, visto ser aquele um ramo de estudos deste e porque 

determinadas consequencias psiquicas estao correlacionadas tambem, a traumas 

emocionais e vice-versa. 

Neste topico, entao, analisar-se-a a estrutura emocional da crianga com 

escopo em artigo cientifico sobre raiva publicado pelo psicologo Robert Augustus 

Masters para o Journal of Transpersonal Psychology, no qual e feita uma divisao 

acentuada dos estados evolutivos da emogao, tendo por base os sistemas sensorial, 

cognitivo, afetivo, autonomico e motor do ser humano, tudo com o fulcro de 

demonstrar o alcance dos danos inerentes ao abuso sexual. 

A emogao e algo que abala todo o sistema psiquico, biologico, neurologico e 

fisico; o sistema sensorial e o responsavel pela captagao do mundo exterior dos 

indivlduos, e o conjunto das fungoes organicas que buscam o prazer sensual. Nesse 

sistema, tudo que entra em contato com os sentidos (visao, audigao, olfato, paladar 

e tato) e formulado numa estrutura fisico-psiquica que ajuda o individuo a ter uma 

percepgao daquilo que esta acontecendo ao seu redor. Segundo Masters (2006): 
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Tanto emogao quanto sentimento dependem de um sistema sensorial, que 
nos permita percebe-los. Essa percepgao vale tanto para as emogoes e 
sentimentos em nos mesmos, quanto para as emogoes nos outros. 
Percebemos a tristeza de uma pessoa, por exemplo, atraves de sua 
expressao facial. 

Ve-se, pois, que o individuo e sensivel nao so as questoes pertinentes a si 

mesmo como tambem a toda atmosfera comportamental das pessoas que as 

cercam: ver pessoas correndo, chorando, gritando, sendo espancadas, rindo ou sob 

qualquer outra manifestagao ou omissao, faz com que elas tenham uma percepgao 

mais acurada da realidade que as cerca. 

Na crianga isso nao e diferente; o infante abusado observa todo o ambiente 

que o pedofilo propicia a pratica do ato: a saida da mae ao trabalho; a desculpa de 

passeio com os pequenos ou de que ira cuidar da(s) crianga(s) pela consideragao 

tida pelos mesmos; a saida para comprar guloseimas etc. Assim, quando a crianga 

esta prestes a passar por aquela situagao que sempre e acompanhado do abuso, 

seu sistema sensorial se manifesta no sentido de leva-la a comportamentos que, a 

principio, sao estranhos, como: chorar muito antes da mae sair; nao querer ficar so 

em casa com a estimada pessoa da familia ou de confianga; ficarem cabisbaixas, 

entre outros. 

Deve-se, pois, analisar que tal fato sensorial ocorre nao apenas na esfera do 

ambiente; conforme Masters (2006) o individuo tern uma percepgao emocional e 

sentimental exercida nao so para si proprio como tambem para com os outros. 

Assim sendo, a crianga fica atenta a forma como seus abusadores a observam; seus 

gestos faciais; suas formas de intimidagao; as palavras que sempre dizem; as 

musicas que ouvem para que vizinhos nao suspeitem de nada; os objetos que os 

abusadores usam para calar o choro dos infantes (como animais de pelucia); as 

caricias que recebem antes do ato, entre outras. 

Uma vez formado esse campo do sistema sensorial o piano cognitivo ajuda as 

pessoas a reconhecer tais situagoes e fazer seus juizos sobre o fato. Tal sistema 

tambem e responsavel pelo reconhecimento das emogoes e sentimentos, os quais 

nunca se manifestam de forma inconsciente, pois que o individuo sempre tern 

ciencia dos mesmos e pode refletir sobre eles. As criangas, porem, devido a sua 

baixa capacidade mental de discernimento, nao conseguem vislumbrar o tamanho 

da crueldade do referido ato. Assim, conforme exposto no subtitulo sobre dano 

psicologico, a crianga so assumira uma maior compreensao daquilo a que esta 
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sendo submetida com o passar dos niveis que a transporta de uma idealizacao de 

tudo que a cerca para a realidade concreta, podendo assim exercer seu juizo sobre 

o fato (MASTER, 2006). 

Em virtude desse nivel mental reduzido, o Codigo Civil considera (em seu 

artigo 3°, caput, inciso I) absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil os menores de dezesseis anos (compreendidos entre criangas de 12 

anos para baixo); e o Estatuto da Crianga e do Adolescente da-lhes a nomenclatura 

de individuo em peculiar estagio de desenvolvimento, demonstrando que ate a 

propria lei se manifesta no sentido de ressaltar que tais infantes sao detentores de 

discernimento reduzido devido a criterios diversos, como a falta de experiencia, a 

total dependencia de seus genitores ou responsaveis etc. 

Outrossim, devido a essa baixa capacidade cognitiva, a crianga se torna alvo 

facil dos pedofilos, pois que a mesma nao compreende o tamanho da complexidade 

e gravidade do que determinadas pessoas adultas podem fazer-lhes; quando a 

crianga tiver compreensao daquilo que esta acontecendo, seu sistema cognitivo ja 

estara todo maculado pelos atos praticados, fazendo com que se tornem 

psicoadaptaveis a situagao lastimavel (CURY, 2006, p. 46). 

Da leitura de tudo que esta acontecendo, procedida atraves do sistema 

sensorial e cognitivo, o individuo aguga seu sistema afetivo como forma de 

manifestagao do processamento que se da em relagao a situagao vivida, a pessoa 

ou a determinado objeto. Nos dizeres do psicologo Masters (2006) "a emogao e o 

sentimento sao, consequentemente, projetados atraves desse sistema afetivo que 

faz os individuos terem uma reagao, quer seja ativa ou negativa, quanto ao vivido". 

E nesse estagio que o ser humano interioriza suas experiencias e, utilizando-

se de suas faculdades emocionais e psiquicas, da respostas aos estimulos 

sensorials e cognitivos. Dai observa-se que, dependendo da experiencia vivida, o 

individuo pode contrapo-las de forma positiva ou negativa. Nessa fase, a crianga 

detentora das percepgoes outrora analisadas ira ter o senso de perceber e expor 

sua reagao em relagao aos fatos, que quanto mais violentos e humilhantes se 

mostrarem, maior sera a probabilidade de reagoes de cunho traumatico, como por 

exemplo nos choros constantes, tentativas de fugir, isolamento, agressividade entre 

outros (MASTERS, 2006). 

A reagao podera se dar de duas maneiras: ou por meio do sistema 

autonomico ou por meio do sistema motor. Nessas duas hipoteses ha uma reagao 
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concreta por parte da crianga: a exteriorizacao dos medos, dores, angustia, 

sensagoes de desespero, falta de confiabilidade que as criangas conseguem expor 

do seu modo (MASTERS, 2006). 

Pelo sistema autonomico a crianga reage a determinados estimulos 

emocionais que Ihes sao submetidos, assim, quando participa de certos atos ou 

episodios que marcaram sua estrutura psiquico-emocional, a tendencia natural e ter 

uma reagao neurologica frente ao acontecido, exemplificada no fato de ficarem 

vermelhas quando estao proximas dos abusadores; chorar excessivamente; ter 

expressoes faciais que assinalam sensagoes sexuais; sentir calafrios; olhar de forma 

melindrosa, entre outras. O complexo de comportamentos varia em cada crianga, 

por se tratar de um universo neuropslquico em que cada infante tern sua forma de 

expressar dores e sentimentos (MASTERS, 2006). 

Quanto ao sistema motor, note-se que reflete uma reagao motora que o 

individuo exerce sobre a situagao vivenciada e nesses casos, a pessoa se utiliza de 

suas faculdades fisicas para expelir o ato indesejado. A guisa de exemplos, poder-

se-a relatar que se, uma pessoa sente vergonha sua tendencia natural e sair do 

lugar; se sentir grande alegria, o individuo sorri; ao passar por uma situagao de 

medo, a tendencia e fugir do lugar; quando sofre uma agressao a tendencia e 

revidar ou sair do alcance do agressor (MASTERS, 2006) 

O dano emocional e, pois, evidente nesses pequeninos; muitos perdem a 

estima e o carinho pelas pessoas, ficam na defesa como se os adultos que se 

aproximam fossem fazer o mesmo; sentem-se culpadas (num estagio de vergonha 

acentuado) tendo vergonha de tudo e de todos; choram a dor flsica e emocional de 

muitas vezes nao entenderem o porque de tal ato; perdem a alegria de sair, de se 

divertir, so querem estar enclausuradas como uma forma de se esquivar de tudo 

aquilo. 

A crianga submetida a um abuso sexual tern toda essa estrutura emocional 

abalada, muitas desenvolvem depressao (que e uma doenga emocional) chegando 

ate a adotar comportamentos auto-destrutivos, outras sao fortes candidatas a sofrer 

complicagoes em suas relagoes amorosas futuras, por associarem sempre as 

caricias as impudicicias preteritas, sendo preciso um tratamento intensivo com 

psicologos. 
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4 DA RESPONSABILIDADE 

Sob uma feicao principiologica, pode-se averiguar que originariamente a 

palavra responsabilidade adveio da raiz latina spondeo, que era o ato pelo qual o 

devedor se vinculava solenemente aos contratos estabelecidos de forma verbal no 

Direito Romano, mostrando a celebragao do contrato como tambem as formas 

supervenientes de possiveis danos (GONQALVES, 2007, p. 1). 

A responsabilidade, assim como outros institutos juridicos, teve seu 

desenvolvimento no linear da historia. A medida em que a sociedade evolui, 

consequentemente adentram na esfera coletiva determinados conceitos e principios 

que outrora eram submetidos ao mero julgo individual. Hodiernamente, a 

responsabilidade (com todos os seus aspectos sociais e juridicos) tomou rumos que 

outrora eram impensaveis, num fenomeno vivenciado pelos tribunals que, com o 

devido cuidado de nao expor a vitima a revelia do devido reparo do dano causado 

por atos ilicitos, tern sido alvo de continuas agoes de indenizagoes dos mais 

variados tipos. 

Assim e que toda agao ou omissao que acarreta um prejuizo a alguem, quer 

seja de forma individual ou coletiva, traz em seu bojo a questao da responsabilidade. 

O evento danoso constitui um fato social que tern consequencias eminentes quer 

seja na esfera pessoal ou no mundo juridico. 

Com eximia propriedade, Gongalves (2007, p. 1) e preciso ao mencionar que 

a responsabilidade destina-se a restaurar o equilibrio moral e patrimonial provocado 

pelo autor do dano, sendo assim, o interesse em restabelecer a harmonia e o 

equilibrio violados pelo dano (pela contraprestagao ou pela reparagao) constitui-se 

na fonte geradora da responsabilidade. 

Em sendo variadas as atividades humanas, assim tambem sao multiplas as 

formas de responsabilidade que podem advir de um ato provocado por um individuo 

ou coletividade, podendo ultrapassar os limites juridicos e se atrelar aos ditames da 

vida em sociedade. Se o homem e um ser social, suas relagoes estao 

intrinsecamente ligadas a vida gregaria; suas agoes ou omissoes dao azo a uma 

relagao com os outros individuos. 

Dentre as variadas formas de responsabilidade, tem-se: a responsabilidade 

civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade contratual e a extracontratual, a 
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responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, a responsabilidade 

extracontratual por atos ilicitos e licitos, a responsabilidade juridica e a 

responsabilidade moral. 

Nao obstante a importancia que cada uma das especies traz, o presente 

trabalho tern como objetivo tragar as diretrizes do ato lesivo oriundo da pratica de 

pedofilia e suas consequencias, no campo da responsabilidade civil. Assim, a 

responsabilidade civil sera analisada com maior enfase, sem que se olvide o trato da 

responsabilidade penal. E por meio do dano causado pelo pedofilo a vitima pre-

nubente que surge o fato gerador da possivel responsabilidade civil e consequente 

fixacao do montante indenizatorio, tendo por base as sequelas traumaticas 

referenciadas nos capitulos anteriores. 

4.1 Responsabilidade penal 

O Direito Penal e um ramo do Direito Publico que tern por fungao, segundo 

Capez (2005, p. 1) selecionar os comportamentos humanos mais gravosos e 

nocivos a coletividade (capazes de colocar em risco valores fundamentals para o 

convivio social) e descreve-los como infragoes penais, impondo-lhes as respectivas 

sangoes, como tambem instituir as variadas regras complementares e gerais 

necessarias a justeza da aplicagao da lei penal. Assim, o objetivo do Direito Penal e 

a tutela dos bens que, por serem de extremo valor, nao so por questao economica 

como tambem politica e social, sao insuficientemente protegidas pelos demais 

seguimentos do Direito patrio. Com efeito, Greco (2008, p. 4) afirma que: 

A finalidade do Direito Penal e proteger os bens mais importantes e 
necessarios para a propria sobrevivencia da sociedade, ou, nas precisas 
palavras de Luiz Regis Prado, "o pensamento juridico- moderno reconhece 
que o escopo imediato e primordial do Direito Penal radica na protegao de 
bens juridicos - essenciais ao individuo e a comunidade". (grifo do autor). 

A preocupagao em definir os parametros inibidores das praticas nocivas ao 

individuo e a sociedade pelo Direito Penal conduz o Estado como unico detentor do 

jus puniendi (direito penal subjetivo), a prescrever e castigar essas lesoes que 

violam condutas e deveres etico-sociais, desenvolvendo nos cidadaos a formagao 
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do juizo etico que norteia e delimita os valores essenciais para a convivencia em 

sociedade. Capez (2005, p. 2) afirma que: 

O Estado tern o dever de acionar prontamente os seus mecanismos legais 
para a efetiva imposigao da sancao penal a transgressao no caso concreto, 
revelando a coletividade o valor que dedica ao interesse violado. Por outro 
lado, na medida em que o Estado se torna vagaroso ou omisso, ou mesmo 
injusto, dando tratamento dispar a situagoes assemelhadas, acaba por 
incutir na consciencia coletiva a pouca importancia que dedica aos valores 
eticos e sociais, afetando a crenca na justiga penal e proporcionando que a 
sociedade deixe de respeitar tais valores. 

Com fulcro no exposto, ve-se que a responsabilidade penal advem de uma 

conduta do agente tipificada no ordenamento juridico (direito penal objetivo) pelo 

fato de sua tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, impondo ao Estado o poder-

dever de iniciar a persecutio criminis in judicio, com o escopo de, sendo verificado e 

respeitado o devido processo legal, punir o sujeito ativo do crime ou do ato 

infracional atraves de um decreto condenatorio, visando salvaguardar a coletividade 

de praticas lesivas que comprometam sua estrutura social (GRECO, 2008, p. 9). 

A responsabilidade penal tern como pressuposto a turbagao da ordem social 

praticada por um individuo que viole seus deveres civicos frente a coletividade, 

acarretando um dano social determinado pela violencia da norma penal e exigindo 

para restabelecer o equilibrio social, a investigacao da culpabilidade do agente ou o 

estabelecimento da anti-socialidade do seu procedimento, que acarretam a 

submissao pessoal do agente a pena que Ihe for imposta pelo orgao responsavel 

tendo em vista o cumprimento da pena estabelecida na lei (DINIZ, 2007, p. 23). 

A responsabilidade penal se reveste da pessoalidade e intransferibilidade, 

assim, e o agente do delito que responde com sua privacao de liberdade. Em sendo 

caracterizada a tipicidade (perfeita adequacao do fato concreto ao tipo penal) e o 

grau de culpabilidade do infrator, este se ve a merce da responsabilidade pelos atos 

praticados. Dessa forma a pedofilia, nao obstante a vigencia da Lei n° 11.829/08 

(que trouxe disposicoes a respeito de condutas tipificadas como pedofilica, 

principalmente nos meios ciberneticos) constitui, conforme dito anteriormente, um 

apurado de varios delitos previstos tanto no Codigo Penal quanto no ECA (Lei n° 

8.069/90). Com efeito, a legislacao penalista que trata da materia e prevista no 

Codigo Penal nos artigos 213 (Estupro) e 214 (Atentado violento ao pudor) - ambos 

alterados pela Lei n° 12.015/09, 218 (Corrupgao de menores) e 234 (Escrito ou 



47 

objeto obsceno - pornografia); o ECA disciplina a materia nos artigos 240 e 241 (com 

a nova vigencia da Lei n°11.829/08); e a Lei n° 2.252/54 que trata do crime de 

corrupgao de menores. Assim, o Projeto de Lei n° 3.777/08, sancionado pelo 

Presidente da Republica na competencia 11/2208, trouxe expressivas modificacoes 

ao caput dos artigos 240 e 241 do ECA, quais sejam: 

Art. 240 - produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explicito ou pornografico, envolvendo crianga 
ou adolescente: pena reclusao de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
Art.241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive atraves de sistema informatica ou 
telematico, fotografia, video ou outro registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografico envolvendo crianga ou adolescente: pena -
reclusao de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 

Os paragrafos dos referidos artigos trazem, conforme exposto anteriormente, 

outras situagoes diversas prevendo sobre mesmo tipo penal, bem como o aumento 

de pena. Com fulcro no exposto, ve-se que a legislagao patria andou bem em 

abarcar um numero expressivo de situagoes que possam ser enquadradas na 

pratica da pedofilia, embora nao tenha sancionado uma legislagao especial para a 

tipificagao do crime, tentando fechar o cerco a respeito da reprimenda do pedofilo. 

Assim, averiguado e provado que um individuo praticou um dos tipos penais 

citados, surge para o Estado o poder-dever de punir o acusado pelas vias criminais, 

respeitando-se o devido processo legal. A pedofilia e uma pratica que merece a 

tomada de todas as providencias habeis a purga-la do meio social, tanto pelos entes 

governamentais e nao governamentais como nos meios ligeferante e judiciario, 

punindo severamente o pedofilo pela pratica danosa. 

4.2 Responsabilidade civil 

O cerne do presente estudo visa exatamente a responsabilidade civil pelo 

dano causado as vitimas de pedofilia, nao obstante a responsabilidade penal que se 

caracteriza na medida em que o pedofilo e submetido ao jus puniendi estatal, tendo 

sua liberdade subjugada aos carceres. E que, cumprida a pena, o abusador volta as 

ruas e provavelmente a sua residencia sem receber nenhuma assistencia especifica 
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no sentido de se evitar que pratique outro ato dessa natureza; pelos ditames 

socialmente previstos nos moldes estatais, o abusador preso ja paga o prego 

decorrente de sua conduta. 

Ve-se, pois, que a preocupagao centra-se mais na pessoa do abusador (a 

politica criminal atual entende que e preferlvel coloca-lo a distancia para cumprir sua 

pena) que na pessoa da vitima. Contudo, opina-se no sentido de que nao basta 

apenas o julgamento visando a condenagao do pedofilo e simplesmente po-lo na 

prisao como forma de satisfazer os instintos sociais e estatais de justiga. Tem-se 

que analisar todo o complexo de relagoes traumaticas as quais os infantes foram 

submetidos e que os acometeram de disturbios que permearao toda a sua vida. 

Antes de expor sobre a responsabilidade civil propriamente dita, faz-se 

necessario, de forma nao exaustiva, tratar da responsabilidade civil e seu 

desenvolvimento, haja vista que nos primordios da humanidade vigorava a justiga 

feita com as proprias maos, a vinganga privada. Nao se cogitava a ideia de culpa, 

assim, o dano causado provocava uma reagao imediata, praticada sem nenhuma 

limitagao. Conforme ligao de Alvino {apud GONQALVES, 2009, p. 4) dominava, 

entao, uma "forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reagao espontanea e 

natural contra o mal sofrido; solugao comum a todos os povos nas suas origens, 

para a reparagao do mal pelo mal". 

Se porventura nao pudesse de imediato fazer a justiga, em tempo oportuno se 

exercia a vindita meditada, que serviu de base para a constituigao da pena de taliao 

traduzida no chavao "olho por olho, dente por dente" (GONQALVES, 2009, p. 4). 

A posteriori tem-se o periodo da composigao, caracterizado pelo fato do 

prejudicado passar a perceber as vantagens e conveniencias, substituindo a vindita 

geradora de vindita por uma compensagao economica, numa forma de reintegragao 

do dano sofrido procedida sem que se avaliasse o grau de culpa. 

Eis que surge a figura de uma autoridade soberana, e a justiga pelas proprias 

maos restou vedada pelo legislador, pelo que a composigao economica (que era 

voluntaria) tornou-se obrigatoria (com as devidas tarifagoes) em contemporaneidade 

ao Codigo de Manu e a Lei das XII Tabuas. Porem, e quando o Estado assume a 

fungao precipua de punir que a agao de indenizagao ganha elevagao, visto que a 

responsabilidade civil tomou lugar ao lado da responsabilidade penal e teve na Lei 

de Aquilia um esbogo daquilo que seria um principio geral de regulagao da 

reparagao do dano (GONQALVES, 2009, p. 5). 
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Com a revolugao industrial, seguida do grande progresso oriundo das 

diversas evolugoes tecnicas, adveio tambem um surto consideravel de danos 

causados aos trabalhadores, ensejando o surgimento de novas teorias que visavam 

uma melhor protegao das vitimas. Gongalves (2009, p. 6) e enfatico ao mencionar 

que, nos ultimos tempos, vem se destacando a cognominada teoria do risco que 

averigua a responsabilidade de forma objetiva. Assim: 

A responsabilidade seria encarada sob o aspecto objetivo: o operario, vitima 
de acidente do trabalho, tern sempre direito a indenizagao, haja ou nao 
culpa do patrao ou do acidentado. O patrao indeniza, nao porque tenha 
culpa, mas porque e o dono da maquinaria ou dos inst ruments de trabalho 
que provocaram o infortunio. 

Conforme a teoria exposta, toda atividade exercida que possa ensejar algum 

perigo e capaz de gerar um risco e, sendo assim, o agente assume toda 

responsabilidade pelo que acontecer a terceiro no exercicio da atividade. A 

responsabilidade objetiva apresenta-se sob duas hipoteses teoricas, quais sejam: a 

teoria do risco e a teoria do dano objetivo; para esta basta a existencia de um dano e 

exsurgira o dever de ressarcir, independentemente de culpa; para aquela basta a 

incidencia de situagao de risco; tanto uma como a outra nao apresentam a ideia de 

culpa como pressuposto para ressarcimento (GONQALVES, 2009, p. 7). 

Tendo sido tragado esse sucinto panorama a respeito do historico da 

responsabilidade civil, pode-se destacar que o Codigo Civil brasileiro adotou, em seu 

artigo 927 que aquele que, por ato ilicito (ato de um individuo que por agao ou 

omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral - artigos 186 e 187) causar dano a outrem, fica 

obrigado a repara-lo; e estatui em seu paragrafo unico que havera obrigagao de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, na incidencia de risco para os direitos de outrem. Assim, e importante 

mencionar o referido por Gongalves (2009, p. 8) ao dispor sobre esses artigos, no 

sentido de que: 

Adotou, assim, solugao mais avangada e mais rigorosa que a do direito 
italiano, tambem acolhendo a teoria do exercicio de atividade perigosa e o 
princfpio da responsabilidade independentemente de culpa nos casos 
especificados em lei, a par da responsabilidade subjetiva como regra geral, 
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nao prevendo, porem, exonerar-se da responsabilidade de se provar que 
adotou todas as medidas aptas a evitar o dano. 

O dano, a priori, se aferido nesse contexto nao concerne restritivamente ao 

dano causado frente a redugao patrimonial ou material do individuo, mas e algo bem 

para alem dessas perspectivas. E notorio que muitos dos responsaveis pelos 

infantes vitimas de pedofilia tern dispendios diversos quanto ao tratamento dos 

mesmos com remedios, psicologos, tratamentos pedagogicos entre outros; sem 

mencionar o dano moral, que atinge o ofendido como pessoa sem, contudo, lesionar 

seu patr imoni i O dano moral e o psicologico, como aferido em topicos anteriores, 

sao os mais evidentes, pois que se caracterizam pela lesao a um bem que integra os 

direitos da personalidade, tal como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem 

etc.; causando no lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhacao 

(GONQALVES, 2007, p. 357). 

Destarte, poder-se-a avaliar a responsabilidade civil mediante a existencia de 

tres pressupostos que sao estatuidos pela teoria classica, quais sejam: um dano, a 

culpa do autor do dano e a relagao de causalidade entre o fato culposo e o mesmo 

dano. No capitulo segundo foram expostos alguns dos danos que a pedofilia 

acarreta nas criangas vitimizadas; na oportunidade, por questao didatica, foram 

mencionados apenas tres danos evidentes, em detrimento da grande gama de 

prejuizos que tern como fator primeiro a violencia sexual com criangas. Outrossim, e 

fato que a pedofilia traz consigo as mais variadas formas de danos, perpassando a 

imagem da crianga e o seu sofrimento fisico, emocional, psicologico, familiar, social 

entre outros. 

Em sendo verificado o dano, como fator primeiro para a concretude do ato 

pedofilico esta o desejo lascivo do abusador que, por sua vontade, induz uma 

crianga a praticar atos sexuais com ele, mesmo sob a forma coercitiva variante de 

insondaveis ameagas. Assim, o pedofilo tern uma conduta culposa e dolosa frente 

ao evento danoso causado e, conforme preleciona Gongalves (2007, p. 295): 

Para que haja obrigagao de indenizar, nao basta que o autor do fato danoso 
tenha procedido ilicitamente, violando um direito (subjetivo) de outrem ou 
infringindo uma norma juridica tuteladora de interesses particulares. A 
obrigagao de indenizar nao existe, em regra, so porque o agente causador 
do dano procedeu objetivamente mal. E essencial que ele tenha agido com 
culpa: por agao ou omissSo voluntaria, por negligencia ou imprudencia, 
como expressamente se exige no art. 186 do Codigo Civil. 
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Nesse diapasao, verifica-se que a atitude do abusador, com fulcro no 

posicionamento do estimado doutrinador denota uma conduta que alem de 

configurar um ilicito oriundo de uma postura objetivamente ma, revela tambem a 

forma culposa de uma agao voluntaria. 

A guisa de informagao, importante tambem se faz mencionar que o referido 

artigo enseja nao somente a responsabilidade civil por parte do pedofilo como 

tambem a dos responsaveis diretos ou indiretos pelo cuidado com os infantes (por 

sua inercia ou por agirem de forma omissa mediante negligencia). Como exemplo, 

pode-se referir as inumeras indenizagoes pagas pela Igreja Catolica quando, por sua 

negligencia e inercia acolheram em seu quadro eclesiastico padres praticantes da 

pedofilia. 

Tendo-se verificado a incidencia do dano e tambem a culpa do autor deste, 

passa-se a analisar o nexo de causalidade posto entre o evento danoso e a conduta 

do autor do dano que, em se tratando da pratica da pedofilia, fica evidente nos 

traumas sofridos pelas criangas, diretamente ligados a tais atos. Como dito alhures, 

os danos oriundos da pratica da pedofilia nao sao evidenciados apenas na fase de 

tenra idade dos infantes, mas tambem ao longo de sua vida, mantendo um nexo 

causal de proporgoes diversas que perpassa todas as suas experiencias. Conforme 

exprime Diniz (2007, p. 107): 

O vinculo entre o prejuizo e a agao designa-se "nexo causal", de modo que 
o fato lesivo devera ser oriundo da agao, diretamente ou como sua 
consequencia previsivel. Tal nexo representa, portanto, uma relagao 
necessaria entre o evento danoso e a agao que o produziu, de tal sorte que 
esta e considerada como sua causa. Todavia, nao sera necessario que o 
dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastara que se 
verifique que o dano nao ocorreria se o fato nao estivesse acontecido. 

Nesses termos, observa-se que o codigo civilista, se preenchidos os referidos 

elementos (existencia do dano, da culpa do autor do dano e da relagao de 

causalidade entre o fato culposo e o dano), pugna pela responsabilidade civil tanto 

do sujeito ativo da pedofilia com dos responsaveis pelo pre-nubente que, por sua 

inercia ou negligencia, viabilizaram um ambiente propicio para que o pedofilo 

usufruisse de seu desiderato criminoso. Na apreciagao dessa atmosfera da 

responsabilidade, Diniz (2007, p. 34) ainda demonstra que: 
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[...] Poder-se-a definir a responsabilidade civil como a aplicacao de medidas 
que obriguem alguem a reparar dano moral ou patrimonial causado a 
terceiro em razao de ato do pr6prio imputado, de pessoa por quern ele 
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de 
simples imposicao legal. Definicao esta que guarda, em sua estrutura, a 
ideia da culpa quando se cogita da existencia de ilicito (responsabilidade 
subjetiva), e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa 
(responsabilidade objetiva). 

Tal conceito vislumbra a possibilidade da indenizagao nao so por parte do 

sujeito ativo da relagao pedofilica como tambem das pessoas ou entidades perante 

as quais o imputado responde. Assim sendo, com respaldo no artigo 927 do Codigo 

Civil, a possibilidade de averiguar as lesoes sofridas pelo infante como danos 

emergentes e primordial na busca pelos verdadeiros responsaveis nao so pelo ato 

em concreto (ato sexual, atentado violento ao pudor, produgao de escritos ou 

objetos obscenos, o ato libidinoso, a pornografia infantil entre outros) ensejando nao 

so sua responsabilidade subjetiva quanto sua responsabilidade objetiva, em 

detrimento da penal, que hodiernamente e a mais aferida pelos tribunals. 

4.3 Do ressarcimento 

A pratica da pedofilia e passivel de ressarcimento civil na medida em que esta 

impoe dano ao infante, nao so a este como tambem ao seu meio familiar. Em se 

caracterizando o prejuizo, o agente responsavel pelo dano tern o dever de ressarcir 

a vitima. Na ligao de Diniz (2007, p. 130) a responsabilidade civil tern, 

essencialmente, uma fungao reparadora ou indenizatoria, sendo a indenizagao o ato 

de reparo do dano causado cobrindo todo o prejuizo experimentado pelo lesado que 

assume carater punitivo acessorio. Esse ressarcimento nao tern o condao de fazer 

com que as coisas voltem ao estado em que estariam se nao houvesse ocorrido o 

evento danoso (pois que a vitima sempre sofrera com as sequelas oriundas do 

abuso) e mais uma perspectiva de tentar remediar o dano causado. 

A reparagao do dano configura uma tendencia politico-criminal que apresenta 

a possibilidade de efetivar-se por meios dos mais variados, como obtemperam 

Garcia, Molina e Gomes (2006, p. 463): 
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Teoricamente pode-se pensar na viabilizagao dessa atual tendencia politico-
criminal por varias vias: a) exclusivamente civil, descriminalizando-se ou 
despenalizando-se totalmente o fato (e o que vem ocorrendo com o furto em 
grandes supermercados no continente europeu); b) pela via do Direito Penal 
(e processual), quando os interesses envolvidos nao autorizam a 
descriminalizagao, mas coligam-se tanto com a pretensao punitiva estatal 
como com a pretensao de indenizagao da vitima (de tal maneira que 
resultem conciliados o castigo e a reparagao); c) ou ainda pela via de uma 
ajuda humanitaria, social e comunitaria, de responsabilidade do poder 
publico. 

Com fulcro nesse entendimento, observa-se que o meio penal e utilizado nao 

apenas para fazer-se cumprir o jus puniendi estatal (no sentido de punir o infrator 

com a reprimenda imediata de coloca-lo numa prisao) como tambem para colocar 

nas maos da vitima ou de seus responsaveis um titulo habil a satisfacao 

indenizatoria do infante. Contudo, Olivares (1992, apud GARCIA, MOLINA e 

GOMES, 2006, p. 463) pondera que: 

A reparagao dos danos nao pode ter eficacia de evitar a pena de prisao em 
todos os casos, mas tao pouco pode a sangao penal ser utilizada somente 
para atender a pretensao punitiva estatal (ate porque, como sabemos, no 
instante em que alguem viola a norma penal esta afetando interesse do 
estado - manutengao da ordem juridica - e, muitas vezes, interesse de uma 
vitima concreta). 

Ha varios meios de reparagao dos danos que sao adotados conforme 

diversos modelos ou sistemas de reagao ao delito; dentre esses se pode mencionar: 

a reparagao dos danos como expressao de uma vinganga privada ( experimentado 

na Antiguidade, onde o homem procurava resolver seus litigios penais pela vinganga 

pura e simples); a reparagao dos danos como restituigao imposta pela justiga 

privada (que se caracteriza pela intervengao de um terceiro para solucionar o litigio); 

a reparagao dos danos como tematica ignorada (decorrente do Estado Moderno 

onde a vitima, definitivamente, passou a ser ignorada, devendo cumprir no processo 

penal o mero papel de testemunha); a reparagao dos danos como sangao de 

relevancia publica (trazendo a ideia que a reparagao do dano deve fazer parte do 

processo penal, como sangao de natureza publica); a reparagao dos danos como 

expressao do direito premial (mostrando que o ressarcimento pode ser encarado 

como um premio que atenuaria a pena); a reparagao dos danos como consequencia 

ex delicto (nao sendo visto o dano como mera relagao privada, mas tambem em sua 

conotagao penal que se torna publica); a reparagao dos danos como ressarcimento 
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securitario (com a implementacao de pianos securitarios); a reparagao dos danos 

como medida de carater social e humanitario (que impoe a ideia de criagao de 

fundos de compensagao em favor de vitimas de delitos); e a reparagao dos danos 

como expressao da reprivatizagao do conflito (no intuito de elaborar um equilibrio 

entre a vitima, o autor e a sociedade, sem recorrer aos processos formais). 

(GARCIA, MOLINA e GOMES, 2006, p. 466-468). 

Ha uma tendencia hodierna no sentido de relevar a importancia dos 

processos civeis concernentes a imposigao de punigoes a pedofilia, incentivando-se 

as vitimas no sentido de que, ao inves de propor agoes nos tribunals criminals, 

peticionem pedindo a reparagao em dinheiro pelo dano sofrido. O processo civil 

expoe menos as vitimas que os processos penais, no que colabora para que a 

vitima se sinta encorajada a impetrar a devida agao de indenizagao. Outrossim, e de 

ver-se que a consciencia do ato lesivo em muitos casos so advem na fase adulta, 

quando a agao decorrente da pratica do ato ja prescreveu. 

Em certos paises europeus, como tambem nos Estados Unidos da America o 

ressarcimento civil tern tornado proporgoes diversas, devido a contumacia de casos 

envolvendo individuos que quebraram seus lagos de confianga com a vitima em 

virtude do cargo que exercem, como e o caso do envolvimento de clerigos na pratica 

da pedofilia, sendo possivel processar as instituigoes as quais estao ligados visando 

um imediato retorno indenizatorio pelo dano sofrido. Destarte, em materia publicada 

pela revista Veja (VEJA, 2009, p. 89) se relata que: 

Um relatorio sobre pedofilia divulgado neste mes pela Igreja Catolica 
americana mostra que, nos ultimos cinquenta anos, a instituicao ja pagou 
2,6 bilhoes de dolares em acordos, honorarios de advogados e outros 
custos relacionados a negligencia com que tratou os abusos sexuais 
cometidos por alguns de seus integrantes. Para pagar a conta, ela esta 
tendo de vender propriedades e sacrificar suas poupancas. 

Com fulcro no exposto, observa-se que tern havido, em escala global, uma 

conscientizagao no sentido de reprimir a pedofilia nao apenas mediante o exercicio 

do jus puniendi estatal como tambem na esfera civil; o quantum indenizatorio fica 

sob crivo do julgador, que ira analisar todas as questoes de fato e de direito como 

tambem as consequencias maleficas impostas a vitima para dar o veredicto, 

podendo a sentenga ser estimada num montante pecuniario consideravel. Conforme 
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Venosa, a liquidacao e o ponto culminante da agao de indenizagao, tornando real e 

efetiva a reparagao para a vitima (VENOSA, 2007, p. 293). 

Outrossim, analise-se que o carater indenizatorio visa a dar um suporte a 

vitima na tentativa de remediar as consequencias traumaticas sofridas, que 

perduram por tempo inexprimivel. Assim, o ressarcimento tern por escopo restaurar 

a dignidade maculada do ofendido, no sentido de assisti-lo nao so diante dos gastos 

oriundos com tratamentos diversos como tambem pelo infortunio psicoemocional 

causado a vitima, como bem leciona Venosa (207, p. 281): 

Nesse sentido, a indenizagao pelo dano exclusivamente moral nao possui o 
acanhado aspecto de reparar unicamente o preitum doloris, mas busca 
restaurar a dignidade do ofendido. Por isso, nao ha que se dizer que a 
indenizagao por dano moral e um prego que se paga pela dor sofrida. E 
claro que e isso e muito mais. Indeniza-se pela dor da morte de alguem 
querido, mas indeniza-se tambem quando a dignidade do ser humano e 
aviltada com incomodos anormais na vida em sociedade. 

O Brasil tern caminhado para essa tendencia juridica de ressarcimento da 

vitima de pedofilia, tanto que a CPI da pedofilia tern revelado, no teor de julgados 

recentes, que os abusadores estao sendo responsabilizados nao so criminalmente 

como civilmente. A Operagao Arcanjo, desencadeada em 6 de junho de 2008 como 

fruto da CPI da pedofilia, investigara a formagao de uma grande rede de abusadores 

de menores, na qual boa parte eram individuos que ocupavam altos cargos publicos. 

O juiz Jarbas Lacerda de Miranda, titular da 2 a Vara Criminal, proferiu sentenga de 

787 anos e cinco meses de prisao em desfavor de sete reus acusados de abusar 

sexualmente de criangas e adolescentes alem de condenar a uma indenizagao que 

sera dividida entre as vitimas, no valor de R$ 1, 142 milhao, de acordo com cada 

situagao elucidada no veredicto conforme consta no site do Tribunal de Justiga do 

Estado de Roraima (2009). 

Na decisao o Magistrado ratifica que uma vitima que e submetida a estes 

crimes sofre danos morais, sociais e psicologicos. O valor deve ser aplicado numa 

recuperagao psicologica, tratamento para as vitimas e ate na recomposigao de suas 

rotinas; visto que muitas meninas vitimas tiveram que sair do Estado enquanto outra 

crianga tentou suicidio (2009). 

A situagao de cada reu ficou assim: Lidiane do Nascimento Foo, condenada a 

331 anos e oito meses de prisao e ao pagamento total de R$ 216 mil a 12 vitimas, 

(os valores individuals variam entre R$ 12 mil e R$ 24 mil); Luciano Alves de 
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Queiroz, sentenciado a 202 anos e um mes de prisao a ao pagamento total de R$ 

336 mil em indenizagao a 12 vitimas (os valores individuals variam entre R$ 20 mil e 

R$ 36 mil e tambem foi condenado a dois anos e 10 meses de prisao por porte ilegal 

de arma de fogo); Valdivino Queiroz da Silva, condenado a 76 anos e quatro meses 

de prisao e a pagar o montante de R$ 290 mil a cinco vitimas (os valores individuals 

variam entre R$ 40 mil e R$ 90 mil); Jose Queiroz da Silva, sentenciado a 59 anos e 

nove meses de prisao, alem do pagamento total de R$ 180 mil em indenizagao a 

tres vitimas (os valores individuals variam entre R$ 30 mil e R$ 90 mil); Raimundo 

Ferreira Gomes, condenado a uma pena de 63 anos e sete meses de reclusao e 

tera que pagar as tres vitimas o total de R$ 72 mil (o valor para cada uma das 

vitimas e de R$ 24 mil); Hebron Silva Vilhena, sentenciado a 38 anos e oito meses 

de prisao e ao pagamento de R$ 36 mil em indenizagao a uma unica vitima; e 

Jackson Ferreira do Nascimento, condenado a 15 anos e quatro meses de reclusao 

e tera que desembolsar R$ 12 mil em indenizagao a uma unica vitima (2009). 

Com efeito, a sentenga se coaduna com o exposto na Carta Magna, em seu 

artigo 227, paragrafo 4° que diz que a lei punira severamente o abuso sexual, 

violencia e exploragao sexual de criangas e adolescentes. Deveras, corresponde aos 

ditames dos artigos 225 e seguintes da Lei n° 8.069/90 (ECA), assim como dos 

preceitos penais e civis relativos a punigao e ressarcimento da vitima, haja vista a 

transgressao ocorrida tanto na orbita civil quanto penal, enseja as duas especies de 

reprimendas, conforme Lyra (1977, apud GONQALVES, 2007, p. 24-25): 

Se, ao causar o dano, o agente transgride, tambem, a lei penal, ele se 
torna, ao mesmo tempo, obrigado civil e penalmente. E assim, tera de 
responder perante o lesado e perante a sociedade, visto que o fato danoso 
se revestiu de caracteristicas que justificam o acionamento do mecanismo 
recuperatorio da responsabilidade civil e impoe a movimentagao do sistema 
repressivo da responsabilidade penal. 

Nesse diapasao, observa-se que tanto na legislagao patria vigente (nas 

decisoes dos tribunals) como nos moldes do direito alienigena, a preocupagao 

legislativa e social quanto a reprimenda do ato pedofilico causador de dano ao 

infante vem sendo aplicada pelos juristas nos casos concretos, indo alem da esfera 

criminal e fazendo com que essa pratica seja punida cada vez com mais rigor, 

tomada sempre em consideragao a guarda dos direitos e garantias constitucionais 

inerentes a crianga como ser em peculiar estado de desenvolvimento. 
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5 CONCLUSAO 

Ante o exposto neste trabalho, feita a analise sobre a figura da pedofilia, viu-

se que essa pratica faz parte da historia da humanidade, sendo revelada de acordo 

com o juizo que as civilizagoes faziam a respeito das relagoes sexuais havidas entre 

adultos e criangas ou adolescentes. Outrossim, mesmo sendo algo que permeara a 

vida cotidiana de inumeros povos, a cultura judaico-crista incentivou a tomada de 

repugnancia frente a pratica pedofflica, ligando a nogao de infancia a condigao de 

crianga e nao as vendo como pequenos homens aptos a sentir as mesmas dores 

vivenciadas pelos adultos. 

A pedofilia e um ato extremamente cruel que aniquila a estrutura 

psicoemocional da crianga, colocando-a sempre numa situagao de risco onde se ve 

privada dos direitos e garantias inerentes a sua pessoa. O pedofilo nao enxerga a 

consequencia traumatica que seu ato impoe ao infante, mostrando frieza e 

crueldade ao abordar sua vitima; ja a crianga fica a merce de sequelas que a 

impedirao de viver sua vida de forma sadia, pois que, muitos danos sao 

evidenciados so a partir de uma idade avangada. 

Com efeito, analisou-se os danos causados a vitima, porque se vislumbra que 

o infante procede numa tentativa desesperada de fazer uma releitura sobre tudo 

aquilo que esta se passando, como forma de se defender psicologica e 

emocionalmente da investida doentia do pedofilo, neste caso, a crianga adota uma 

postura tao passiva que o pedofilo compra seu silencio facilmente atraves de 

agressoes e ameagas diversas. 

Por questoes de coerencia, o ordenamento juridico brasileiro traga diretrizes 

no sentido de coibir qualquer ato que venha causar dano a um individuo, 

responsabilizando nao so penal como civilmente o agente, porem, tem-se no 

imaginario estatal e popular uma preocupagao que, via de regra, favorece o pedofilo, 

pois se considera que sendo condenado criminalmente e indo para o carcere o 

abusador ja paga pelo mal realizado; tal pensamento desvalida a vitima que, 

suportara as suas proprias expensas as consequencias do ato. 

Destarte, com base nos estudos diversos realizados a respeito do mal da 

pedofilia, nota-se a necessidade de uma coibigao mais apurada do dano causado, a 

que tern sido alvo de inumeros julgados (principalmente no exterior) no escopo de 
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que nao apenas vigore a sangao penal do infrator, como tambem se possa onera-lo 

perante um montante indenizatorio visando a perspectiva de que o valor deve ser 

aplicado na recuperagao psicologica e demais tratamentos habeis a recomposigao 

da crianga. 

Nos dizeres da Lei n° 8.069/90 a crianga e um ser em peculiar estado de 

desenvolvimento e, como tal, tern direito a protegao da vida e da saude feita 

mediante a efetivagao de politicas sociais publicas que permitam-lhe o nascimento e 

o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condigoes dignas de existencia, alem de 

gozarem de todos os direitos fundamentals inerentes a pessoa humana, sem 

prejuizo da protegao integral que o ECA menciona. Nesses termos, a preocupagao 

do legislador patrio deve se voltar a salvaguarda desses seres em relagao aos mais 

variados tipos de violencia, inclusive da pedofilia. 

Por fim, e forgoso concluir que ha evidente manifestagao social e institucional 

no escopo de punir severamente o pedofilo pela pratica lasciva, mostrando que a 

punigao nao deve ficar apenas sob o aspecto criminal que enseja tao somente o 

encaminhamento do individuo a prisao, mas tambem na esfera civil onde o mesmo 

sera compelido a ressarcir a vitima enquanto perdurarem os efeitos do ato danoso. 

Nesse diapasao, espera-se ter contribuido para o enriquecimento da 

discussao sobre a tematica, despertando o interesse dos estudiosos do Direito para 

essa questao premente e carecedora de solugao mais consentanea com o 

atendimento dos reclamos sociais. 
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