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RESUMO 

Este trabalho apresenta aspectos referentes a discussao sobre a violencia e a 

exploracao sexual de criancas e adolescentes no Brasil. Utiliza-se dos metodos 

dedutivo e dialetico e de pesquisa bibliografica, pretendendo trazer a tona a 

problematica do abuso sexual sofrido pela infancia e juventude brasileira. E tracado 

um relato sobre a historia dos Direitos da Crianca e do Adolescente, vislumbrando a 

passagem do agente menor de dezoito anos do momento em que e tratado sem 

direitos pela sociedade, como apenas "propriedade dos pais", para entao sujeito de 

direitos no seculo XX. Passa-se a conceituar o que seja a sexualidade e, tambem, a 

caracterizar a crianca e o adolescente para poder ingressar no estudo direto da 

violencia sexual causada aos mesmos pelos adultos infratores. Ha entao o confronto 

entre as visoes do que seja violencia, abuso e maus tratos, trazendo a definicao de 

cada uma destas modalidades para o consequente aprendizado sobre a violencia 

intra e extrafamiliar. Apos o estudo da violencia sexual ingressa-se ao estudo da 

exploracao sexual comercial de menores, onde sao pormenorizadas as suas 

modalidades, como a prostituicao, pornografia, turismo sexual e trafico para fins 

comerciais. Com o efetivo entendimento sobre estes temas e trazida a tona a 

discussao sobre as formas de combate e enfrentamento a violencia e exploracao 

sexual, que vislumbra a coercao Estatal, atraves da acao repressiva penal; as acoes 

de conscientizacao social e as politicas de enfrentamento a problematica. Revela-se, 

por fim, que a violencia e exploracao sexual de menores, quando combatidas 

efetivamente, produzirao um Pais mais justo, entretanto, e preciso a colaboracao da 

sociedade, do Estado e, principalmente, da Familia. 

PALAVRAS-CHAVE: EXPLORAQAO SEXUAL - VIOLENCIA SEXUAL - CRIANCA 

EADOLESCENTE 



ABSTRACT 

This work presents aspects concerning the discussion on violence and sexual 

exploitation of children and adolescents in Brazil. It uses the dialectic and deductive 

methods and literature search, wanted to bring to light the problem of sexual abuse 

suffered by Brazilian children and youth. It mapped out a report on the history of the 

Rights of the Child and Adolescent, seeing the passage of the agent less than 

eighteen years of the time it is treated by society without rights, only as "property of 

the fathers", then subject to rights of the century XX. Moves to the conceit from what 

is sexuality and also to characterize the child and adolescent to join the Direct study 

of sexual violence caused to them by adult offenders. There is then the confrontation 

between the visions of that violence, abuse and mistreatment, bringing the definition 

of each of these modalities for the consequent learning about violence intra and 

extra. After the study of sexual violence to enter the study of commercial sexual 

exploitation of minors, which are detailed its modalities, such as prostitution, 

pornography, sex tourism and trafficking for commercial purposes. With the effective 

understanding on these issues is brought to light the discussion on ways of 

combating and confronting violence and sexual exploitation, which sees the state 

coercion, through criminal enforcement action, the actions of social awareness and 

policies to confront the problem . It is, finally, that violence and sexual exploitation of 

minors, when combated effectively, produce a fairer country, however, we need the 

cooperation of society, mainly the State and the Family. 

KEYWORDS: SEXUAL EXPLORATION - SEXUAL VIOLENCE - CHILD AND 

ADOLESCENTE 
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CAPITULO 1 INTRODUCAO 

Para que se analise a exploracao sexual a criancas e adolescentes no Brasil 

e necessario que se faga uma reflexao sobre questoes historicas e culturais do povo 

brasileiro para que melhor possa compreender o fenomeno. Deve-se, tambem, 

considerar as dimensoes do Pais, sua dtversidade cultural, social e econdmica, visto 

que este fenomeno apresenta diferengas de regiao para regiao. 

Este trabalho abordara questoes referentes a historia evolutiva do Direito da 

Crianca e do Adolescente, desde o period© de colonizagao, com uma breve 

explanagao sobre como o direito era visto para a juventude dos tempos atras ate a 

implementagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente, acontecimento que marca 

o surgimento no Brasil da Doutrina da Protegao Integral. 

Serao demonstrados, ainda, aspectos sobre a prioridade com que devem ser 

tratados os direitos das criancas e adolescentes, visto que a Constituigao brasileira 

reconhece a juventude como uma das principals pilastras da sociedade, pois e dela 

que surgem as transformagoes no futuro do pais. A Constituigao, entao, garante 

direitos para os jovens e assegura o cumprimento dos mesmos, priorizando sua 

efetivagao. 

Como a analise do presente trabalho e sobre a violencia e exploracao sexual 

cabe, entao, estudar suas consequencias no mundo e observar como e realizada 

esta exploracao, quern sao suas vitimas e de que maneiras este abuso contra o 

Direito e cometido. 

Nao obstante, faz-se necessaria a analise e compreensao dos diferentes tipos 

de violencia, entendendo o que seja abuso sexual e maus tratos. E atraves desta 

diferenciagao que se pode conceituar a violencia sexual dentro e fora do seio 

familiar. Destarte, observa-se que a violencia sexual intrafamilar auxilia o processo 

de exploracao sexual comercial e, entao, o estudo amplia-se, chegando as 

modalidades da exploracao sexual comercial. 

O papel do Estado, da familia e da Sociedade como num todo nao e deixado 

de lado e sao concatenadas as formas de se buscar o efetivo combate a exploragao 

sexual e violencia sexual infanto-juvenil. Conceitos sao formulados sobre o que seja 

sexualidade, infancia e adolescencia para que a leitura do presente trabalho torne-se 

de melhor compreensao. 
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A pesquisa metodologica utilizou-se dos metodos de abordagem dedutivo e 

dialetico atraves da pesquisa bibliografica. O dedutivo na medida em que o estudo 

do tema foi iniciado a partir de teorias mais amplas para chegar-se a conclusoes 

mais particulares a realidade Brasileira e o dialetico por ter, atraves da analise de 

varios fatores, conseguido chegar a conclusoes sobre o tema ora apresentado. 

Este trabalho representa, portanto, um esforco para tornar mais clara a 

compreensao do que seja a exploracao e a violencia sexual contra criancas e 

adolescentes no Brasil. 
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CAPITULO 2 EVOLUCAO HISTORICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 
ADOLESCENTE 

Analisando a cronologia historica dos Direitos da Crianca e do Adolescente no 

Brasil pode-se identificar tres grandes modelos de protecao juridico-social as 

criancas e Adolescentes, como afirma Benedito Rodrigues dos Santos (2007, p. 152), 

que sao o da "Soberania Paterna Associada ao Caritavismo Religioso", que fez-se 

valer no Brasil Colonia de aproximadamente 1500 a meados de 1800, onde o 

sistema juridico ainda estava desenvolvendo-se. Aqui as familias das criancas e 

adolescentes tinham um total controle sobre as mesmas e o pai, atraves do seu 

patrio poder, exercia a maior autoridade sobre elas. Nao existiam leis ainda que 

regulassem o modo com que a familia disciplinava os "menores", havia apenas o 

intervencionismo da Igreja Catolica, atraves de acoes de caridade, que cuidava das 

"criancas desvalidas". Portanto, neste periodo, o Estado nao tinha, de certa forma, 

interesse em regular a acao da familia sobre as criancas e adolescentes e ficava por 

conta, na maior parte das vezes, dos pais dos jovens e criangas educa-los e cria-fos 

da forma que achassem mais conveniente. Tornavam-se, entao, as mesmas, 

"propriedade dos pais". 

O segundo Modelo de protecao juridico-social pode ser intitulado como 

"modelo de bem-estar das criancas associado ao Filantropismo religioso e leigo" 

(SANTOS, 2007). Teve vigencia aproximadamente no periodo entre 1850 a 1970. 

Seguindo este preceito do bem-estar das criancas o Estado comega a dar maior 

importancia as criancas, atraves dos anseios da sociedade, criando orgaos e 

politicas para conseguir esta fmalidade. Entretanto, afirma Benedito Rodrigues dos 

Santos (2007, p. 153), sobre este modelo, que: 

Ainda que o modelo do bem-estar da crianca tenha produzido rupturas 
significativas no controle da "tirania" familiar sobre as criancas, ele deixou 
I eg ados perversos, com os quais nos digladiamos ate o presente momento: 
a apartagao dos chamados "menores" das "criancas e adolescentes"; a 
reedicao da soberania paterna na soberania do Estado, particufarmente das 
autoridades judiciarias e govemamentais, na definicao e regulacao do bem-
estar da crianca e do adolescente ou o seu "melhor interesse", sem 
participacao das pr6prias criancas e adolescentes; a formulac5o e execucao 
de politicas assistenciais e filarrtropicas destinadas a manutencao da 
subaltemidade de criancas e adolescentes, com baixissimo carater 
redistributivo. 
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A acao protetora da sociedade para com as criancas as torna de 

"propriedade" para, entao, "objeto", fazendo com que fossem criadas maneiras de se 

trabalhar, corrigindo os chamados, entao, "menores" que tivessem postura diferente 

da postura idealizada pelo Estado. Passou-se a interferir na reiagao familiar, onde 

foram estabelecidos parametros de como educar da maneira correta e interferindo 

nos modos de disciplinamento. A infancia e juventude e vitimada por este modelo. 0 

Estado preocupou-se com o bem-estar das criancas e adolescentes, criando orgaos 

como os juizados de menores, os centros das promotorias e curadorias dos 

menores, mas esqueceu de assegurar-lhes direitos mais especificos em Lei, como 

os assegurados nos dias atuais, quais sejam direito a cultura, a saiide, entre outros. 

E neste momento, no segundo modo, que os pais, titulares do patrio poder 

encaram as criancas e adolescentes apenas como "menores", nao dando as 

mesmas condigdes de serem portadoras de direitos fundamentals e sociais. Sao 

tratados como dependentes e imaturos, em outras palavras, incapazes. 

Para Mendez (2005, p.76), neste periodo que compreende, 

aproximadamente, do seculo XIX ate o ano de 1919 e onde surge a primeira etapa 

do direito juvenil, que e por ele intitulado como "etapa de carater penal 

indiferenciado". Tern por caracteristica tratar os menores de idade quase que 

totalmente da mesma forma com que se tratavam os adultos. A excegao que pode 

ser destacada nesta epoca e a de que os menores de 7 anos eram considerados 

absolutamente incapazes, tendo seus atos equiparados aos dos animais. Aos que 

estavam na faixa etaria entre os 7 e 18 anos as penas para os delitos cometidos 

diferenciavam-se das dos adultos basicamente no que consistia ao tempo de 

cumprimento, ja que era diminuida em um tergo em reiagao aos adultos. 

Apos o periodo onde predominou a "etapa do carater penal indiferenciado" 

surge a necessidade de garantir-se uma minima protegao juridica para a crianca. 

Mendez (2005, p.77) cita este periodo como o da adogao da "Doutrina da situagao 

irregular" para tratar dos direitos dos menores. Etapa que teve initio no init io do 

Seculo XX ate meados de, no Brasil, 1988. 

A Doutrina da situagao irregular traz a ideia de que a norma deve ter carater 

tutelar. No Brasil com a adogao deste pensamento, e criado o primeiro juizado de 

menores no ano de 1923. Surge uma tendencia a institucionalizacao e em 1940 o 

Codigo Penal Brasileiro implanta o principio da inimputabilidade penal aos menores 
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de dezoito anos. Neste momento as criancas e adolescentes nao sao mais tratados 

como adultos. 

Com a implantacao desta doutrina e gerada a cultura de que a reclusao seria 

um tipo de "remedio" para curar as patologias sociais existentes. 

Fachinetto (2003, p.26) traz as seguintes caracteristicas da doutrina da 

situacao irregular: 

a) generalidade de suas normas - avessas a taxatividade de sua incidencia 
- b) pela absolirta discricionariedade e arbitrariedade daqueles 
encarregados de aplica-las - Juiz de Menores - c) pela existencia de um 
modelo assistencialista publico inoperante e fragmentado - destinado a 
atender determinados grupos considerados 'anti-sociais* - e d) total 
omissao da sociedade civil a situacao de alto risco da infancia - percepcao 
de que os problemas estavam vinculados as patologias de carater individual 
e nao a insuficiente ou inexistente oferta de servicos publicos. 

Comecou-se, depois, a ser analisada a ideia de ver a crianca e o adolescente 

como sujeitos de direito. Este modelo veio a ser implementado somente nas ultimas 

decadas do seculo XX e pode ser chamado de modo dos "Direitos da Crianca 

Associado a Acao emancipatoria Cidada" (SANTOS, 2007). E ai que as criancas 

comecam a conquistar o direito a ter diretos. 

Da-se inicio, entao, a "Doutrina da Protecao Integral" (MENDEZ, 2005), que 

tern como caracteristica fazer com que a crianca e o adolescente passem a ser 

vistos como verdadeiros cidadaos, sujeitos de direitos e deveres. O menor de 

dezoito anos adquire direitos integrals inalienaveis e especificos que devem ser 

respeitados em sua totalidade e os tern protegidos pelo Estado. 

No Brasil ha dois passos importantes na conquista dos Direitos das Criancas 

e Adolescentes, que sao a promulgacao da Constituinte, em agosto de 1988, e o 

sancionamento do Estatuto da Crianca e do Adolescente, em 13 de julho de 1990. 

Este periodo marca a transicao, a mudanca do conceito de "menor", que era tido 

como algo depreciativo, para o tratamento como infancia e adolescencia. Esta 

mudanca e a implantacao deste Estatuto fez com que a sociedade visse, de maneira 

mais clara, o papel importante que tinha a juventude, sejam criancas ou 

adolescentes, para o desenvolvimento do pais, e ficou mais transparente o dever de 

se cuidar das novas geracoes, transmitindo-os nao apenas deveres, mas direitos 

especificos que tern que ser buscados pelo Estado, juntamente com a sociedade 

para o bem da coletividade. 
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Ainda e dificultoso, mesmo apds a implantacao do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, fazer com que os adultos se acostumem com a ideia de que para 

educar nao e necessario realizar violencias contra os mais vulneraveis, violencias 

inclusive fisicas para a obtencao do interesse superior que e disciplinar seus filhos. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente do Brasil e uma das mais modernas 

leg is la tes que trata sobre direitos da juventude no mundo, e esta totalmente em 

consonancia com a Convencao Internacional das Nacoes Unidas sobre Direitos da 

Crianca e do Adolescente. Todavia, o Brasil ainda demonstra ser um pais com altos 

indices de violacao a estes direitos que tao brilhantemente foram postos na 

legislacao brasileira. 
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CAPITULO 3 A CRIANCA E O ADOLESCENTE TRATADOS COMO PRIORIDADE 

Constitui grave ameaga aos Direitos Humanos, a Constituigao e ao Estatuto 

da Crianca e do Adolescente violentar os menores brasileiros. Estas tres pilastras 

tern por finalidades primeiras a defesa do interesse a vida e, principalmente, a 

defesa do futuro da sociedade, que se constroi com investimento nas geracoes do 

presente, com o apoio e protecao aos jovens e criancas. 

0 Artigo 227 da Constituicao Brasileira, trazendo a luz social a importancia 

dos Direitos da Crianca e Adolescente, diz que: 

E dever da familia, da Sociedade e do Estado assegurar a crianga e ao 
adolescente, com absolute prioridade, o direito a vida, a saude, a 
alimentagSo, a educagSo, ao lazer, a profissionalizagSo, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivSncia familiar e comuniteria, 
alem de colocd-los a salvo de toda forma de neglig&ncia, discriminagSo, 
exploragSo, viol&ncia, crueldade, e opressSo. 

Entretanto, na realidade, o que se observa as vezes e um descaso com estas 

metas tragadas na Constituicao Federal. Nao se assegura de forma satisfatoria o 

Direito a Educacao, Lazer e demais prioridades citadas no Artigo Constitutional. A 

Constituigao nao e seguida e, assim, a juventude do pais nao tern respeitada sua 

seguranga no que diz respeito a violencia, exploracao e demais formas de se fazer 

com que as geracoes futuras nao busquem o progresso. Isto faz com que as 

mesmas estejam apenas a margem da sociedade, fazendo sempre que haja este 

sistema discriminatorio que hoje impera no Brasil, onde o rico e cada vez mais rico e 

o pobre sempre mais explorado. 

Ha quantos anos ouve-se falar em prostituigao infantil? E consenso que a 

maneira de tentar resolver o problema seria atraves da educacao e na criagao de 

mecanismos capazes de combater e prevenir esta pratica, com uma maior 

fiscalizagao por parte dos entes estatais e o fiel cumprimento das leis que tratam do 

assunto da exploracao de menores, principalmente no que diz respeito a exploragao 

sexual. 

Pode-se observar, ainda, como e de fundamental importancia que todas as 

criancas e adolescentes tenham o direito a viver com dignidade e saude. Na 

Constituigao Federal e no Estatuto da Crianca e do Adolescente, mais precisamente 

no seu Artigo 4°, ha prioridades absolutas garantidas por lei a juventude. O Artigo diz 

o seguinte: 
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i. dever da familia, da comunidade, da sociedade em gerai e do Poder 
Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivagSo dos direitos 
referentes a vida, a saude, a alimentagSo, ao esporte, ao lazer, a 
profissionalizagSo, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convive'ncia familiar e comunitSria: 
Paragrafo Unico. A garantia da prioridade compreendida: 
a) primazia de receber protegSo e socorro em quaisquer circunstSncias; 
b) procedencia de atendimento nos servigos publicos ou de relevancia 
publica; 
c) prefer&ncia na formulagSo e na execugSo das politicas sociais, politicas, 
de destinagao privilegiada de recursos publicos nas Areas relacionadas com 
a protegSo a infSncia e a juventude. 

Pode-se chegar a um entendimento mais profundo sobre o Artigo citado 

acima quando observamos o significado filologico das palavras prioridade absoluta: 

Do ponto de vista filologico prioridade significa a qualidade do que esta em 
primeiro lugar, ou do que aparece primeiro; primazia; preferencia dada a 
alguem relativamente ao tempo de realizacao de seu direito, com pretericao 
o de outros. Ja absoluta significa ilimitada, irrestrita, plena, incondicional 
(FACHINETTO, 2003, p. 153). 

Sendo assim, a familia deve pensar em primeirissimo lugar nas necessidades 

das criancas e adolescentes e, depois, nas necessidades dos adultos. Esta maxima 

deve ser entendida e praticada, tambem pelo Estado, que optara pela primazia deste 

principio, que seja o principio da Prioridade Absoluta. 

Felicio Pontes Jr. (1993, p.26) afirma que criancas e adolescentes possuem 

direitos universalmente reconhecidos e direitos especiais, que sao provenientes de 

sua condicao de pessoas que precisam ser protegidos pela Familia, Estado e 

Sociedade. Sendo assim, seus direitos devem ser especiais e diferentes dos 

adultos. 

Elucidando a visao de Felicio Pontes Jr. traze-se a luz deste trabalho 

cientifico o Artigo 6° do Estatuto da Crianca e do Adolescente, que legisla sobre o 

tratamento peculiar que deve ter a infancia e juventude, visto estarem ainda em 

desenvolvimento: 

Art. 6°. Na interpretagSo desta Lei levar-se-So em conta os fins sociais e a 
que ela se dirige, as exig&ncias do bem comum, os direitos e deveres 
individual's e coletivos, e a condigSo peculiar da crianca e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. 
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As criancas e adolescentes sao sujeitos de direitos especiais, visto que, 

possuem, tal como os adultos, varias formas de protecao, porem, seus direitos nao 

podem ser ainda totalmente utilizados como os dos adultos, so podendo desfrutar 

daqueles que sejam aplicaveis a sua idade. Ainda nao possuem meios proprios para 

arcarem com suas necessidades e nem tern pleno desenvolvimento fisico, 

emocional e socio-cultural para tal, o que, tambem, fundamenta os direitos especiais 

a que sao sujeitos. 

No campo teorico, portanto, e dado a Infancia e Juventude, seja pelo Estatuto 

da Crianca e do Adolescente; seja pela Constituicao Federal, varias ferramentas 

para propicia-los protecao, assistencia e dignidade. Sao eles sujeitos de direitos 

basicos e direitos especiais, alem de toda uma protecao estatal estabelecida em Lei. 

Porem, ao tempo que se ve estas Leis perfeitas que dao todos esses direitos e 

protecoes a juventude, nota-se tambem que, na pratica, pouco e cumprido e 

encontra-se o Brasil numa situacao onde os jovens nao tern acesso sequer a seus 

direitos basicos, como direito a alimentacao, a educacao, a cultura, a dignidade, 

entre outros tantos assegurados a eles como prioridades Estatais. A teoria da 

Prioridade e cada vez mais deixada de lado pelo Estado e pela sociedade quando o 

contrario seria o mais eficaz, que seria proteger a juventude para que as geracoes 

futuras fossem mais humanas e cidadas. 

Ha que se formular uma especie de trilogia capaz de fazer com que haja a 

Protecao Integral da crianca e do adolescente. E reconhecido como um avanco no 

sistema juridico a declaracao dos direitos da populacao infanto-juvenil. 

Estabelece o Artigo 15 do Estatuto da Crianca e Adolescente. 

Art. 15. A crianca e o adolescente t&m direito a Hberdade, ao respeito e a 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituicdo e nas leis. 

E neste tripe, na liberdade, respeito e dignidade, que tern que se basear os 

principios da garantia aos direitos basicos a infancia e juventude. Sao direitos 

basicos de carater moral que devem ser seguidos como prioridade absoluta 

constitucional. 

A liberdade esta para o jovem como maneira de estar ciente de seus direitos 

e deveres, para poder a rear com as consequencias de seus atos. E ao mesmo 
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tempo forma de da-lo responsabilidade. Liberdade e Responsabilidade andam 

juntas, sao inseparaveis. 

Faz-se necessario dar ao jovem a consciencia de que a sua liberdade o torna 

sujeito a responsabilidades, nao retirando do mesmo o saber de que esta mesma 

liberdade nao afetara sua vida de forma negativa, mas sim, o transmitira o 

conhecimento de que, no contexto social, ele tern um papel como cidadao, pois, 

socialmente, todos tern seus deveres que devem ser cumpridos de forma 

satisfatoria. Ensinar ao jovem o que seja liberdade e o primeiro passo para a 

garantia de seus direitos, e dar-lhe responsabilidade sobre seus atos e fazer com 

que, atraves desta responsabilidade, ele possa ser sujeito de direito e, assim, possa 

cobrar mais efetivamente os mesmos. 

No tripe encontra-se o respeito, que deve, da mesma forma, ser transmitido a 

juventude. Respeito em latim, respectus, tern como significado consideracao e 

movimento. Deve-se transmitir a crianca e ao adolescente a nocao de respeito, a Ter 

Respeito, fundando-se esta ideia no sentido de que o jovem precisa ter respeitados, 

tambem, seus sentimentos e emocoes, assistindo-o sempre em sua fragilidade. A 

Lei tern que primar pelo estabelecimento do respeito necessario entre adultos e 

criancas, visando a defesa da inocencia que as criancas tern, visto estarem ainda 

em processo de desenvolvimento. Alem da crianca, o adolescente tambem deve ser 

respeitado em seu processo de amadurecimento, so apos este processo e com a 

chegada da idade adulta que, com o respeito transmitido, o individuo sabera 

transmitir o mesmo. 

A Dignidade, trazida na Constituicao Federal em seu Artigo 1°, III; traz a ideia 

da dignidade como um dos fundamentos da Republica, dai denota-se, portanto, sua 

importancia imprescindivel ao Estado Democratico de Direito. O sentimento de 

Dignidade tern que ser passado a infancia e juventude para a defesa dos mesmos, 

com esta nocao o jovem ou adolescente podera defender-se a si proprio, pois com a 

dignidade sera capaz de respeitar e por consequencia sera respeitado. A 

Constituicao Federal traz ainda em seu texto que deve ser respeitada a dignidade de 

todos independente de raca, sexo, religiao e qualquer outro tipo de escolha que 

venha a diferenciar as pessoas de qualquer maneira. Da-se entao, com isso, a justa 

percepcao de que todos sao iguais perante a Lei. 

A crianca, portanto, quando transmitidas estas tres bases de ensinamentos, 

que sao a Liberdade, o Respeito e a Dignidade, alcanga um amplo patamar de 
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pessoa humana, ja quern tern respeitados seus principals Direitos. Disto, entao, 

observa-se que tera, a crianca e adolescente, direitos a sua crenca, a brincar; a seu 

culto religioso; a participar da vida comunitaria sem qualquer tipo de discriminacao; 

de ser protegida, entao, pelo Estado, visto que a finalidade deste ultimo e o Bern 

Social, e nao se atinge esta finalidade sem um olhar mais atento e cuidadoso para 

com as criancas e jovens de um pais. 

0 caos infelizmente toma conta da situacao social do Brasil. Todos sao 

sabedores de que a pobreza e a marginalidade assolam grande parte da populacao 

e quern sofre muito com isso sao as criancas. 0 Estado nao consegue dar a garantia 

efetiva dos direitos assegurados por Lei aos quais tern direito a infancia. Existe, na 

verdade, uma carencia nos diversos orgaos publicos que deveriam garantir services 

essenciais a populacao em geral como saude, educacao, na geracao de empregos, 

alimentacao, entre outros, e isto contribui como fator lastimavel na crescente 

marginalizacao dos jovens do pais. E a partir desta marginalizacao, tambem, que os 

jovens sao vitimas de abusos e de maus tratos na sociedade e ate mesmo no seio 

familiar. 
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CAPITULO 4 ENTENDENDO A SEXUALIDADE, A CRIANCA E O ADOLESCENTE 

Para o estudo de qualquer fenomeno e preciso entender primeiramente a sua 

base conceitual fundamental. No estudo da violencia e exploracao sexual de 

criancas e adolescentes e necessario que se compreenda o conceito de 

sexualidade, crianca e adolescente, para que assim se consiga chegar a um 

posicionamento mais efetivo sobre a tematica abordada. 

4.1 Conceituando sexualidade 

A sexualidade do ser humano e algo bastante complicado de ser definido, 

pois apresenta varios fatores que influenciam na sua caracterizagao, como aspectos 

historicos, sociais, emocionais, culturais, religiosos, entre outros. Isto faz com que 

seja desafiador formular qualquer conceito sobre o tema que perdure por um longo 

periodo sem sofrer alteracoes. 

Segundo Suely Andrade (1999, p. 94) a natureza da sexualidade estaria a 

priori definida da seguinte forma: 

A propria natureza da sexualidade nao traz em si mesma as formas pelas 
quais ela pode ser vivida; a sexualidade tern infinitas formas de se 
manifestar e se expressa em inumeras relacoes psicologicas e sociais e nao 
somente naquelas que inciuem genitalidade, ou seja em atos sexuais. 
Verifica-se, historicamente, que o desenvolvimento da sexualidade foi 
entendido, por muito tempo, como um imperativo biologico centrado nos 
genitais, a partir de uma visao do ser humano como um animal (racional) 
produto de uma juncao de celulas. Atualmente, o entendimento que se tern 
e de que desconsiderar ou fragmentar os aspectos bioiogicos, psicologicos, 
sociais, economicos, culturais e transcendentais que compoem a vida e a 
sexualidade humanas impede a compreensao da pessoa enquanto um ser 
multiple, complexo e integrado. Neste sentido as fases do desenvolvimento 
humano e da sua sexualidade devem ser compreendidas como a 
interrelacao entre esses multiplos aspectos e a singularidade e 
particularidades de cada individuo no contexto no qual este esta inserido. 

Ha, entretanto, um pensamento homogeneo entre aqueles que pensam sobre 

a sexualidade, que e no tocante a reiagao de intimidade que existe para aquele que 

utiliza do proprio corpo na procura do prazer sexual. A Sexualidade e tida como uma 

forma do individuo relacionar-se intimamente com outras pessoas, podendo 
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demonstrar, na maioria das vezes uma entrega, uma reiagao de confianca e 

cumplicidade. 

O ser humano esta preparado para desfrutar de sua sexualidade quando 

entende a mesma, quando nao e forcado a saciar a vontade sexual de outro, e ato 

voluntario e espontaneo. A crianca e o adolescente, por fatores de desenvolvimento 

e de maturidade, ainda nao tern a capacidade total de entender a sua sexualidade e 

a influencia dos efeitos que a mesma pode produzir na sua vida e no contexto social. 

A Organizacao Mundial de Saude define a sexualidade como: 

[...] parte integral da personalidade de cada um. E uma necessidade basica 
e um aspecto do ser humano que nao pode ser separado de outros 
aspectos da vida. A sexualidade nao e sinonimo de coito e nlo se limita a 
presenca ou nao do orgasmo. Sexualidade e muito mais do que isso. E 
energia que motiva encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa 
na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e sao 
tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, acoes e 
integracoes portanto a saude fisica e mental. Se saude e um direito humano 
fundamental, a saude sexual tambem deveria ser considerada como direito 
humano basico. A saude mental e a integracSo dos aspectos sociais, 
somaticos, intelectuais e emocionais de maneira tat influenciem 
positivamente a personalidade, a capacidade de comunicacao com outras 
pessoas e o amor. 

4.2 A Infancia e a Adolescencia 

Segundo Faleiros (2000, p. 29) "As categorias crianca e adolescente nem 

sempre existiram; foram construidas historica e socialmente e seus lugares sociais 

se distinguem segundo a epoca e a sociedade em que vivem", portanto, o conceito 

de infancia e adolescencia de hoje e um conceito formulado atraves dos tempos, 

levando-se em consideragao toda a historia dos direitos da crianca e adolescente no 

Brasil. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente trata como criancas as pessoas de 

idade ate doze anos e de adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos de idade. 

A etapa caracteristica a idade da crianca e a que pode ser chamada de infancia. 

O periodo da infancia e um periodo de grande desenvolvimento fisico, 

marcado em sua maioria por crescimento em altura e peso do individuo. A pessoa 

desenvolve-se psicologicamente, aprendendo a comunicar-se com o mundo que a 
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cerca, mesmo que de maneira ainda precoce, e adquire as primeiras bases 

formadoras da sua personalidade. 

Neste periodo o ser humano passa por varios estagios, desde sua total 

dependencia dos adultos a progressiva tomada dos primeiros passos da 

independencia. Desenvolvem-se ativamente entre os tres e quatro anos, 

aprendendo o que podem e o que nao podem fazer. Dos cinco aos nove anos e um 

periodo onde a crianca tende a amadurecer sociatmente, emocionalmente e 

mentalmente, tendo um maior discernimento entre o certo e o errado. 

Ja dos nove aos 11 anos inicia-se a fase de pre-adolescencia, onde a crianca 

comeca a ter mais responsabilidades e exigem mais respeito das pessoas que as 

cercam. 

Aos doze anos inicia-se a adolescencia, onde e dado inicio ao 

desenvolvimento dos orgaos sexuais e ao inicio da maturidade sexual. O individuo 

sofre grandes transformacoes nessa faze e torna-se bastante vulneravel. A 

adolescencia e, para a maioria, o momenta dos principals conflitos vividos pelo ser 

humano. 

O amadurecimento do corpo e psicologico pode gerar no adolescente, muito 

possivelmente, a instabilidade emotional, levando-o ao consumo de drogas e a 

problemas com disturbios alimentares (anorexia). Na adolescencia ha uma busca 

pelo desafio, os jovens costumam desafiar as autoridades e as regras impostas pela 

sociedade 
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CAPITULO 5 VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 

Torna-se mister realizar a diferenciacao de violencia sexual e exploracao 

sexual contra criancas e adolescentes. A violencia sexual pode ser causada dentro 

ou fora da familia da crianca ou adolescente sem a finalidade de obtencao de lucro. 

Ja na exploracao sexual isto nao ocorre basicamente desta maneira, visto que ha, 

igualmente, um abuso para com o menor por parte do adulto causador do dano. 

porem, ocorre uma utilizacao dos jovens para a pratica de atividades sexuais 

remuneradas. A violacao diferencia-se da exploracao no sentido de que, quando 

exploradas as vitimas do abuso sao, alem de violentadas em seus direitos, forcadas 

a obtencao de lucro com a pratica do delito. Na violencia sexual ocorre o abuso, 

entretanto, nao implica em ganho pecuniario para o causador do dano, mas, em 

satisfacao sexual, seja ela de qualquer natureza. 

A violencia sexual contra criancas e a exploracao sexual sao formas de abuso 

sexual e podem ter sinais fisicos identificadores como quando os menores 

apresentam roupas rasgadas ou manchadas de sangue; infeccoes urinarias; dor, 

inchaco ou sangramento nas areas genitais ou anais; doengas sexualmente 

transmissiveis; autoflagelacao; desagrado ao serem deixados sozinhos com alguem; 

laceracoes labiais e outras formas que indiquem, de alguma maneira, mudancas 

incomuns no comportamento e na estrutura fisica das criancas ou adolescentes. 

5.1 A Violencia Sexual 

De acordo com o Estatuto da Crianca e do Adolescente, sao consideradas 

criancas as pessoas ate 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquelas entre 

12 e 18 anos. Em especial, crianca e adolescente sao reconhecidos na sua condicao 

especial de pessoas em desenvolvimento. 

Para compreender o que seja a violencia sexual contra criancas e 

adolescentes e necessario que se analisem diversos pontos de vista sobre o 

problema. Estudos abrangentes ja mostram quern a violencia sexual tern inicio no 

proprio seio familiar, quando, nestes casos, e praticada pelos tios, pais, irmaos, 
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padrastos, etc., ficando ai, entao, denominada como violencia domestica ou 

violencia intrafamiliar. 

FALEIROS (2000, p. 15) esclarece sobre a dominacao que existe ente a 

vitima e o adulto que pratica o abuso: 

[..] conhecidos da vitima e/ou de sua familia aproveitam-se da confianca 
que gozam, do status, do papel e do poder que possuem, do lugar de 
privilegio que os poe em contato direto e continuado com a vitima, da 
cobertura legal e pouco sujeita a suspeitas que possuem. Ocorre em 
lugares fechados, no domicilio ou local de trabalho do abusador 
(consultorios, igrejas, internatos, hospitais, escolas). Esta situacao presta-se 
a manipulacao do vitimizador, gerando grande confusao psicologica a vitima 
e/ou sua familia, ao aproveitar-se da confianca e prestigio que goza e ao 
distorcer. perversamente, as relacoes. 

A violencia sexual e denominada um abuso aos direitos da infancia e 

juventude, entretanto, devemos entender, para a melhor compreensao e analise 

critica do problema, o que seria abuso, visto que, para alguns pesquisadores, ha 

uma tenue diferenca e iigacao, ao mesmo tempo, entre abuso, maus tratos, e 

violencia. O Termo Abuso Sexual e criticado por alguns, pois sugere que seria 

"permitido" um "uso", por parte dos adultos, para com as criancas e adolescentes, 

tornando-se o abuso a forma com que se pode atingir a violencia contra os mesmos. 

Etimologicamente, segundo Gabel (1997), abuso indica afastamento do uso 

("us") normal. Seria o abuso uma forma de, ao mesmo tempo, dar mau uso e uso 

excessivo, o que traz a ideia de transgressao, visto que ultrapassa os limites que 

sao impostos a utilizacao de determinada "coisa". Ja para Ravazzola (1997) abuso 

significa: 

O conceito de abuso que utilizo e amplo e nao se esgota na ideia de adicao 
de substancias quimicas, nem na referenda a agressao sexual. Podemos 
abusar de substancias e tambem de outras pessoas, e nao apenas 
sexualmente; o que o abuso impiica sempre e um abuso anti-social de 
algum poder a mais na relacao afetada, de tal modo que coloca o abusado 
ou abusada na condicao de objeto e nao de sujeito. O abuso refere-se a um 
estilo, a um padrao, a uma forma de tratamento que uma pessoa exerce 
sobre outra, sobre si mesma ou sobre objetos, com a caracteristica de que 
nao percebe que produz danos [...] Quern exerce abuso nao aprende a 
regular, a medir, a dizer, a escutar e respeitar mensagens de si mesmo e do 
outro [...]; ou encontra-se em corrtextos nos quais estas aprendizagens 
foram esquecidas, se diluiram ou perderam forca. 

Verifica-se que os autores acima citados observam que o abuso e, 

etimologicamente, uma pratica que vem a fazer com quern seja dada a nocao de 



24 

que o adulto ultrapassa os limites de poder sobre a "coisa", no caso em foco, mais 

especificamente, sobre a crianca e o adolescente, 

Seguindo, entao, esta linba de raciocinio chega-se a conclusio de que o 

abuso e, portanto, figura que produz os maus tratos, considera-se abuso como uma 

especie na categoria nos maus tratos. 

Sobre esta visao entre o abuso sexual e os maus tratos Gabel (2007) faz a 

seguinte observagao: 

[...] o abuso sexual deve ser claramente situado no quadra dos maus tratos 
infligidos a infancia. Essa nocao, aparecida recentemente, assinaia o 
alargamento de uma definicao em que se passou da expressao "crianca 
espancada", na qual se mencionava apenas a integridade corporal, para 
"crianca maltratada" na quaf se acrescentam os sofrimentos morais e 
psicologicos. "Maus tratos" abrange tudo o que uma pessoa faz e concorre 
para o sofrimento e a alienacao de outra. Em 1990, eta abre espaco maior 
ao abuso sexual e as violencias institucionais. 

O abuso sexual, desta maneira, deve ser entendido como uma ma utilizacao 

de poder do adulto sobre a crianca ou adolescente, visto que as mesmas ainda nao 

possuem discernimento suficiente para diferenciar o que estaria ocorrendo. Ha, 

entao, uma confianca no que o adulto realiza, uma inocencia por parte do menor que 

faz com que, quando o adulto utiliza-se da sua superioridade, vem a abusar dos 

menores e assim cometer os maus tratos. O adulto deixa de compreender seu papel 

para vitimar a crianca e o adolescente, retirando deles qualquer tipo de escolha ou 

consentimento sobre o que esta praticando, pois ainda nao tern total conhecimento 

sobre a pratica sobre ele realizada. 

Tornando-se categoria dos maus tratos e tambem forma de conseguir chegar 

a enquadrar-se nesta tipificacao, o abuso sexual transforma-se em algo maior, em 

algo caracterizado como Violencia. Esta, a violencia sexual, e caracterizada como 

uma reiagao de poder onde atuam, autoritariamente, forcas desiguais, estando de 

um lado a parte mais forte, que e o adulto, com toda sua superioridade em termos 

de conhecimento, recursos, estrategias, maturidade, e, do outro, a crianca ou 

adolescente, que constitui-se ainda como ser em desenvolvimento. 

Para entender a violencia como abuso de poder podemos perceber que 

apenas atualmente a crianca e tratada como sujeito de direitos, sempre foi, desde o 

inicio da colonizacao do Brasil, vista como objeto e, sendo assim, totalmente 

subserviente a vontade dos adultos e daqueles que exerciam sobre elas algum tipo 
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de autoridade, como, por exemplo, o patrio poder. A Violencia sexual e tida como 

violencia fisica e psicologia, pois o agente tern sobre a vitima um exercicio de poder 

autoritario, que faz com que seja retirada aos poucos e forcosamente, qualquer tipo 

de reagao por parte da vitima. 

Os adultos tern sobre os jovens em desenvolvimento um poder dever, que e o 

de educar e transmitir a elas direitos que sao constituidos e concedidos pela 

Constituigao Brasileira e pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente. Porem, em 

alguns casos, este poder dever e confundido com uma especie de sentimento de 

propriedade dos adultos para com as vitimas da violencia sexual, o que causa um 

entendimento para o autor do dano de que tudo pode fazer, de que a crianga ou 

adolescente sao dele apenas um objeto. 

Quando o adulto renega os direitos da infancia e juventude, ele atua como 

opressor do direito e nao como figura participativa na colaboragao da criagao do 

progresso social. Oprimindo Direitos pratica ato de poder autoritario e, portanto, 

contrario ao ordenamento juridico e a boa-fe social. 

Segundo Faleiros (1998): 

[...] violencia, aqui nao e entendida, como ato isolado, psicologizado pelo 
descontrole, pela doenca, pela patologia, mas como um desencadear de 
relacoes que envolvem a cultura, o imaginario, as normas, o processo 
civilizatorio de um povo. 

A violencia sexual e agravada seguindo-se a analise do nivel de intimidade 

que preexiste entre a vitima e o agente causador do dano. O papel de orientador e 

de protetor, por exemplo, do pai e, quando causador de violencia sexual para o filho, 

mais grave, em termos, do que quando causado por um adulto estranho a familia do 

mesmo. Todavia, nao menos importante e, tambem, combater todos esses tipos de 

violencia, seja ela intrafamiliar ou extrafamiliar. 

Em seu estudo sobre a violencia sexual FALEIROS (2000, p. 10) chega a 

conclusao que no processo deste tipo de violencia contra a juventude, visto seu 

carater sexual, deve ser compreendido que o mesmo: 

Deturpa as relaedes socio-afetivas e culturais entre adultos e 
criancas/adolescentes ao transforma-las em relacSes genitaiizadas, 
erotizadas, comerciais, violentas e criminosas; confunde, nas criancas e 
adolescentes violentados, a representacao social dos papeis dos adultos, 
descaracterizando as representacoes sociais de pai, irmio, avo, tio, 
professor, religioso, profissional, empregador, quando violentadores 
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sexuais; o que implica a perda de legitimidade e da autoridade do adulto e 
de seus papeis e funcoes sociais; inverts a natureza das relaeoes 
adulto/crianca e adolescente defmidas socialmente, tomando-as desumanas 
em lugar de humanas; desprotetoras em lugar de protetoras; agressivas em 
lugar de afetivas; individualistas e narcisi'stas em lugar de soiidarias; 
dominadoras em lugar de democraticas, dependentes em lugar de 
libertadoras, perversas em lugar de amorosas, desestruturadoras em lugar 
de socializadoras; confunde os limites intergeracionais. 

Portanto, a violencia refere-se ao processo do abuso sexual visto a 

compreensao da natureza do abuso de poder. O abuso seria um uso excessivo do 

poder, ultrapassando os limites impostos e os maus tratos estariam ligados mais 

intimamente aos danos causados a vitima do abuso. 

5.1.1 A Violencia Sexual Intrafamiliar 

A caracteristica marcante e que diferencia a violencia sexual intrafamiliar dos 

demais tipos de violencia contra a crianca e o adolescente e que a mesma e 

praticada, como o proprio nome ja sugere, dentro do seio familiar, seja causada por 

pais, maes, cunhados, padrastos, tutores ou curadores, dentre outros. O que ocorre 

e um aproveitamento por parte do adulto atraves, muitas das vezes, da chantagem 

emocional ou intimidagao a fim de conseguir dos menores algum tipo de satisfacao 

sexual. A crianca ou adolescente e, desta forma, vulneravel a atitude do adulto, que 

exerce sobre ele alguma forma de poder. 

O vitimado por este tipo de abuso passa a encontrar-se em situacao 

psicologica muito complicada, pois ao tempo que sofre o abuso sexual por parte de 

alguem que deveria transmitir confianca e cuidados a ele, sofre, tambem, por nao ter 

a coragem e, ate mesmo, algum tipo de bloqueio, de contar para terceiros o que esta 

ocorrendo, seja por conta da vergonha que sente da sua propria condigao de 

vitimado, ou seja pela propria influencia que o agente adulto exerce sobre o mesmo. 

E gerado, entao, um tipo de segredo que existe e perdura entre vitima e agente 

causador do dano. Na maioria dos casos, quando o menor consegue conversar com 

alguem sobre o assunto, ja esta sofrendo ha muito tempo com o abuso sexual e, 

portanto, varias mazelas de tipo moral e psicologico ja se abateram sobre o mesmo. 
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Chega-se, portanto, a algumas conclusoes com a analise do problema do 

abuso sexual intrafamiliar e sobre a problematica moral e psicologica que termina 

por vitimar a crianca ou adolescente vitima desta pratica, 

A vitima muitas das vezes deve ser assistida e representada por adultos, 

porem, com a violencia sexual intrafamiliar, aquele que deveria proteger o menor, 

representa-lo e assisti-lo e o causador do dano, e quern da causa ao abuso. Dai, 

entao, torna-se dificultoso para o menor aproximar-se de alguem que nao seja do 

seu convivio para transmitir o problema pelo qual esta passando. Como ainda esta 

em fase de desenvolvimento, imaturo e inexperiente, fica, da mesma forma, muito 

dificil para o jovem provar a existencia do abuso e de conseguir a confianca da 

pessoa para quern ele conta o drama que enfrenta. 

Noutros casos, quando a violencia ocorre no momento em que a crianca e 

muito nova, e mais complicada ainda a situacao, pois, por causa da pouca idade, a 

vitima do abuso nao consegue entender sua condicao de explorado, nao consegue 

externar seu problema para outros jovens e nem mesmo para adultos. Mesmo que 

tentem de alguma forma, nao sao compreendidos na maioria das vezes. 

Quando o jovem, seja ele crianca ou adolescente, revela o drama por qual 

passa na familia gera, entao, uma forma de tragedia familiar e o menor pode passar, 

de vitima a culpado por sofrer os abusos. Teria esta revelacao um efeito duplo, ja 

que, ao tempo que expoe o abuso sexual, causa ao menor mais consequencias 

danosas. 

Revela Morales (2002, p.5) sobre a moralidade da reiagao sexual que: 

[...] relacio sexual nao e moralmente legitima quando uma ou ambas as 
partes carecem da capacidade de consentir, livre e espontaneamente, ao 
ato sexual, amplamente errtendido. Este e, via de regra, o caso de menores 
de idade, isto e, quando existem boas razoes para dizer que existe coacio 
expficita (uso de forca, ameacas ou extorsao, bastante comuns neste tipo 
de abuso) ou suspeita de compulsao (por chantagem ou engano). 

Portanto, a vitima da violencia sexual, neste caso criancas e adolescentes, 

nao consentem livremente sobre a pratica da reiagao sexual, nao possuem nem 

mesmo capacidade para tal, destarte, entao, observa-se que esta pratica de abuso 

deve ser repelida moralmente e combatida pelo Estado e Sociedade. 
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5.1.2 A Violencia Sexual Extrafamiliar 

Quando o assunto e a violencia sexual extrafamiliar os caracteres sao 

basicamente os mesmos. O que muda e, em sintese, o agente causador do dano, 

que, nestes casos, sao pessoas de fora do ambito familiar, como vizinhos ou 

pessoas totalmente desconhecidas aos vitimados. 

A violencia sexual extrafamiliar e um tipo de abuso comum, e ocorre 

principalmente em locais proximos de onde as vitimas residem, tendo como maioria 

das vitimas as do sexo feminino maiores de treze anos de idade. 

FALEIROS (2000, p. 12) ao analisar as "situacoes de abuso sexual intra e 

extrafamiliar" verifica que: 

sao a expressao de fantasias, desejos e pulsSes incontrolaveis e 
compulsivas do violentador, que impoe seus desejos a vitima; sao a 
atuagao de impulso sexual envolvendo criancas e adolescentes; exigem a 
participacao de pessoas, em desenvolvimento, sem seu consentimento; 
provocam danos fisicos, psicoiogicos e sociais as vitimas, com graves 
seqiieias por toda a vida; oeorrem num contexto de dominacao, no qual o 
violentado encontra-se subjugado ao violentador, sem condicoes de opor-
se; aearretam complicacoes legais. 

A mesma autora ainda diz, a respeito da situacao da vitima dos abusos e 

violencias sexuais, dando enfase a violencia extrafamiliar e mostrando aspectos que 

sao pertinentes tambem a violencia intrafamiliar que: 

Muitas vezes a crianca 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 services de saude e de seguranca, que protegem o violentador, 
que nSo raro mantem outras pessoas sob sua dominacao. Nas situacoes 
em que o abusador e amigo da familia, este exerce uma especie de 
fascinacao, tanto sobre sua vitima como sobre seus familiares, 
apresentando-se como uma pessoa agradavel, simpatica, generosa, 
servical e atenta com todos, mas muito especialmente com a vitima e seus 
pais. Em nao poucas ocasioes favorece economicamente a familia da 
vitima. 

5.2 A Exploracao Sexual Comercial 
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Tratar Violencia Sexual e Exploracao Sexual Comercial como sinonimos e um 

erro bastante cometido quando se abordam questoes relativas a estas tematicas. 

Ha, realmente, varios fatores que sao comuns as duas especies de abuso contra a 

infancia e juventude, como o caso, por exemplo, do impacto psicologico que se 

produz nas vitimas a partir do inicio da violencia ou exploracao sexual. 

Ha algum tempo ja se estuda a relacao de exploracao sexual. Saffioti (1989, 

p. 20), ja tracava seu entendimento a respeito do assunto, tracando um paralelo 

entra este tipo de exploracao e a familia dos vitimados por esta pratica: 

Exploracao sexual de criancas e adolescentes e o fenomeno que nao e 
caudatario do sistema de estratificacao social e do regime politico vigente 
em uma dada sociedade, embora nao se restrinja ao lar, tern nele a sua 
origem e sua ecologia privilegiada: pode reproduzir-se em termos de um 
verdadeiro ciclo de violencia, embora vitimize meninos, tern na 
mulher/crianca sua vitima mais frequente. 

De acordo com a definicao elaborada no I Congresso Mundial de Combate a 

Exploracao Sexual Contra Criancas e Adolescentes - realizado em Estocolmo, 

Suecia, em 1996 - , nesse tipo de violacao aos direitos infanto-juvenis, o menino ou 

menina explorado passa a ser tratado como um objeto sexual ou mercadoria. 

Analisando-se de maneira critica o cenario Nacional podemos observar que 

as criancas e adolescentes, principalmente os mais pobres, sao inseridos no 

mercado de trabalho de maneira precoce, fruto, entao, da situacao social e 

economica do pais. 

Nao e apenas nas camadas mais pobres da populacao que se pode encontrar 

a exploracao sexual contra criancas e adolescentes. Alguns outros fatores, que nao 

a pobreza e a desigualdade social, como num todo, podem auxiliar no aparecimento 

de exploracao sexual em outros "niveis" sociais. A violencia no lar, o abandono 

escolar e o uso de drogas sao fortes influencias para que os jovens sejam 

encaminhados a propria exploracao. 

A familia desestruturada, favorecendo a perda da protecao social, juntamente 

com falta de apoio educational e comunitaria traz consigo graves consequencias 

para a juventude do Pais. Quando estes ambientes, familia, escola e comunidade, 

nao sao favoraveis para que a crianca e o adolescente crescam entendendo sua 

importancia e percepcao sobre o mundo que os cerca, e quebrada a protecao que 

deve haver para os que ainda estao em desenvolvimento. Com isso, e gerado um 
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despreparo precoce para o enfrentamento da realidade insegura e adversa que 

enfrentarao na idade adulta. Os Jovens tornam-se alvos facets daquefes que queiram 

abusar de sua ingenuidade. 

A exploracao sexual pode ocorrer em redes de prostituicao, redes de trafico e 

turismo sexual, alem de redes de pornografia e pode contar com a violencia familiar 

e extrafamiliar como fatores que vem a contribuir com este tipo de exploracao, visto 

que, de todo modo, constituem formas de vulnerabilizar os jovens, auxiliando de 

forma negativa no ingresso dos explorados nestes tipos de redes. 

A exploracao sexual comercial e uma violencia sexual sistematica que se 
a propria comercialmente do corpo, como mercadoria para auferir lucro. 
Mesmo inscrito como "autonomo" sem intermediaries, o uso (abuso) do 
corpo, em troca de dinheiro, configura uma mercantilizacio do sexo e 
reforca os processos simboltcos, marginarios e culturais machistas, 
patriarcais, discriminatorios e autoritarios. Essa "imagem de marca", 
parafraseando o modemo marketing, nao e so caracteristica das zonas de 
garimpo, mas de modemas redes que oferecem nos anuncios "corpinho de 
adolescente", "cara de crianca", "loirinha", "moreninha". (FALEIROS, 1998) 

Afirma, ainda, Faleiros (2000, p. 67), sobre a exploracao sexual comercial de 

criancas e adolescentes que: 

[...] e definida como uma relacio de mercantilizacao e abuso do corpo de 
criancas e adolescentes por exploradores sexuais, sejam as grandes redes 
de comercializacao local e global, pais/responsaveis ou os consumidores de 
servicos sexuais pagos. 

A Organizacao Mundial de Saude (World Health Organization - WHO, 1999, 

p.6) adota o seguinte posicionamento acerca desta problematica como sendo: 

[...] todo envolvimento de uma crianca em uma atividade sexual na qual nao 
compreende completamente, ja que nao esta preparada em termos de seu 
desenvolvimento. Nao entendendo a situacao, a crianca, por conseguinte, 
toma-se incapaz de informar seu consentimento. [...] Pode incluir tambem 
praticas com carater de exploracao, como uso de criancas em prostituicao, 
o uso de criancas em atividades e materials pornograficos, assim como 
quaisquer outras praticas sexuais ilegais. 

Para melhor entender a exploracao sexual faz-se necessario uma 

compreensao mais profunda das dimensoes da exploracao sexual comercial de 

criancas e adolescentes. A exploracao sexual comercial esta bastante associada a 

violencia intra e extrafamiliar que, como dito anteriormente, e, em muitos dos casos, 

auxiliada por estes tipos de violencia. Porem, a exploracao sexual comercial 



31 

diferencia-se por apresentar aspectos que se vinculam fundamentalmente ao carater 

comercial do abuso praticado. 

Como a exploracao sexual comercial e algo que pode gerar lucro, mesmo 

sendo este lucro obtido atraves das formas mais torpes existentes, sao criadas 

redes de exploracao sexual que atuam com forca muito semelhante. Estas redes 

podem ser formais, que no caso ocorrem em moteis, hoteis, postos e ha, portanto 

toda um inicio de organizacao mais sofisticada para a exploracao; e atraves da 

exploracao informal, que ocorre em rodovias, casas de prostituicao, etc.. Sendo bem 

organizadas ou nao, e importante ressaltar que estas redes de exploracao sexual 

tiram dos jovens direitos garantidos por lei, beneficiam-se da inocencia de muitos e 

devem, portanto, ser combatidas. 

A exploracao sexual da crianca e juventude pode chegar a ser tao lucrativa 

que, em muitos casos, sao criadas Organizagoes criminosas que tern como objetivo 

primeiro o desenvolvimento, o estabelecimento e a manutencao de uma rede 

sofisticadissima de exploracao sexual no lucrativo mercado do sexo as custas das 

criancas e adolescentes. 

O machismo da sociedade Brasileira e muitas das vezes condizente com a 

exploracao sexual comercial, pois, despersonifica a mulher fazendo com que seja 

tratada como apenas um objeto sexual, sujeitas e todo tipo de uso, tolerando-se 

inclusive, que sejam compradas. 

Faleiros (2000, p. 56) ressalta que "o uso (abuso) do corpo, em troca de 

dinheiro, configura uma mercantilizacao do sexo e reforca os processos simbolicos, 

imaginarios e culturais machistas, patriarcais, discriminatorios e autoritarios". 

Quando o estudo deste tipo de exploracao aprofunda-se, faz-se notorio que 

ha uma divisao no genero exploracao comercial, onde sao destacadas quatro formas 

ou modalidades de abuso contra os menores, quatro especies. Sao eles: 

pornografia, turismo sexual, trafico para fins comerciais e "prostituicao". Vale 

salientar que o termo "prostituicao" nao e de utilizacao adequada quando no estudo 

da exploracao comercial de criancas e adolescentes, visto que o e utilizado quando 

adultos optam por praticar este tipo de ato como profissao, entao, o correto seria 

designar as criancas e adolescentes o termo "prostituidas". Usar o termo com a 

finalidade de dizer que criancas e adolescentes prostituem-se da a ideia de que 

optam por isto, quando, na verdade, o que acontece e um abuso por parte de um 
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adulto para com as mesmas. Sao forcadas a exploracao de seus corpos gerando 

danos biologicos e psiquicos. 

5.2.1 Modalidades De Exploracao Sexual Comercial 

Segundo os conceitos e diretrizes da Organizacao das Nagoes Unidas (ONU), 

sobre as modalidades de Exploracao Sexual Comercial de Criancas e Adolescentes 

e seguindo outros parametros da literatura que trata a respeito desta tematica, pode-

se definir as modalidades de exploracao sexual comercial das seguintes maneiras: 

5.2.1.1 Pornografia 

E qualquer material, audio ou visual, onde utilize criancas num contexto 

sexual como, tambem, consiste na exibicao de crianca realizando conduta sexual 

explicita, real ou simulada, ou a exibicao sem pudor de seus genitais com a 

finalidade de oferecer gratificacao sexual ao usuario, envolvendo, da mesma forma, 

a produgao, distribuicao e/ou uso de tal material. 

Consiste no ato ilicito de produzir ou possuir com intuito ou nao de difundir ou 

comercializar qualquer material que envolva crianca ou adolescente praticando ato 

sexual explfcito e ate mesmo estando participando, de algum modo, na pratica de 

atos desta natureza. Qualquer exibicao do corpo da crianca para fins sexuais e 

denominado de pornografia. 

Ha, no Estatuto da Crianca e do Adolescente, os Artigos 240 e 241 que se 

referem a pornografia. 

Art. 240. Produzir ou dirigir representagSo teatral, televisiva, 
cinematogrdfica, atividade MogriUca ou de qualquer outro meio visual, 
utilizando-se de crianga ou adolescente em cena pomografica, de sexo 
explicito ou vexatdria [...] 

Ja o Artigo 241 do Estatuto da Crianca e do Adolescente diz o seguinte: 
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Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fomecer, divulgar ou pubiicar, por 
qualquer meio de comunicagSo, inclusive rede mundiai de computadores ou 
internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explicito 
envolvendo crianca ou adolescente [...] 

Este tipo de pornografia, a infanto-juvenil, como toda violencia sexual contra 

menores, causa danos que podem ser difundidos por toda a vida dos jovens, 

chegando ao ponto de torna-los adultos com incapacidade de adquirirem um 

relacionamento afetivo e sexual saudavel. As vitimas podem, quando adultos, ser 

compelidos, mesmo que inconscientemente, a praticar atos de violencia sexual e de 

pornografia contra outras criancas e adolescentes. 

A maioria dos envolvidos, de qualquer maneira, com a pratica da pornografia 

infanto-juvenil sao pedofilos. Pedofilos sao aqueles que tern atracao sexual, 

primariamente, dirigida as criancas ou adolescentes sexualmente imaturos. 

5.2.1.2 Turismo Sexual 

Pode-se conceituar como Turismo o ato de deslocar-se transitoriamente de 

um lugar para outro com a finalidade de adquirir para si momentos de lazer, 

entretenimento, conhecimentos culturais, integracao com o meio ambiente, entre 

outros estimulos externos. 

Infelizmente, o turista sexual realiza o turismo com intencao de saciar sua 

lascivia, chegando ao ponto de utilizar-se de criancas e adolescentes como fonte de 

exploracao do prazer, como forma de divertimento e entretenimento. Pratica que 

deve ser abolida do cenario mundiai e, principalmente, no Brasil. 

Em conformidade com os Anais do Seminario contra Exploracao Sexual de 

Criancas e Adolescentes nas Americas (CECRIA, 1996, p. 116) Turismo Sexual e: 

[...]a exploracao de criancas e adolescentes por visttantes, em geral, 
procedentes de paises desenvolvidos ou mesmo turistas do propria pais, 
envolvendo a cumplicidade, por acao direta ou omissao de agendas de 
viagem e guias turisticos, hoteis, bares, lanchonetes, restaurantes e 
barracas de praia, garcons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e 
taxistas, prostibulos e casas de massagens, alem da tradicional 
cafetinagem. 
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Fica, portanto, ligado o turismo sexual com a exploracao sexual de criancas e 

adolescentes a fim de satisfazer, principalmente, o turista estrangeiro, ligando-se, 

desta forma, o turismo e a exploracao sexual com intuito financeiro. 

5.2.1.3 Trafico Para Fins Comerciais 

Quanto ao Trafico para fins Comerciais pode-se afirmar que e caracterizado 

com a passagem de criancas ou adolescentes de um pais para outro, entre 

fronteiras e ate mesmo no proprio pais, com a finalidade de obtencao de vantagem 

financeira atraves da exploracao sexual das mesmas. 

Para Faleiros (1998, p. 19) na ocorrencia desta modalidade de exploracao 

sexual comercial "o corpo da crianca e do adolescente se transforma em valor de 

uso e em valor de troca em ambito nacional e international" 

De acordo com o Codigo Penal Brasileiro, o trafico e a promogao da saida ou 

entrada de criancas/adoiescentes do Territorio Nacional para fins de prostituigao. 

5.2.1.4 Prostituigao 

E o ato de engajar ou oferecer os servigos de uma crianga para executar os 

atos sexuais por dinheiro ou outras consideragoes com aquela pessoa ou qualquer 

outra pessoa. 

Por estarem constituidas em momento de desenvolvimento biopsicossocial as 

criangas e adolescentes sao tidas como "prostituidas" e nao "prostitutas". Nao ha, 

portanto, uma reiagao de trabalho, como quando um adulto opta por realizar a 

prostituicao como profissao. 

A prostituigao de adultos ja e tratada, no Brasil, como profissao. 

Tambem considerada uma forma de escravidao moderna e socialmente 
aceita, e ha quern sustente que esta profissao padece das mesmas 
condicoes de subordinacao e dependencia que qualquer outro trabalho e 
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por isso que deve ser garantido em suas formas. (ASSOCIACAO 
NACIONAL DE PROSTITUTAS DO BRASIL - GABRIELA LEITE). 

Destarte, para criancas e adolescentes, nao podemos entender a prostituicao 

como trabalho, mas, apenas e tao somente, como abuso, forma de exploracao, que 

pode gerar danos fisicos e psicologicos as suas vitimas. Nao ha por parte dos 

jovens e criancas ato volitivo que de a entender que optem por praticar ato sexual 

por dinheiro, ou que induza ao pensamento de que tenham vontade de se prostituir. 

O que ha e um encaminhamento forcado por parte dos adultos a que produzam este 

ato delituoso. Sao vitimas da atitude do maior. 

5.3 O consentimento da vitima da violencia ou exploracao sexual 

Uma das principals caracteristicas da violencia e exploracao sexual a criancas 

e adolescentes e o nao consentimento das vitimas. Faleiros (2000, p. 16) cita sobre 

esta controvertida questao o seguinte pensamento; 

A cultura machista tende a culpabilizar a vitima mulher, acusando-a de 
seduzir o homem violentador sexual. Outro argumento que vem sendo muito 
utilizado juridicamente na defesa de violentadores sexuais e o d e que as 
adolescentes atualmente sao amadurecidas e informadas o suficiente para 
se oporem a abusos sexuais, o que significaria que estes ocorrem com o 
consentimento das vitimas ou provocados por estas. 

E importante ressaltar que esta discussao e uma das mais controvertidas 

quando se trata do assunto da exploracao e violencia sexual, visto que o debate 

reside em entender se a vitima da violencia tern condigoes pessoais de maturidade, 

de informagao e ate mesmo de sedugao que fagam com que passe de vitima a 

causadora do proprio abuso. 

Quando a reiagao entre vitima e agressor encontra-se no sentido de que nao 

ha possibilidade de reagao ou de entendimento para a vitima a respeito do dano 

causado a violencia esta caracterizada de forma direta e af nao ha controversias, 

porem, por outro lado, discute-se se o causador do dano pode ser responsabilizado 

quando, por algum motivo, que pode ser considerado na maioria das vezes fisicos, 
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ele e levado a pensar que o menor de 18 anos ja e adulto e que, portanto nao esta 

cometendo algo que infringe a lei. 

Faleiros (2000, p. 17) mostra sua opiniao sobre esta controvertida questao. 

A questao da responsabilizagao do vitimizado sexual e sua participacao nas 
situacSes de violencia sexual tem de ser considerada no mesmo contexto 
do consentimento. Neste sentido a argumentacao sobre a responsabilizacao 
e a mesma que a do consentimento, ou seja, o vitimizado nao pode ser 
responsabilizado por atos dos quais participa enquanto dominado. 

Segue-se, entao, o entendimento de que. como a Lei e clara sobre a violencia 

sexual e a exploracao sexual cabe ao adulto tomar os cuidados necessarios antes 

de relacionar-se sexualmente com qualquer pessoa. Caso conirano, estaria 

assumindo o risco de estar cometendo um abuso sexual contra uma crianca ou 

adolescente. Ele e, portanto, responsabilizado quando da pratica de algo que venha 

a retirar os direitos constitucionalmente garantidos aos menores de 18 anos, mesmo 

que o menor tenha consentido com a pratica delituosa, ja que, para a Lei, a crianca 

ou adolescente ainda estao em fase de desenvolvimento, nao podendo ter 

discernimento total sobre os atos que porventura praticarem. 
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CAPITULO 6 ENFRENTANDO A EXPLORACAO E A VIOLENCIA SEXUAL 
INFANTO-JUVENIL 

No combate a exploracao e a violencia sexual infanto-juvenii a familia, a 

sociedade e o Estado tern que unir forcas, visto que sao os principals agentes 

transformadores das mazelas sociais. 

Resta a estas tres forcas encontrarem maneiras para este enfrentamento do 

problema. E a partir das Leis, da fiscalizacao, da conscientizacao social e da 

prevengao ao dano que pode-se, ao menos, diminuir o abuso sexual e os maus 

tratos contra as criancas e adolescentes no Brasil. 

Dentre as maneiras de se efetivar este combate estao a Agao Repressiva 

Penal, atraves de dispositivos legais que visem punir os agentes que cometam 

atitudes que desrespeitem os direitos consagrados aos jovens e criancas; a 

Conscientizacao da Sociedade sobre a problematica em foco e a Prevengao dos 

Delitos, que podera ser realizado com o auxilio de politicas Publicas eficientes no 

combate da violencia sexual. 

6.1 Acao Repressiva Penal 

O Estado, atraves do Codigo Penal de 1940, que normatiza, dentre outros, os 

crimes que atentam contra a moralidade traz alguns dispositivos que vem auxiliar no 

combate a pratica de atos sexuais ou libidinosos de carater abusivo 

Esclarece NORONHA (1964, p. 116) que: 

a vida social necessita de moralidade publica, conjunto de normas que 
ditam o comportamento a ser observado nos dominios da sexualidade. 
Primeiramente, surgem como princip'tos de ordem etica, para depois se 
tomarem juridicos. Impedem aquelas manifestacoes que constituem desvio 
ou aberracao da funcao sexual normal, quer sob o ponto de vista biologico, 
quer sob o social. 

Portanto, buscando coibir a pratica da exploragao sexual e da violencia sexual 

a crianca e adolescentes vem o codigo Penal nos trazer algumas tipificagoes que 

merecem respaldo. tais como. 
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a) Sequestra e carcere privado: 

Art. 148. Privar alguem de sua liberdade, mediante sequestro ou carcere 
privado: 
Pena - reclusSo, de 1 {um} a 3 (tr&s) anos. 
§ 1° A pena e de reclusSo, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos: 
I - se a vitima e ascendente, descendente, cdnjuge ou companheiro do 
agente ou 
maior de 60 (sessenta) anos: 
II- {...] 
III- [...] 
IV- se o crime 6 praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; 
V - se o crime e praticado com fins libidinosos. 
§ 2° Se resulta a vitima, em razSo de maus-tratos ou da natureza da 
detengSo, grave sofrimento fisico ou moral: 
Pena - reclusSo, de 2 (dois) a 8 (o'rto) anos. 

b) Estupro: 

Art. 213. Constranger mulher a conjungSo carnal, mediante violencia ou 
grave ameaga: 
Pena - reclusSo, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

c) 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 
conjungSo carnal: 
Pena - reclusSo, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

d) Corrupcao de menores: 

Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupgSo de pessoa maior de 14 (catorze) 
e menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 
induzindo-a praticS-lo ou presenciS-lo: 
Pena - reclusSo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

e) Mediagao para servir a lascfvia de outrem (Lenocinio): 

Art. 227. Induzir alguem a satisfazer a lascivia de outrem: 
Pena - reclusSo, de 1 (um) a 3 (tr6s) anos. 
§ 1° Se a vitima e maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou 
se o agente e seu ascendente, descendente, cdnjuge ou companheiro, 
irmSo, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de 
educagSo, de tratamento ou de guarda: 
Pena: reclusSo, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 2° Se o crime 6 cometido com emprego de violencia, grave ameaga ou 
fraude: 
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Pena; reclusSo, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, alem da pena correspondente S 
violencia. 

§3° Se o crime e cometido com o Tim de lucro, aplica-se tambem multa. 

f) Favorecimento da prostituicao: 

Art. 228. Induzir ou atrair algudm S prostituigSo, facilitS-la ou impedir que 
alguem a abandone: 
Pena - reclusSo, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 1° Se ocorre qualquer das hipdteses do parSgrafo § 1° do artigo anterior: 
Pena - reclusSo, de 3 (tres) a 8 (oito) anos. 
§ 2° Se o crime e cometido com emprego de violencia. grave ameaga ou 
fraude: 
Pena - reclusSo, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, al6m da pena 
correspondente a vioiBmia. 
§3" Se o crime e cometido com o Mm de lucro, aplica-se tambem multa. 

g) Casa de prostituicao: 

Art. 229. Manter, por conta prdpria ou de terceiro, casa de prostituigSo ou 
lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou nSo, intuito de lucro 
ou mediagSo direta do propnetSno ou gerente: 
Pena - reclusSo, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

h) Rufianismo: 

Art. 230. Tirar proveito da prostituigSo alheia, participando diretamente de 
seus lucros ou fazendo-se sustentar. no todo ou em parte, por quern a 
exerga: 
Pena - reclusSo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1" Se ocorre qualquer das hipdteses do parSgrafo primeiro do art. 227: 
Pena - reclusSo, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, alem da multa. 
§ 2° Se hS emprego de viol&ncia ou grave ameaga: 
Pena - reclusSo. de 2 (dois) a 8 (oito) anos, alem da multa e sem prejulzo 
da pena 
correspondente S violencia. 

i) Trafico international de pessoas: 

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no tenitdrio nacional, 
de pessoa que venha a exercer a prostituigSo, ou a salda de pessoa para 
exercG-la no estrangeiro. 
Pena: reclusSo, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1° Se ocorre qualquer das hipdteses do parSgrafo 1°. do art. 227: 
Pena - reclusSo, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. 
§ 2" Se hS emprego de viol&ncia, grave ameaga ou fraude, a pena e de 
reclusSo, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, aldm da pena 
correspondente a violencia. 

j) Trafico intemo de Pessoas: 
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Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no territdno nacional, o 
recrutamento, o transports, a transferencia, o alojamento ou o acolhimento 
da pessoa que venha exercer a prostituigao: 
Pena: reclusSo, de 3 (Ms) a 8 (oito) anos, e multa. 
ParSgrafo unico: Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos 
§§ 1° e 2° do artigo 231 deste Decreto-Lei. 
Artigo 232. Nos crimes de que trata este capitulo, e aplicSvel o disposto nos 
arts. 223 e 224. 

i) Ato obsceno: 

Art. 233 do Cddigo Penal - Praticar ato obsceno em lugar publico, ou aberto, 
ou exposto ao publico: 
Pena - detengSo, de 3 (fr&s) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Podemos encontrar tambem dispositivos presentes na Lei de Contravencoes 

Penais, mais precisamente no seu Artigo 61 , que e a denominada "Importunacao 

Ofensiva ao Pudor, atribuindo multa a quern importunar alguem, em lugar publico 

ou acessivel ao publico, de modo ofensivo ao pudor. 

Veronese (1977, p. 40) elucida sobre as normas do Codigo Penal. 

ao tratar das questoes relativas a exploracao sexual, a situa, 
genericamente, dentro do mundo dos maiores de idade e com enfase a 
prostituigao feminina, nao dando a devida importancia a prostituigSo infanto-
juvenil. E certo que, quanto ao menor de 14 anos, em todas as hipdteses 
descritas, a violencia ja e presumida na forma do artigo 224 do Codigo 
Penal, com o consequente agravamento da pena [...] temos. dessa forma, 
ao contemptar o Codigo Penal, um sistema punitivo que nao pune e sequer 
contramotiva a pratica da prostituicao infantil. 

0 Estatuto da Crianca e do Adolescente, tratando de mediadas de protecao 

dirigidas as criangas e adolescentes, preve em seu texto algumas formas de coibir o 

abuso a infancia e juventude, punindo quern age de forma a cercear os direitos 

destes. Algumas destas medidas podem ser descritas neste trabalho cientifico 

como, por exemplo, os artigos: 

a) Art. 240. Produzir ou dirigir representagao teatral, televisiva, cinematografica, 

atividade fotografica ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se de crianga ou 

adolescente em cena pornografica, de sexo explicito ou vexatdrio. 

Pena: reclusao de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
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§ 1° incorre na mesma pena quern, nas condicoes referidas neste artigo, contracena 

com crianga ou adolescente. 

§2° A pena e de reclusao de 3 (tres) a 8 (oito) anos: 

l-seo agente comete o crime no exercicio de cargo ou fungao; 

II -se o agente comete o crime com o Tim de obter para si ou para outrem vantagem 

patrimonial. 

b) Art. 241. Apresentar, produzir, vender fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer 

meio de comunicagao, inclusive rede mundiai de computadores ou internet, 

fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explicito envolvendo 

crianga ou adolescente: 

Pena: reclusao de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 1° Incorre na mesma pena quern: 

I - agenda, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a participagao de 

crianga ou adolescente em produgao refenda neste artigo, 

II - assegura os meios ou services para o armazenamento das fotografias, cenas ou 

imagens, produzidas na forma do caput deste artigo; 

III - assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundiai de computadores ou 

internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste 

artigo. 

§2° A pena e de reclusao de 3 (tres) a 8 (oito) anos: 

l-seo agente comete o crime prevalecendo-se do exercicio de cargo ou fungao; 

II - Se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem vantagem 

patrimonial. 

c) Art. 244-A - Submeter crianga ou adolescente, como tais deftnidos no caput do art. 

2°. desta Lei, a prostituigao ou a exploragao sexual. 

Pena: reclusao de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. 

§ 1° Incorrem nas mesmas penas o proprietary, o gerente ou o responsavel pelo 

local em que se vehfique a submissao de crianga ou adolescente as praticas 

referidas no caput deste artigo. 

§ 2° Constitui efeito obrigatorio da condenagao a cassagao da licenga de localizagao 

e funcionamento do estabelecimento. 
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Alem da maneira repressiva, o Estatuto da Crianca e do Adolescente vem 

proteger as criancas e os adolescentes adotando, tambem, medidas de natureza 

civel e administrativa. Relacionando algumas pode-se ter. 

Art. 130. Verificada a hipdtese de maus-tratos, opressSo ou abuso sexual 
imposto por pais ou responsavel, a autoridade judictiria poderS determinar, 
como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 
[•••] 
Art. 250 - Hospedar crianga ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsavel ou sem autorizagao escrita destes, ou da autoridade judiciaria, 
em hotel, pensSo, motel ou cong&nere. 
Pena: Multa de 10 a 50 salArios de referenda; em caso de reincidGncia, a 
autohdade judiciaria poderS determinar o fechamento do estabelecimento 
por ate 15 dias. 

6.2 Acoes De Conscientizacao Social 

Buscando aprimorar o efetivo combate ao abuso sexual e necessario que a 

sociedade esteja consciente do seu dever. Para isto o Estado deve propiciar 

maneiras que visem atingir este fim. 

Campanhas devem ser realizadas e algumas praticas ja foram tomadas. A 

Criacao, atraves da Lei n° 9970 de 2000, do Dia Nacional de Luta contra o Abuso e 

a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes marca o inicio de um processo 

mais amplo e proximo da populacao em geral no intuito de mobifizar e conscientizar 

a sociedade brasileira acerca desta tematica dos Direitos da Crianca e Adolescente 

e, tambem, a fim de gerar o repudio para com a pratica dos abusos sexuais 

cometidos contra os menores de 18 anos. 

Nao somente o Estado e responsavel pela conscientizacao da sociedade. No 

Brasil varias Organizacoes de ambito nacional e ate mesmo a sociedade civil 

organizada tern lutado na reaiizacao de campanhas que venham a sensibilizar todas 

as geracoes acerca dos danos que o abuso sexual e consequente violencia aos 

Direitos das Criancas e Adolescentes podem causar. 

As Organizacoes Nao Governamentais (ONG's) tambem tern prestado papel 

importantissimo no que se refere a criacao de estrategias que venham implementar 

politicas mobilizadoras das mais diversas camadas sociais. 
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As acoes desenvolvidas para o enfrentamento da exploracao sexual 
comercial de criancas e adolescentes no Brasil tern se constituido em 
Redes que articulam as ONG's, organismos govemamentais e 
intemacionais a partir de mformacdes/denuncias, criando lacos de 
solidariedade, de projetos polfticos e culturais, compartilhados em 
identidades e valores coletivos. (LOIOLA, MOURA -1996) 

As ONG's atuam, tambem, com no tocante a formagao de opiniao publica, 

visto que ao quebrar o silencio sobre a problematica do abuso sexual, provoca o 

Estado para que tome iniciativas a respeito da situacao e, da mesma maneira, 

provoca a populacao causando uma reflexao sobre o assunto. Gera, portanto, um 

movimento que contribui dando maior visibilidade ao problema e mobiliza, mesmo 

que indiretamente, a sociedade para trabalhar unida em estrategias de retirada de 

criancas e adolescentes das ruas e redes de exploracao sexual comercial. 

Nos ultimos anos a midia tambem tern atuado demonstrando sua 

preocupagao na busca de solucoes para a resolucao da violencia sexual e da 

exploracao comercial sexual infanto-juvenil. Varias campanhas sao colocadas 

diariamente atraves da midia com o intuito de colaborar com a conscientizacao de 

toda a sociedade. 

Nao so atraves de propagandas e anuncios a violencia sexual contra os 

menores de dezoito anos e posta a sociedade pela midia. Os jornais tambem 

comecaram a fazer sua parte, investigando e denunciando abusos contra a 

juventude brasileira. 

E unanime que somente uma sociedade consciente de seus deveres pode 

fazer com que os Direitos de suas criancas e adolescentes sejam respeitados. 

Trabalhar para a sistematica e continua sensibilizacao social e dever de todos. O 

Estado e a comunidade em gera I deve ser solidaria e buscar o bem comum. 

6.3 Politicas Publicas De Enfrentamento 

A mobiiizacao politica no Brasil em torno do combate a violencia sexual contra 

criancas e adolescentes comecou a ganhar forcas na decada de 1990, quando foi 

aprovado o Estatuto da Crianca e do Adolescente que trouxe a tona o principio da 
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protecao integral de meninos e meninas priorizando o cumprimento ao respeito a 

integridade fisica, psicologica e moral dos mesmos. 

Em 2000 foi elaborado, atraves de representantes da sociedade civil 

organizada e o governo brasileiro, contando, tambem com o apoio da Unicef, o 

Piano Nacional de Enfrentamento a Violencia Sexual contra Criancas e 

Adolescentes. Nao resta duvida que o Piano Brasileiro e iniciativa que representa 

um importante desenvolvimento no combate a violencia sexual, visto que, atraves 

dele ja foram alcancados muitos avancos para a efetivacao deste combate, como a 

criacao de canais de denuncia e a elaboracao de diagnosticos acerca do problema. 

Ja foram implementadas algumas acoes em ambito nacional, das quais 

podem ser citadas: 

« Pesquisa Nacional sobre Trafico de Mulheres Criancas e Adolescentes -

Pestraf; 

• Pesquisa Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploragao Sexual 

Comercial de Criancas e Adolescentes. 

Com o Piano Nacional e com as acoes implementadas sao coletados dados 

acerca do abuso sexual e, com isso, fica mais acessivel a caminhada para o 

fortalecimento das diversas articulacoes que visem o combate e eliminacao deste 

tipo de violencia. 0 proprio Estatuto da Crianca e do Adolescente trata das Politicas 

Publicas de atendimento as criancas e adolescentes em seus artigos 4° e 86-88. 
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CAPITULO 7 CONSIDERACOES FINAIS 

Durante a elaboracao do trabalho foram alcan gados os objetivos tracados, 

visto que foram explanados de forma bastante satisfatorias os temas abordados. 

Ficou claro, portanto, que a violencia sexual contra criancas e adolescentes e 

pratica que deve ser abolida do Brasil, e que devem ser realizadas medidas para o 

enfrentamento do problema. 

Como visto, a juventude e a infancia, mesmo sendo sujeitos de direitos, ainda 

permanecem um tanto quanto a margem da sociedade brasileira, entretanto, 

esforcos estao sendo realizados para a mudanca desta realidade. 

A introducao do Estatuto da Crianca e do Adolescente no sistema legal 

brasileiro propiciou a juventude do pais um enorme avanco na busca pela efetivacao 

dos seus direitos, que ja eram constituidos anteriormente na Constituicao Brasileira 

e que passam, portanto, a serem confirmados por este Estatuto. E, entao, o mesmo, 

uma forca que soma-se a vontade da nacao de ver seus filhos tendo um tratamento 

mais humano. 

0 estudo da pratica da violencia, diferenciando-o da exploracao sexual e de 

fundamental importancia para o consequente entendimento de que os abusos 

sexuais sao cometidos de forma ainda muito acentuada no Brasil. Com esta 

diferenciacao pode-se notar que a violencia sexual muitas das vezes ocorre no seio 

familiar, enquanto que a exploracao sexual, que tambem e considerada abuso 

sexual e, portanto, violencia aos direitos da infancia e juventude, mas, diferencia-se 

num todo da violencia sexual por ter como objetivo a afericao de iucro com a 

exploracao sexual dos menores indefesos. 

Foi visto que a Constituicao brasileira protege a juventude por acreditar, nos 

tempos modernos, que o progresso de um pais so se da com o investimento na 

garantia de direitos as novas geracoes, pois, so sao formados cidadaos conscientes 

quando sao dadas as oportunidades de praticar a cidadania, que e fruto da juncao 

do dever ao direito. 

Muito ainda ha que se realizar no Brasil para que se consiga efetivar o que a 

carta magna propoe. Entretanto, foi observado que e vontade nao so da 

constituigao, mas, felizmente, de boa parte da populagao e dos meios de 

comunicagao, alem, tambem, do governo, de investir em politicas para tornar o texto 

constitucional em realidade, garantindo o cumprimento dos direitos a saude, cultura, 
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vida sadia e outras tantas formas previstas na Constituicao de 1988 e no Estatuto da 

Crianca e do Adolescente. 
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