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Intro dução

Nas úl ti mas dé ca das, fo ram cria dos inú me ros ins tru men tos in ter -
na cio nais, que re con he cem as crian ças como su jei tos de di rei tos, por sua 
con diç ão es pe cial de pess õas em de sen vol vi men to. Os di rei tos das
crian ças ad qui ri ram re con he ci men to in ter na cio nal, em de corrência da
atuaç ão de or ga nis mos in ter na cio nais, como a Orga ni zaç ão Inter na cio -
nal do Tra bal ho (OIT), o Fun do das Naç ões Uni das para a Infância (Uni -
cef) e a Orga ni zaç ão das Naç ões Uni das (ONU). Des de o pós-gue rra, es -
tas ins ti tuiç ões em pen ha ram gran des es for ços, em lu tas sis te má ti cas,
para a pro moç ão, con tro le e ga ran tia dos di rei tos das crian ças, nos mais
di fe ren tes paí ses.

As dou tri nas in ter na cio nais de fen dem que as crian ças são pes soas
em con dições es pe ciais de de sen vol vi men to, su jei tos de di rei tos pró -
prios, com di rei tos de ca pa ci tação ade qua da e ne ces si da des de pro teção
di fe ren cia da, es pe cí fi ca e in te gral, que de vem ser as se gu ra das pela fa -
mí lia, pela so cie da de e pelo Esta do. Na essência, des ta cam o va lor da
crian ça como ser hu ma no dig no, a ne ces si da de de res pei to à sua con -
dição de pes soa em de sen vol vi men to e o re con he ci men to de sua vul ne -
ra bi li da de, bem como o va lor pros pec ti vo da infância como por ta do ra
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da con ti nui da de de sua fa mí lia, de seu povo e da es pé cie hu ma na. Cons -
truí das e po si ti va das nas le gis lações dos paí ses de sen vol vi dos, tais con -
cepções de infância são uni ver sa li za das pela atuação in ci si va dos or ga -
nis mos in ter na cio nais. Um re la tó rio do Uni cef, de 1997, anun ciou que
96% dos paí ses obri ga vam-se, ju ri di ca men te, a pro te ger os di rei tos das
crian ças. A in ter na cio na li zação dos di rei tos da crian ça pro mo veu uma
uni for mi zação dos dis po si ti vos ju rí di cos, em todo o mun do, com re per -
cussões sig ni fi ca ti vas em to das as for mações so ciais na cio nais e lo cais
(Uni cef, 1997).

A Con venção so bre os Di rei tos da Crian ça, de 1989, em seu ar ti go
1º, dispõe que crian ça é todo o ser hu ma no me nor de 18 anos, sal vo se,
nos ter mos da lei que lhe for apli cá vel, atin gir a maio ri da de mais cedo
(ONU, 2007a). No Bra sil, o Esta tu to da Crian ça e do Ado les cen te (Bra -
sil, 2008a), de for ma mais pre ci sa, de fi niu, em seu ar ti go 2º, que a crian -
ça é a pes soa até doze anos de ida de, in com ple tos, e ado les cen te aque la
en tre doze e de zoi to anos de ida de in com ple tos. No âmbi to des te es tu do, 
o ter mo “tra bal ho in fan til” é en ten di do como sen do “aque las ati vi da des
econô mi cas e/ou ati vi da des de so bre vivência, com ou sem fi na li da de de
lu cro, re mu ne ra das ou não, rea li za das por crian ças ou ado les cen tes em
ida de in fe rior a 16 (de zes seis) anos, res sal va da a con dição de apren diz a
par tir de 14 (qua tor ze) anos, in de pen den te men te da sua con dição ocu pa -
cio nal” (Bra sil, 2004:10). Por sua vez, o “tra bal ho ado les cen te” en ten -
de-se como o tra bal ho de sem pen ha do por pes soa com ida de en tre 16 e
18 anos in com ple tos e, na con dição de apren diz, de 14 a 18 anos
in com ple tos.

Os ob je ti vos des ta pes qui sa1 são ana li sar, sob uma pers pec ti va his -
tó ri ca, os in ves ti men tos da ONU, do Uni cef e da OIT, para cons truir
uma con cepç ão uni ver sal so bre os di rei tos da crian ça e ins ti tuir po lí ti cas 
de com ba te ao tra bal ho in fan til, des ta can do as re per cuss ões al can ça das
pela re gu laç ão ju rí di ca do tema no Bra sil. Para tan to, a pes qui sa bi blio -
grá fi ca e es tu do ava lia ti vo com preen de a aná li se dos do cu men tos dos
or ga nis mos in ter na cio nais para ava liar seus des do bra men tos na le gis -
laç ão bra si lei ra, es pe cial men te no que tan ge aos di rei tos das crian ças e
às po lí ti cas de com ba te ao tra bal ho in fan til. Os prin ci pais do cu men tos
ana li sa dos são as De cla raç ões, Con venç ões e re la tó rios de even tos in ter -
na cio nais, pu bli ca dos pela ONU, Uni cef e OIT, bem como as Cons ti -
tuiç ões bra si lei ras e suas leis in fra cons ti tu cio nais, orien ta das para a re -
gu laç ão ju rí di ca e com ba te ao tra bal ho in fan til.

No pri mei ro item des ta pes qui sa, bus ca-se ana li sar o pro ces so de
in ter na cio na li zaç ão e re gu laç ão dos di rei tos das crian ças no mun do, in -
cluin do, nes sa cons truç ão, o Bra sil. Na se qüên cia, ana li sa-se a po si ti -
vaç ão ju ri di co-cons ti tu cio nal, nas úl ti mas dé ca das, dos di rei tos das
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crian ças e o com ba te ao tra bal ho in fan til no Bra sil, sob o aus pí cio das
dou tri nas e di re ti vas dos or ga nis mos in ter na cio nais. E, por fim, ve ri fi -
ca-se que a ex plo raç ão do tra bal ho in fan til ex tra po lou o âmbi to res tri to
das naç ões, para se tor nar um pro ble ma de or dem mun dial. No con tex to
bra si lei ro, apon ta-se as re per cuss ões da in ter na cio na li zaç ão do com ba te
ao tra bal ho in fan til no que se re fe re a re gu laç ão ju rí di ca, fis ca li zaç ão e
po lí ti cas so ciais e pú bli cas de sua erra di caç ão.

1. A cons trução dos di rei tos das crian ças

As Cons ti tuições de qua se to dos os paí ses do mun do têm po si ti va -
do a idéia de su pre ma cia, ou de pre valência, dos di rei tos hu ma nos fun -
da men tais (Di mou lis e Mar tins, 2007). O re con he ci men to dos di rei tos
hu ma nos é re sul ta do de um lon go pro ces so de re con he ci men to e de sua
nor ma ti zação pela so cie da de e Esta do. As de cla rações de di rei tos, pro -
mul ga das des de o fi nal do sécu lo XVIII, ao enun ciar e ga ran tir di rei tos
hu ma nos, fun da ram o cons ti tu cio na lis mo mo der no e pos si bi li ta ram o
re con he ci men to, aos in di ví duos, dos di rei tos de li ber da de, igual da de e
pro prie da de, den tre ou tros, a se rem res pei ta dos pe los po de res pú bli cos e 
so cie da de.

O cres cen te de sen vol vi men to da in ter na cio na li zaç ão dos di rei tos
hu ma nos se deve a ri quís si ma pro duç ão nor ma ti va -por meio de de cla -
raç ões, tra ta dos, con venç ões e pac tos in ter na cio nais-, e dou tri ná ria, in -
cluin do de ba tes de cun ho fi lo só fi co, po lí ti co e ju rí di co. Com a pro duç ão 
nor ma ti va, fo ram cria das di ver sas or ga ni zaç ões in ter na cio nais, com fi -
na li da des de pro moç ão e tu te la dos di rei tos hu ma nos fun da men tais,
além da ins ti tuiç ão de me ca nis mos de fis ca li zaç ão e de  responsabiliza -
ção de Esta dos e in di ví duos que co me tem vio laç ões a car go de  co -
missões, tri bu nais e ou tras au to ri da des in ter na cio nais. Com a in ter na -
cio na li zaç ão dos di rei tos e in tro duç ão de no vas ins ti tuiç ões in ter na cio -
nais, sur ge a am pliaç ão dos su jei tos de di rei tos, per mi tin do uma ti tu la ri -
da de uni ver sal, in de pen den te men te da na cio na li da de e do lu gar de re -
sidê ncia. Além do re con he ci men to dos di rei tos in di vi duais, sur gem os
di rei tos co le ti vos e di fu sos, en vol ven do ca te go rias es pe cí fi cas de pes -
soas, como ido sos, mul he res, crian ças, de fi cien tes fí si cos, mi no rias ét -
ni cas e gru pos in dí ge nas, den tre ou tras (Bob bio, 2004; Di mou lis e Mar -
tins, 2007).

Se gun do Mar cí lio (2000), des de o iní cio do sécu lo XX, os avan ços
da me di ci na, das ciências pe da gó gi cas e psi co ló gi cas dão ori gens às
des co ber tas da es pe ci fi ci da de da crian ça e da ne ces si da de de for mu lar
seus di rei tos es pe ciais. Em 1923, a or ga ni zaç ão não-go ver na men tal
Inter na cio nal Union for Child Wel fa re for mu lou os prin cí pios dos di rei -
tos da crian ça, in cor po ra dos, em 1924, pela De cla raç ão de Ge ne bra so -
bre os Di rei tos das Crian ças, ins ti tuí da pela re cém-cria da Liga das  Na -
ções. Por sua vez, a ne ces si da de de pro por cio nar pro teç ão es pe cial à
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crian ça foi afir ma da so men te em 1959, pela ONU, ao ins ti tuir a De cla -
raç ão dos Di rei tos da Crian ça, como ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal. 

Insta res sal tar que, logo após as atro ci da des per pe tra das pelo
nazi-fa cis mo, du ran te a Se gun da Gue rra Mun dial, sur ge a De cla raç ão
Uni ver sal dos Di rei tos Hu ma nos, apro va da em 10 de de zem bro de 1948, 
pela Assem bléia da ONU, vi san do a atin gir a to dos os ho mens e pro pug -
nar por sua fe li ci da de e seu bem-es tar. A de cla raç ão, já em seu preâm bu -
lo, re con he ce a dig ni da de ine ren te a to dos os mem bros da fa mí lia hu ma -
na e de seus di rei tos iguais e ina lie ná veis, como fun da men to da li ber da -
de, da jus ti ça e da paz no mun do. Os seus dis po si ti vos, fun da men ta dos
em uma éti ca uni ver sal, de vem ser res pei ta dos pe los Esta dos na cio nais
(ONU, 2007a). Para Bob bio (2004), a De cla raç ão Uni ver sal dos Di rei -
tos do Ho mem pode ser acol hi da como a maior pro va his tó ri ca do con -
sen sus om nium gen tium so bre um de ter mi na do sis te ma de va lo res. O
sis te ma de va lo res ins ti tuí do pela De cla raç ão está apoia do no con sen so,
pois hu ma na men te fun da dos e de vi da men te re con he ci dos pe los paí ses
sig na tá rios e pela maio ria das pes soas que vive na Te rra. Nes te sen ti do, a 
afir maç ão dos di rei tos é, ao mes mo tem po, uni ver sal e po si ti va: uni ver -
sal no sen ti do de ser di re cio na da a todo ser hu ma no; e po si ti va “no sen ti -
do de que põe em mo vi men to um pro ces so em cujo fi nal os di rei tos do
ho mem de ver ão ser não mais ape nas pro cla ma dos ou ape nas ideal men te 
re con he ci dos, po rém efe ti va men te pro te gi dos até mes mo con tra o pró -
prio Esta do que os ten ha vio la do” (Bob bio, 2004: 49-50). Nes te con tex -
to, a mo der na con cepç ão de di rei tos hu ma nos, cen tra do na uni ver sa li da -
de e in di vi si bi li da de, con duz o Esta do con tem porâ neo a um pa pel de tu -
te la dor das con diç ões hu ma nas de existência no mun do.

Pode-se di zer que o de sen vol vi men to ou “gra dual ama du re ci men -
to” da De cla raç ão Uni ver sal ge rou -e está para ge rar- ou tros do cu men -
tos in ter pre ta ti vos ou com ple men ta res, a exem plo dos di rei tos das crian -
ças (Bob bio, 2004: 54). Ou seja, em nova tendência da in ter na cio na li -
zaç ão dos di rei tos sur giu a es pe ci fi caç ão dos ti tu la res dos di rei tos, in
casu, de to das as crian ças do mun do e das fu tu ras ge raç ões. Em 20 de
de zem bro de 1959, a ONU pro cla mou a De cla raç ão Uni ver sal dos Di -
rei tos da Crian ça, que se tor nou o pa ra dig ma uni ver sal dos di rei tos da
infância, ao en fa ti zar a im portância de se in ten si fi car es for ços dos Esta -
dos na cio nais, na pro moç ão do res pei to dos di rei tos da crian ça à so bre -
vivência, pro teç ão, de sen vol vi men to e par ti ci paç ão. Com esta de cla raç -
ão uni ver sal, a crian ça pas sou a ser su jei to de di rei to e prio ri da de ab so -
lu ta nas preo cu paç ões das so cie da des e dos Esta dos. A ex plo raç ão e o
abu so das crian ças, in cluin do o tra bal ho in fan til, de vem ser de vi da men -
te com ba ti dos em suas cau sas, pela so cie da de e Esta do (ONU, 2007b).

A De cla ração de fen de que as crian ças, como gru po vul ne rá vel, são
su jei tos sin gu la res, em re lação aos adul tos e, dada a sua ima tu ri da de fí -
si ca e in te lec tual, de vem ser pro te gi das con tra as for mas de ex plo ração
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da sua for ça de tra bal ho. A par tir des te pres su pos to, as or ga ni zações in -
ter na cio nais par ti ram para uma luta sis te má ti ca, a fim de cons truir uma
con cepção uni ver sa lis ta da infância, in ves tin do, cons tan te men te, na
pro moção, no con tro le e na ga ran tia dos di rei tos das crian ças. Em face
das di fi cul da des de se uni ver sa li zar as con cepções e os apa ra tos le gais,
ati nen tes à infância e ao tra bal ho in fan til, cou be à OIT a ela bo ração de
um con jun to de leis e prá ti cas, que visa a es tru tu rar as re lações so ciais de 
tra bal ho, ins ti tu cio na li za das em con venções, re co men dações, nor ma ti -
vas, cri té rios de fis ca li zação, re la tó rios e pes qui sas. To dos os in ves ti -
men tos, seja no cam po da ela bo ração de um apa ra to ju rí di co, seja no
cam po da pro po sição de po lí ti cas pú bli cas, tin ham como ob je ti vo a
cons trução de uma con cepção con sen sual, que de ve ria ser di fun di da em
to dos os paí ses. Com essa missão, a OIT de sen vol veu cam pan has in ter -
na cio nais para com ba ter o tra bal ho in fan til e, ao mes mo tem po, im por
pe na li da des e cons tran gi men tos aos paí ses que se re cu sa vam a re fe ren -
dar seus do cu men tos, ou que não cum priam seus pos tu la dos. Des de
então, o mar co da atuação da OIT es te ve re fe rencia do pela proi bição do
em pre go de crianças e ado les cen tes que não ten ham com ple ta do a es co -
la ri zação bá si ca, nem al can ça do uma ida de mí ni ma para o in gres so no
tra bal ho.

Na dé ca da de 1970, a OIT in ten si fi cou as dis cussões so bre os pro -
ble mas e os di rei tos das crian ças, em âmbi to in ter na cio nal, no sen ti do de 
uni ver sa li zar suas con cepç ões de infância e pro por al ter na ti vas para eli -
mi nar o tra bal ho in fan til. As dis cussões en ca min ha vam-se para a ne ces -
si da de de se ela bo rar e pro mul gar dis po si ti vos le gais, com for ça para
com ba ter o tra bal ho in fan til. Assim, no ano de 1973, a Con ferê ncia
Inter na cio nal do Tra bal ho apro vou a Con venç ão Nº 138, es ta be le cen do
a ida de mí ni ma de ad miss ão a em pre go ou a tra bal ho, ten do como seu
co ro lá rio a re co men daç ão Nº 146. O ar ti go 2º da Con venç ão N° 138 re -
co men da, a todo País-mem bro, que a ida de mí ni ma “não será in fe rior à
ida de de con clus ão da es co la ri da de com pul só ria ou, em qual quer hi pó -
te se, não in fe rior a quin ze anos” (OIT, 2007a). Nes se mo men to, se gun -
do Bon net (1999), re pre sen tan tes dos go ver nos e es pe cia lis tas es ta vam
cer tos de que a eli mi naç ão do tra bal ho das crian ças se ria pos sí vel e nem
mes mo tar da ria. De acor do com a vis ão do mi nan te, o tra bal ho in fan til
era um mal que de ve ria ser eli mi na do, com apli caç ão pro gres si va da le -
gis laç ão. Esses agen tes per ce biam a Con venç ão Nº 138 como uma es pé -
cie de tec no lo gia de pon ta no do mí nio po lí ti co e so cial, que trans for ma -
ria a so cie da de num pro ces so pro gres si vo, à me di da que os paí ses a ra ti -
fi cas sem. Esta Con venç ão re fle tia, de cer ta for ma, o oti mis mo em tor no
das po lí ti cas pú bli cas pro por cio na das pelo Esta do de bem-es tar so cial,
nos paí ses oci den tais, es pe cial men te no que tan ge à am pliaç ão e mel ho -
ria da rede de en si no pú bli co para crian ças e ado les cen tes. Po rém, a pro -
mul gaç ão da Con venç ão não trou xe os re sul ta dos es pe ra dos. Se gun do
da dos pu bli ca dos pelo de par ta men to de es ta tís ti cas da OIT, em 1976,
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exis tiam cer ca de 56 milhões de crian ças tra bal ha do ras, me no res de 15
anos de ida de (OIT, 1979).

Para com preen der e dar maior vi si bi li da de so cial ao fenô me no do
tra bal ho in fan til, a OIT mo bi li zou duas equi pes de pes qui sas, uma coor -
de na da por Men de lie vich e a ou tra por Rod gers e Stan ding. A obra de
Men de lie vich (1980), in ti tu la da Chil dren at Work, apre sen tou di ver sos
es tu dos de ca sos, os quais fa ziam crer que o tra bal ho in fan til se apre sen -
ta va mais como um ana cro nis mo, que pro pria men te um fenô me no que
ten de ria a cres cer com a glo ba li zaç ão da eco no mia. A par tir de  concep -
ção pre ten sa men te uni ver sa lis ta, Men de lie vich sus ten ta que as crian ças
são pes soas em fase de de sen vol vi men to fí si co e men tal e, por tan to, de -
vem ser pre ser va das da ex plo raç ão do tra bal ho, para que pos sam se de -
di car aos es tu dos e às brin ca dei ras. Para o au tor, o tra bal ho in fan til ne ga -
va a na tu re za da crian ça e, ao mes mo tem po, cau sa va re per cussões so -
ciais, la bo rais, fí si cas e psí qui cas ne fas tas so bre sua vida fu tu ra. A equi -
pe coor de na da por Rod gers e Stan ding pu bli cou um liv ro in ti tu la do
Child work, po verty and un der de ve lop ment, no qual en fa ti za va que a
ex plo raç ão da for ça de tra bal ho in fan til tin ha es trei tas re lações com a
po bre za das fa mí lias das crian ças e com a va lo ri zaç ão do tra bal ho nos
pro ces sos de so cia li zaç ão. Não se tra ta va, por tan to, de um pro ble ma re -
si dual, mas de um fenô me no de or dem es tru tu ral, de co rren te dos pro ble -
mas econô mi cos e so ciais, cau sa dos pelo sub de sen vol vi men to de um
gran de nú me ro de paí ses (Rod gers e Stan ding, 1983).

A par tir da cons ta tação da per manência dos ele va dos ín di ces de ex -
plo ração do tra bal ho in fan til, os or ga nis mos in ter na cio nais dei xa ram de
acre di tar ape nas na for ça da abor da gem re pres si va das le gis lações e pas -
sa ram a de fen der a ne ces si da de de ins ti tu cio na li zação de po lí ti cas pú bli -
cas. A Orga ni zação das Nações Uni das ins ti tuiu, em 1979, o Ano Inter -
na cio nal da Crian ça, com vis tas a pro por cio nar pu bli ci da de so bre as
con dições de vida das crian ças, nas di ver sas par tes do pla ne ta. 

O for te im pac to in ter na cio nal des sas con venç ões, jun to aos Esta -
dos na cio nais, de sen ca deou di ver sas reu ni ões in ter na cio nais, para cui -
dar dos gra ves pro ble mas e de sa fios con tem porâ neos que afe tam a vida
e o de sen vol vi men to das crian ças. A co mu ni da de in ter na cio nal des co -
briu que as crian ças não so friam ape nas com as doen ças in fan tis, a fome, 
a des nu triç ão, a fal ta ou pre ca rie da de de ha bi taç ão, de sa nea men to bá si -
co e de água po tá vel, a ine xistência ou de bi li da de do sis te ma es co lar,
mas que, tam bém, eram ví ti mas da ex plo raç ão e violê ncia dos adul tos,
como agressões no tra bal ho, es cra vid ão, violê ncia se xual, trá fi co, ven -
da, tor tu ra, aban do no, gue rra e pris ão em con diç ões in to le rá veis.

No Bra sil, a Cons ti tuiç ão de 1934, como a pri mei ra Cons ti tuiç ão
bra si lei ra que dispôs so bre nor mas de cun ho so cial, es ta be le ceu cri té rios 
para re gu la men tar o uso do tra bal ho in fan til. Esta cons ti tuiç ão fi xou em
14 anos a ida de mí ni ma para o in gres so na for ça de tra bal ho e, na fai xa
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en tre os 14 e 18 anos, fo ram ins ti tuí dos re gu la men tos es pe cí fi cos. O tra -
bal ho no tur no foi proi bi do aos me no res de 16 anos e, nas in dús trias in -
sa lu bres, aos me no res de 18 anos. As de mar caç ões ju rí di cas pro cu ra ram 
nor tear o uso da mão-de-obra in fan to-ju ve nil nas in dús trias, ofi ci nas,
co mér cio e ser vi ços, po rém não in ter fe ri ram no tra bal ho uti li za do no
âmbi to das uni da des de pro duç ão fa mi liar, uma vez que o per ce biam sob 
uma pers pec ti va edu ca ti va e so cia li za do ra. A Con so li daç ão das Leis
Tra bal his tas, ins ti tuí da em 1943, de fi niu cri té rios im por tan tes para a fis -
ca li zaç ão do tra bal ho in fan til, tais como: lis ta de tra bal hos pe ri go sos e
in sa lu bres, per mi ti dos ape nas àque les com mais de 18 anos; re laç ão dos
ser vi ços re co men da dos aos tra bal ha do res apren di zes; nor mas re fe ren tes 
à saú de e à se gu ran ça dos tra bal ha do res; e cri té rios de apren di za gem e
de re gu laç ão das ins ti tuiç ões de for maç ão pro fis sio na li zan te. Por seu
tur no, a Cons ti tuiç ão de 1946 man te ve tan to a ida de mí ni ma, quan to às
proi biç ões, mas es ten deu para 18 anos a ida de de in gres so aos tra bal hos
no tur nos.

Essas ade quações no apa ra to le gis la ti vo nor ma ti za dor do uso e da
qua li fi cação da mão-de-obra in fan to-ju ve nil es ta riam orien ta das para
aten der aos tra bal hos as sa la ria dos ur ba nos. Ape sar do es for ço na ela bo -
ração des sas leis, o pro ble ma do uso da for ça de tra bal ho in fan til não foi
efe ti va men te equa cio na do, em de corrência da im pre cisão dos ter mos da
le gis lação, da fal ta de um ser vi ço efi cien te de fis ca li zação e da cren ça no 
ca rá ter mo ra li za dor do tra bal ho na vida das crian ças. Por es tes mo ti vos,
mui tas crian ças fo ram in cor po ra das ao mun do do tra bal ho, nos se to res
in dus triais, co mer ciais ou de ser vi ços (Dal Ros so e Re sen de, 1986;
Alvin, 1996).

A Cons ti tuição de 1967, no ar ti go 158, in ci so X, re bai xou a ida de
mí ni ma para in gres so no tra bal ho de 14 para 12 anos de ida de. Essa me -
di da foi jus ti fi ca da como uma ade quação do pe río do com preen di do en -
tre o fim da es co la ri zação obri ga tó ria e a in cor po ração ao tra bal ho,
quan do, se gun do os le gis la do res, ha ve ria um “hia to no ci vo”. Ale ga vam
que a ocio si da de, dos 11 aos 14 anos, fa ci li ta ria a en tra da da crian ça na
mar gi na li da de, pro ble ma este que po de ria ser evi ta do, atra vés da an te ci -
pação da ida de para o tra bal ho (Pas set ti, 1991). Esta Cons ti tuição tam -
bém es ta be le ceu que o tra bal ha dor me nor po de ria re ce ber ape nas de
50% a 75% do va lor do sa lá rio do adul to, eli mi nan do a proi bição de
qual quer dis cri mi nação sa la rial por mo ti vo de ida de. Estas al te rações vi -
sa vam não só a re bai xar os cus tos da re pro dução da mão-de-obra da po -
pu lação adul ta, mas tam bém le ga li zar o uso pre da tó rio da for ça de tra -
bal ho in fan til (Dal Ros so e Re sen de, 1986). 

Vale res sal tar que o tra bal ho in fan til, com ní vel em pre ga tí cio, não
era per ce bi do como uma si tuaç ão de ris co, quan to à ex plo raç ão econô -
mi ca, ou como algo no ci vo e in com pa tí vel com o es tá gio de de sen vol vi -
men to fí si co e in te lec tual. Nes te viés, pre do mi na va uma vis ão so cial
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adul tocêntri ca, que impõe uma idéia de in fe rio ri da de da crian ça e do
ado les cen te, em re laç ão ao adul to, abrin do a pos si bi li da de para a ex plo -
raç ão do tra bal ho in fan til. O tra bal ho da crian ça era, ent ão, per ce bi do,
pela so cie da de bra si lei ra, como uma ne ces si da de para a  complementa -
ção da ren da fa mi liar e como um va lor cen tral na for maç ão das no vas
ge raç ões de tra bal ha do res. Em face da pre ca rie da de das con diç ões de
existência de par ce las sig ni fi ca ti vas da po pu laç ão bra si lei ra, o tra bal ho
in fan til con tri buía para au men tar a ren da fa mi liar, ao mes mo tem po em
que dis ci pli na ri za va o cor po e men te das crian ças (Ma rin, 2006).

No con tex to de re press ão da so cie da de ci vil, as crian ças po bres e
em si tuaç ão irre gu lar se tor na ram alvo de con tro le so cial. Nes te de si de -
ra to, o Có di go de Me no res, ins ti tuí do em 1927, tin ha como base dou tri -
ná ria o di rei to tu te lar, no qual os “me no res” eram ob je tos de me di das ju -
di ciais, quan do se en con tra vam em si tuaç ão irre gu lar pe ran te a lei. A
con cepç ão po lí ti co-so cial im plí ci ta no Có di go vi sa va ao con tro le so cial
dos me no res em si tuaç ão irre gu lar, ví ti mas de omiss ões e trans gress ões
da fa mí lia, da so cie da de e do Esta do. O po der de de cis ão es ta va cen tra li -
za do na fi gu ra do juiz de me no res, com com petê ncias uni mo dal e dis cri -
cio nal, uma vez que o Có di go não exi gia fun da men taç ão das de cisões
re la ti vas à apreens ão e pris ão de me no res, nem abria es pa ços à par ti ci -
paç ão de ou tros ato res so ciais que li mi tas sem a au to ri da de do juiz (Mén -
dez, 1998). Nes se con tex to mar ca do pelo au to ri ta ris mo, a ocio si da de
dos “me no res” era per ce bi da, pelo re gi me mi li tar e pelo con jun to da so -
cie da de bra si lei ra, como um ris co de in gres so na mar gi na li da de, en -
quan to o tra bal ho tor na va-se uma me di da pre ven ti va e te rap êu ti ca.

Des sa for ma, a le gis lação bra si lei ra não co mun ga va com as con -
cepções de fen di das pe los or ga nis mos in ter na cio nais. Sob o en fo que da
in te gração so cial ad mi nis tra da, os pro gra mas até então ins ti tuí dos apon -
ta vam para a pro fis sio na li zação de crian ças e ado les cen tes, como uma
es tra té gia ca paz de con co rrer com as for mas fá ceis de agre gação à mar -
gi na li da de. Na rea li da de, es sas po lí ti cas so ciais rea fir ma vam as con -
cepções his to ri ca men te cons truí das so bre a infância po bre. Na his tó ria
so cial da crian ça bra si lei ra, re pro duz-se a ideo lo gia de que exis tem ape -
nas duas vias pos sí veis para a infância po bre: o tra bal ho ou a mar gi na li -
da de. Na ten ta ti va de for mação de tra bal ha do res úteis a si mes mos e à
nação, ins ti tuições pú bli cas e pri va das in ves tiam no en ca min ha men to
pre ma tu ro de crian ças e ado les cen tes ao tra bal ho, exa ta men te por con -
cebê-lo sob o pris ma da dig ni da de hu ma na e da for mação do ca rá ter dos
in di ví duos. Os dis cur sos ideo ló gi cos e as prá ti cas ado ta das, com fun da -
men to no ca rá ter mo ra li za dor do tra bal ho, na tu ra li za vam a in serção de
crian ças e ado les cen tes po bres às ati vi da des pro du ti vas, pos to que meio
edu ca ti vo e pre ven ti vo da mar gi na li da de (Alvin, 1996; Fu kui, 1996).

O se gun do có di go, in ti tu la do Novo Có di go de Me no res, de 1979,
trou xe novo con cei to de me nor aban do na do e in di cação de me di das es -
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ta tais para en fren tar as si tuações de carências e de irre gu la ri da de (me nor 
aban do na do, ví ti ma de maus-tra tos, em pe ri go mo ral, de sas sis ti do ju ri -
di ca men te, com des vio de con du ta e au tor de in fração pe nal), dan do, in -
clu si ve, maior po der aos juí zes de me no res.

2. A po si ti vação dos di rei tos das crian ças e o com ba te ao
tra bal ho in fan til

No pla no in ter na cio nal, a dé ca da de 1980 fi cou mar ca da pela dis -
cussão e im ple men tação da Con venção so bre os Di rei tos da Crian ça,
que pro vo cou ver da dei ras trans for mações nas con cepções so bre a
infância, com apli cações, in clu si ve, para as si tuações do tra bal ho in fan -
til (ONU, 2007c). Os di ver sos or ga nis mos in ter na cio nais si tua ram o tra -
bal ho in fan til no âmbi to da vio lação do con jun to dos di rei tos da crian ça, 
bem como da ex plo ração econô mi ca, am plian do a aná li se da pro ble má -
ti ca. Em pri mei ro lu gar, re la cio na ram o tra bal ho às gra ves im pli cações
na for mação da pes soa hu ma na e da so cie da de, na me di da em que re sul -
ta na pre ca ri zação pre ma tu ra da for ça de tra bal ho. Em se gun do lu gar, o
tra bal ho in fan til não era per ce bi do sim ples men te como um pro ble ma de
uma re lação pes soal, es ta be le ci da en tre a crian ça e seu em pre ga dor, ou
seus pais, mas uma questão do de sen vol vi men to econô mi co, po lí ti co e
so cial de toda so cie da de in ter na cio nal.

No ano de 1985, a ONU, com a co la bo ração da OIT, or ga ni zou o
pri mei ro se mi ná rio in ter na cio nal para es ta be le cer “os meios para eli mi -
nar a ex plo ração do tra bal ho in fan til no mun do”. Os ob je ti vos cen trais
do se mi ná rio eram sen si bi li zar a opi nião pú bli ca e mo bi li zar di ri gen tes
po lí ti cos dos paí ses in dus tria li za dos e em de sen vol vi men to, agen tes so -
ciais das ins ti tuições go ver na men tais e das não-go ver na men tais, no sen -
ti do de unir es for ços para erra di car um mal que atin gia a hu ma ni da de.
Na lis ta de re co men dações, os Esta dos são cha ma dos aos  compro -
missos, no sen ti do de as se gu rar uma dis tri buição equi li bra da de ren da,
es ti mu lar o cres ci men to de em pre gos, via bi li zar a criação de pe que nas
em pre sas e rea li zar re for mas agrá rias. Nes se even to, sur gi ram no vas
quest ões para a re so lução do pro ble ma do tra bal ho in fan til. A pri mei ra
foi a in di cação de pro pos tas de ações di re tas, com po lí ti cas lo cais, e a se -
gun da foi a con tex tua li zação do tra bal ho in fan til, no âmbi to da or dem
econô mi ca e po lí ti ca mun dial.

Uma pu bli cação da OIT, coor de na da por Be que lle e Boy den
(1990), in di ca va al gu mas mu dan ças no en ca min ha men to do pro ble ma
do tra bal ho in fan til, no con tex to in ter na cio nal. Além de ana li sar o tra -
bal ho das crian ças e es tu dar ca sos em al guns paí ses, a obra des ta cou as
po lí ti cas e os pro gra mas de en fren ta men to do tra bal ho in fan til im plan ta -
dos em di ver sos paí ses, den tre eles o Bra sil, Colô mbia, Peru, Índia,
Quênia e Fi li pi nas. Os au to res mos tra vam-se en tu sias ma dos por que os
go ver nos, pro gres si va men te, to ma vam cons ciência da ne ces si da de de
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in ter li gar a abor da gem tra di cio nal, as sen ta da ex clu si va men te na pro -
mul gação e apli cação da lei, à ins ti tu cio na li zação de po lí ti cas pú bli cas,
com o pro pó si to de re sol ver o pro ble ma do tra bal ho in fan til, em ní vel
na cio nal, ou mes mo den tro de de ter mi na dos se to res, em pre sas e co mu -
ni da des es pe cí fi cas. As abor da gens so bre as po lí ti cas apli ca das em di -
ver sos paí ses ilus tra vam di fe ren tes ini cia ti vas, às ve zes de bai xo cus to,
que as se gu ra vam os ser vi ços de pri mei ra ne ces si da de para as crian ças,
pro por cio nan do-lhes pro teção e con dições de de sen vol vi men to. Além
dis so, a adoção de ini cia ti vas pio nei ras en co ra ja va a im plan tação de ou -
tras, num pro ces so edi fi can te e con ti nua do, pos si bi li tan do o acú mu lo de 
in for mações e de ex pe riências, em prol da de fe sa dos di rei tos da crian ça.

No ano de 1985, ou tro even to que se des ta cou na de fe sa dos di rei -
tos das crian ças foi o Fó rum das Orga ni zações Não-Go ver na men tais,
rea li za do em Nova Ior que, sob os aus pí cios do Uni cef. Nes te even to, se -
gun do Bon net (1999), a si tuação das crian ças que vi viam nas ruas dos
gran des cen tros ur ba nos tor nou-se o tema cen tral na pau ta das dis -
cussões, en quan to o tra bal ho in fan til fi cou num se gun do pla no, pois
con si de ra do de so me nos im portância. Inves tin do nes sa nova fren te de
ação, o Uni cef e as or ga ni zações não-go ver na men tais pro cu ram cons -
truir uma nova visão so bre as crian ças de rua. Se na visão do mi nan te, es -
tas crian ças eram per ce bi das como de lin qüen tes e nor mal men te tra ta das
com po lí ti cas re pres si vas, os tra bal ha do res so ciais de fen diam que elas
eram ví ti mas do aban do no da fa mí lia, da so cie da de e do Esta do. No bojo 
des se de ba te, che gou-se à con clusão de que es sas crian ças, sal vo ex -
ceções, vi viam na rua, rea li zan do tra bal hos para ga ran tir a pró pria so -
bre vivência e para au men tar os ren di men tos fa mi lia res, num con tex to
de cri se econô mi ca e de am plo cres ci men to do se tor in for mal. Den tro da 
eco no mia in for mal, as crian ças ad qui riam um es ta tu to de tra bal ha do res
de pe que nas ta re fas nas ruas, a exem plo da re ven da de pro du tos e pres -
tação de ser vi ços.

A con vicção de que a re so lução do pro ble ma do tra bal ho in fan til
pas sa ria pela apro vação de mo der nas le gis lações e sua efe ti va apli cação
foi pro gres si va men te sub sti tuí da pe las pro pos tas orien ta das no sen ti do
da im ple men tação de po lí ti cas pú bli cas, no âmbi to dos paí ses. Então, os
or ga nis mos in ter na cio nais pas sa ram a de fen der pro gra mas de mel ho ria
da qua li da de de vida da po pu lação, por meio da am pliação dos ser vi ços
pú bli cos de edu cação, saú de, mo ra dia e ge ração de em pre go. Nota-se
que hou ve uma mu dan ça sig ni fi ca ti va na com preensão e no en ca min ha -
men to do pro ble ma do tra bal ho in fan til, à me di da que a abor da gem le -
ga lis ta per deu a cen tra li da de, fren te ao cres ci men to da im portância da
ins ti tu cio na li zação de ações go ver na men tais, com vis tas à mel ho ria das
con dições de vida das crian ças e de suas fa mí lias.

Jun to aos in ves ti men tos de sen si bi li zaç ão da co mu ni da de in ter na -
cio nal, a ONU pu bli cou, em 1989, a Con venç ão so bre os Di rei tos da
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Crian ça (in te gra da ao or de na men to ju rí di co bra si lei ro pela pro mul gaç -
ão do De cre to Nº 99.710, de 21 de no vem bro de 1990), ins pi ra da na De -
cla raç ão Uni ver sal dos Di rei tos do Ho mem e Pac tos Inter na cio nais de
Di rei tos do Ho mem. Em seu lon go preâm bu lo faz, in clu si ve, re ferê ncia
às De cla raç ões dos Di rei tos das Crian ças de 1924 e de 1959. No que
con cer ne ao tra bal ho, o ar ti go 32 da Con venç ão de fen de que “os Esta -
dos Par tes re con he cem o di rei to da crian ça de es tar pro te gi da con tra a
ex plo raç ão econô mi ca e con tra o de sem pen ho de qual quer tra bal ho que
pos sa ser pe ri go so ou in ter fe rir em sua edu caç ão, ou que seja no ci vo
para sua saú de ou para seu de sen vol vi men to fí si co, men tal, es pi ri tual,
mo ral ou so cial” (ONU, 2007c). Para as se gu rar a apli caç ão des te ar ti go,
re co men dou que os Esta dos Par tes de vem ado tar me di das le gis la ti vas,
ad mi nis tra ti vas, so ciais e edu ca cio nais, no sen ti do de es ta be le cer a ida -
de mí ni ma para ad miss ão em em pre gos, a re gu la men taç ão apro pria da
re la ti va a ho rá rios e con diç ões de em pre go, bem como as pe na li da des e
sanç ões apro pria das. A Con venç ão so bre os Di rei tos da Crian ça trou xe
uma nova con cepç ão de infância, que si na li za para a pro duç ão de um
con sen so uni ver sal. As crian ças não po dem ser vis tas ape nas como uma
for ça de tra bal ho, seja no pre sen te, ou no fu tu ro, mas como es tu dan tes,
ci dadãs, es por ti vas, ar tis tas e con su mi do ras. Em ou tros ter mos, as crian -
ças as cen dem à con diç ão de su jei tos por ta do res de di rei tos econô mi cos,
so ciais, cul tu rais, ci vis e po lí ti cos. As quest ões que lhes con cer nem de -
vem ser abor da das, não a par tir dos cos tu mes ou es tra té gias dos adul tos,
seja den tro da es fe ra da fa mí lia, da co mu ni da de lo cal ou da naç ão, mas a
par tir da pers pec ti va do de sen vol vi men to in te gral da crian ça. Na
essência, a noç ão do de sen vol vi men to in te gral re for ça o va lor in trín se co 
da crian ça como ser hu ma no; a ne ces si da de de res pei to à sua con diç ão
de pes soa em de sen vol vi men to; o va lor pros pec ti vo da infância como
por ta do ra da con ti nui da de de sua fa mí lia, de seu povo e da es pé cie hu -
ma na; e o re con he ci men to de sua vul ne ra bi li da de. Nes ses ter mos, a
Con venç ão re fle te a con vicç ão de que a infância é uma fase da vida a ser
de di ca da à edu caç ão e ao de sen vol vi men to fí si co e so cial. As crian ças
cons ti tuem-se, por tan to, su jei tos de di rei tos pró prios e com ne ces si da -
des de pro teç ão di fe ren cia da, es pe cí fi ca e in te gral, que de vem ser as se -
gu ra das pela fa mí lia, pela so cie da de e pelo Estado.

No Bra sil, a dé ca da de 1980 fi cou mar ca da pela emergência de mo -
vi men tos de re sistência ao re gi me mi li tar e de luta pela de mo cra ti zação
po lí ti ca. Essa dé ca da tam bém fi cou mar ca da pe las con tra dições, pois, ao 
mes mo tem po em que se re gis tra vam avan ços po lí ti cos e ins ti tu cio nais
na cons ti tuição de um Esta do de mo crá ti co de di rei to, a cri se econô mi ca
do país apro fun da va-se, agra van do, ain da mais, as con dições de vida da
po pu lação, com sé rias re per cussões so bre a infância e a ado lescência. O
pro ble ma das crian ças que vi viam nas ruas tor nou-se preo cu pação cen -
tral das ins ti tuições pú bli cas e dos re pre sen tan tes dos mo vi men tos so -
ciais (Ri bei ro e Sa bóia, 1993; Faus to e Cer vi ni, 1996).
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Nes se con tex to de apro fun da men to da cri se econô mi ca e de am -
pliação da par ti ci pação po lí ti ca, sur giu um mo vi men to so cial que trou xe 
mu dan ças sig ni fi ca ti vas às con cepções so bre infância e ado lescência,
re fle tin do, de ci si va men te, no ar ca bou ço ju rí di co. Agen tes so ciais vin -
cu la dos a ins ti tuições go ver na men tais e a or ga ni zações não-go ver na -
men tais co me ça ram a in sur gir-se con tra o caos, a in coerência, a
violência pre sen te no tra to da crian ça e do ado les cen te em si tuação de
ris co e con tra as di ver sas for mas de aban do no, ex clusão e ex plo ração.
Os dis po si ti vos le gais vi gen tes na épo ca eram de nun cia dos como me ca -
nis mo de con tro le so cial e de tu te la do Esta do so bre as crian ças e os ado -
les cen tes, es pe cial men te os po bres e os sub me ti dos às si tuações de ris -
co. Urgia, por tan to, re vo gá-los, para que se pu des se re cons truir a de mo -
cra cia no tra to des se pro ble ma so cial e, es pe cial men te, res ga tar a ci da -
da nia das crian ças e dos ado les cen tes.

Em des con si de raç ão aos ins tru men tos le gais in ter na cio nais, nas
Cons ti tuiç ões bra si lei ras, an te rio res à de 1988, o le gis la dor cons ti tuin te
não teve a preo cu paç ão de es ta be le cer os di rei tos das crian ças. Com fun -
da men to em ví cio his tó ri co, o di rei to da crian ça es ta va in cor po ra do ao
Di rei to de fa mí lia. O seu exer cí cio só po de ria ser usu fruí do pe los pais, o
que sig ni fi ca va di zer que a crian ça sem fa mí lia não tin ha di rei to, não era
su jei to de di rei to. Se gun do Cha ves (1997), so men te quan do a crian ça
pra ti ca va al gum de li to é que a so cie da de, in co mo da da com ela, acio na va 
os seus me ca nis mos de con tro le so cial. 

Uma das pri mei ras con quis tas do mo vi men to de luta pe los di rei tos
das crian ças oco rreu com a Cons ti tuiç ão de 1988. O ca put do seu ar ti go
227 in tro du ziu os pres su pos tos bá si cos da Con venç ão Inter na cio nal so -
bre os Di rei tos da Crian ça, do se guin te modo:

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so cie da de e do Esta do as se gu rar à
crian ça e ao ado les cen te, com ab so lu ta prio ri da de, o di rei to à vida, à 
saú de, à ali men taç ão, à edu caç ão, ao la zer, à pro fis sio na li zaç ão, à
cul tu ra, à dig ni da de, ao res pei to, à li ber da de e à con vivê ncia fa mi -
liar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los a sal vo de toda a for ma de ne -
gligê ncia, dis cri mi naç ão, ex plo raç ão, cruel da de e opress ão. (Bra sil, 
2007: 159)

O ar ti go 7, in ci so XXXIII, acres cen tou “a proi bição de tra bal ho
no tur no, pe ri go so ou in sa lu bre a me no res de de zoi to e de qual quer tra -
bal ho a me no res de qua tor ze anos, sal vo na con dição de apren diz” (Bra -
sil, 2007: 16). Assim, as crian ças ti ve ram pro teção es pe cial no que se re -
fe re a ida de mí ni ma de qua tor ze anos para ad missão do tra bal ho, fa cul -
tan do o tra bal ho na con dição de apren diz en tre os doze e qua tor ze anos,
com ga ran tia do di rei to à es co la aos tra bal ha do res apren di zes.

Empen ha do na dis cuss ão e ela bo raç ão de uma lei or di ná ria, que re -
gu la men tas se as con quis tas in tro du zi das na nova Car ta Cons ti tu cio nal
e, con se qüen te men te, re vo gas se o apa ra to le gal vi gen te du ran te o pe río -
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do do re gi me mi li tar, o Fó rum Per ma nen te de Enti da des Não-Go ver na -
men tais de De fe sa dos Di rei tos da Crian ça e do Ado les cen te con se guiu
ar ti cu lar di ver sas ins ti tuiç ões so ciais com pro me ti das com a cau sa da
infância e ado lescência: as duas maio res cen trais sin di cais (Cen tral Úni -
ca dos Tra bal ha do res e Cen tral Ge ral dos Tra bal ha do res), a Pas to ral do
Me nor da Con fe de raç ão Na cio nal dos Bis pos do Bra sil, o Mo vi men to
Na cio nal de Me ni nos e Me ni nas de Rua, a Fren te Na cio nal dos Di rei tos
da Crian ça e do Ado les cen te, a coor de naç ão dos nú cleos de es tu dos li -
ga dos às uni ver si da des, a So cie da de Bra si lei ra de Pe dia tria, a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, a Asso ciaç ão Bra si lei ra de Pro teç ão à
Infância e à Ado lescência, seg men tos im por tan tes do Mi nis té rio Pú bli -
co e das cu ra do rias da infância e ado lescência, den tre ou tras or ga ni zaç -
ões da so cie da de ci vil. Nes se pro ces so, des ta cou-se a atuaç ão de es pe -
cia lis tas vin cu la dos à ONU, ao Uni cef e à OIT, na fun da men taç ão e pro -
po siç ão das con cepç ões dos di rei tos das crian ças, bem como no es ta be -
le ci men to dos res pec ti vos de ve res da fa mí lia, da so cie da de e do Esta do. 

Esse mo vi men to so cial ob te ve con quis tas inau di tas, no âmbi to das
dis cussões e ela bo ração de uma le gis lação es pe cí fi ca para a infância e
ado lescência, em que o re sul ta do maior foi a pro mul gação do Esta tu to
da Crian ça e do Ado les cen te (ECA), no dia 13 de jul ho de 1990 (Bra sil,
2008). Este do cu men to sig ni fi cou mu dan ças qua li ta ti vas, não ape nas na
con cepção dos di rei tos de ci da da nia da po pu lação in fan to-ju ve nil, mas
tam bém pela pro po sição do reor de na men to po lí ti co-ins ti tu cio nal. Com
isso, abri ram-se maio res es pa ços de par ti ci pação da so cie da de ci vil na
dis cussão, de cisão e con tro le das po lí ti cas pú bli cas vol ta das para crian -
ças e ado les cen tes. Tan to no pro ces so de ela bo ração, como em sua con -
cepção, esse Esta tu to re pre sen tou uma rup tu ra na tra dição na cio nal e la -
ti no-ame ri ca na, por que al te rou o ca rá ter au to ri tá rio e cor po ra ti vo da le -
gis lação e das po lí ti cas pú bli cas orien ta das para a infância e a ado -
lescência (Oli vei ra, 1994; Mén dez, 1998).

No ca pí tu lo V, o ECA es ta be le ceu a proi bição do tra bal ho aos me -
no res de 14 anos, sal vo na con dição de apren di zes, en tre os 12 e 14 anos
de ida de. Nes te de si de ra to, dispôs ain da, que a apren di za gem, como for -
mação téc ni ca e pro fis sio nal, deve ser mi nis tra da com fun da men to nas
di re tri zes e ba ses da le gis lação edu ca cio nal e nos se guin tes cri té rios: ga -
ran tias de aces so e fre qüência obri ga tó ria ao en si no re gu lar, ati vi da de
com pa tí vel com o de sen vol vi men to do ado les cen te e ho rá rio es pe cial
para o exer cí cio da ati vi da de. O ado les cen te deve ser, por tan to, qua li fi -
ca do, téc ni ca e in te lec tual men te, me dian te um tra bal ho, com um pro gra -
ma edu ca cio nal pre via men te de fi ni do, com teo ria e prá ti cas ne ces sá rias
ao exer cí cio de uma fu tu ra pro fissão, res pei tan do sem pre o di rei to à es -
co la ri zação. Se gun do o Esta tu to (art. 53 e segs.), o di rei to à edu cação es -
co lar deve ser ga ran ti do pelo Esta do, pela fa mí lia e pela so cie da de, com
vis tas ao de sen vol vi men to da crian ça e do ado les cen te, ao pre pa ro para
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o exer cí cio da ci da da nia e à qua li fi cação para o tra bal ho. O Esta do deve
as se gu rar en si no fun da men tal, pú bli co, obri ga tó rio e gra tui to, com a
pro gres si va ex tensão da obri ga to rie da de e gra tui da de do en si no mé dio,
bem como a ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do às con dições do
ado les cen te tra bal ha dor. Os pais ou res pon sá veis são obri ga dos a ma tri -
cu lar seus fil hos no sis te ma re gu lar de en si no e a so cie da de, atra vés de
seus con sel hos tu te la res, deve in te ra gir nos ca sos de maus-tra tos de alu -
nos, ex ces so de fal tas, evasão es co lar e ele va do ní vel de re petência (Bra -
sil, 2008). 

Fica evi den te que a le gis laç ão re con he ceu como pro ble ma a in -
serç ão pre co ce no mun do do tra bal ho, em raz ão de seus efei tos per ver -
sos so bre a saú de, so bre o de sen vol vi men to fí si co e a es co la ri zaç ão, cu -
jos fu tu ros des do bra men tos, ine vi ta vel men te, fi car ão mar ca dos pe las
pre ca rie da des so cial e pro du ti va. Mas, pa ra le la men te ao avan ço da le -
gis laç ão que es ta be le cia di rei tos e de ve res para com a infância e ado -
lescência, per ma ne ciam ele va dos ín di ces de ex plo raç ão da mão-de-obra 
in fan til no Bra sil. Para uma par ce la sig ni fi ca ti va da po pu laç ão in fan -
to-ju ve nil, a prio ri da de ab so lu ta e o ple no de sen vol vi men to fí si co e in te -
lec tual es ta vam ga ran ti dos ape nas na lei, uma vez que a rea li da de co ti -
dia na es ta va mar ca da pelo tra bal ho ár duo e pe sa do para pro ver a pró pria 
so bre vivê ncia.

3. As re per cussões da in ter na cio na li zaç ão do com ba te 
ao tra bal ho in fan til no Bra sil

O fenô me no da in ter na cio na li zaç ão dos di rei tos hu ma nos, como
pro ces so li ga do ao re con he ci men to da sub je ti vi da de ju rí di ca do in di ví -
duo pelo Di rei to Inter na cio nal, evi den cia que qual quer aten ta do ou vio -
laç ão de di rei tos hu ma nos tor na-se um pro ble ma de re levâ ncia in ter na -
cio nal e não mais res tri to à quest ão do més ti ca dos Esta dos (Luño,
1995). Com isso, o di rei to in ter na cio nal pas sou a re con he cer os di rei tos
das crian ças e, sua de ne gaç ão, impõe a res pon sa bi li da de in ter na cio nal
dos Esta dos (Trin da de, 1991).

A ONU, ao ce le brar tra ta dos e con venç ões de di rei tos hu ma nos,
atua atra vés de seus órgãos de mo ni to ra men to que, por sua vez, fi xam
parâ me tros vin cu lan tes, de no mi na dos me ca nis mos con ven cio nais. A
Con venç ão so bre os Di rei tos da Crian ça prevê como órgão de mo ni to ra -
men to e su per visão o Co mitê so bre os Di rei tos da Crian ça (CRC), que
acom pan ha o modo pelo qual os Esta dos cum prem e ob ser vam as obri -
gaç ões ali as su mi das. Com isso, os Esta dos as su mem obri gaç ões de
con du ta, como a adoç ão de me di das ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas, or ça -
men tá rias e ou tras, ob je ti van do a ple na rea li zaç ão dos di rei tos das crian -
ças re con he ci dos na con venç ão; e obri gaç ões de re sul ta do, com a adoç -
ão dos parâ me tros e re fe ren ciais dis pos tos na con venç ão, para fins de
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ava liar se as me di das ado ta das e as po lí ti cas pú bli cas rea li za das estão
con di zenões com o di rei to ga ran ti do (Maia, 2007). 

As obri gaç ões as su mi das pe los Esta dos, como con teú dos mí ni -
mos, são: “res pei tar”, “pro te ger” e “im ple men tar”. No di zer de Maia
(2007: 89),

ao res pei tar, o Esta do se com pro me te a não vio lar o di rei to re con he -
ci do. Ao pro te ger, o Esta do de fen de o ci dadão das vio laç ões por
par te de ter cei ros, o que faz com que o Esta do ten ha, mui tas ve zes,
de edi tar leis, es ta be le cen do o de ver dos par ti cu la res res pei ta rem os
di rei tos hu ma nos. Por fim, o de ver de im ple men tar sig ni fi ca que,
em mui tas si tuaç ões, é o pró prio Esta do o res pon sá vel pelo aten di -
men to di re to do di rei to, quan do o ti tu lar não con si ga so zin ho dele se 
de sin cum bir.

O me ca nis mo de mo ni to ra men to mais co mum do Co mitê so bre os
Di rei tos da Crian ça (CRC) é fei to pela aná li se e acom pan ha men to dos
Re la tó rios Pe rió di cos apre sen ta dos pe los Esta dos sig na tá rios. A ela bo -
raç ão dos re la tó rios apre sen ta-se como um mo men to im por tan te de di -
vul gaç ão das po lí ti cas pú bli cas di re cio na das para o aten di men to dos di -
rei tos das crian ças. Nos re la tó rios de vem cons tar as po lí ti cas pú bli cas,
as ino vaç ões le gis la ti vas, as de cis ões ju di ciais, os as pec tos po si ti vos do
res pei to aos di rei tos, bem como os re tro ces sos na rea li zaç ão dos di rei -
tos, em seus as pec tos econô mi cos, po lí ti cos, ju rí di cos e so ciais. O CRC
re co men da a par ti ci paç ão efe ti va da so cie da de ci vil na ela bo raç ão dos
re la tó rios, como me ca nis mo de in for maç ão, di vul gaç ão e aná li se das
me di das ado ta das, in clu si ve quan to à ne ces si da de de mo di fi caç ões a se -
rem in tro du zi das. De ou tro lado, a so cie da de ci vil, por meio de suas or -
ga ni zaç ões, pode apre sen tar ao Co mitê so bre os Di rei tos da Crian ça os
de no mi na dos Re la tó rios pa ra le los ou al ter na ti vos, como for ma de aná li -
se crí ti ca a res pei to do cum pri men to ou des cum pri men to dos di rei tos
das crian ças e das po lí ti cas pú bli cas im ple men ta das pe los go ver nan tes
do Esta do-par te (Maia, 2007).

Na dé ca da de 1990, em ple no avan ço da glo ba li zaç ão, uma pes qui -
sa do Uni cef cau sou al vo ro ço, pois “mais de 100 milhões de crian ças
ocu pam-se em em pre gos fre qüen te men te pe sa dos e pe ri go sos”. Tam -
bém cons ta ta va cres ci men to do fenô me no e, ao mes mo tem po, uma
tendência de se con cen trar nas for mas mais pe ri go sas e no tra bal ho for -
ça do (Uni cef, 1997). Schlem mer (1996), em obra de sua or ga ni zaç ão,
tra zia um re tra to da gra ve si tuaç ão das crian ças afri ca nas, asiá ti cas e la -
ti no-ame ri ca nas, in cor po ra das à agri cul tu ra, mi nas de ouro e carvão, in -
dús trias, co mér cio, ser vi ços do més ti cos e eco no mia in for mal. Alguns
es tu dos des sa co letâ nea, como os de Hobbs et al. (1996) e La va let te
(1996), in di ca vam que o pro ble ma do tra bal ho in fan til tam bém cres cia
em al guns paí ses de sen vol vi dos.

Em 1991, o go ver no alemão des ti nou à OIT a soma de 50 milhões
de mar cos, por um pe río do de cin co anos, para ma nu tenç ão de um pro -
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gra ma es pe cí fi co de ação so bre o tra bal ho in fan til. Esse in cen ti vo pos si -
bi li tou o lan ça men to do Pro gra ma Inter na cio nal de Erra di caç ão do Tra -
bal ho Infan til (IPEC), que se tor nou o mais im por tan te pro gra ma de
ação no pla no mun dial de com ba te ao tra bal ho in fan til. O pro gra ma foi
lan ça do no ano de 1992, em ape nas seis paí ses, den tre eles o Bra sil,
Índia, Indo né sia,Tailâ ndia, Quênia e Tur quia. E, ao fi nal des sa dé ca da,
já es ta va ins ti tuí do em mais de qua ren ta paí ses. A ca rac te rís ti ca prin ci -
pal do IPEC é atuar atra vés de pro je tos de fi ni dos so bre as rea li da des lo -
cais e sob a res pon sa bi li da de dos ato res lo cais, pri vi le gian do aque les
que têm con ta to di re to com as crian ças tra bal ha do ras. Este pro gra ma re -
sul tou na mo bi li zaç ão de or ga nis mos in ter na cio nais, ins ti tuiç ões pú bli -
cas, or ga ni zaç ões não-go ver na men tais, or ga ni zaç ões dos em pre sá rios e
dos tra bal ha do res, para unir for ças no com ba te do tra bal ho in fan til (OIT, 
2003).

Pa ra le la men te, a OIT in ves tiu in ci si va men te em pes qui sas so bre os 
im pac tos glo bais do tra bal ho in fan til, seja no pla no mun dial, seja no pla -
no na cio nal. Assim, o IPEC pos si bi li tou ao es cri tó rio de es ta tís ti cas da
OIT a ma nu tenç ão de uma nova me to do lo gia para co le ta de da dos so bre
o tra bal ho in fan til e o in ves ti men to na ela bo raç ão das es ta tís ti cas na cio -
nais. Ou tra es tra té gia foi a mo bi li zaç ão da opi nião pú bli ca, por meio do
rá dio, da te le visão e das nu me ro sas pu bli caç ões, con vo can do cada ci -
dadão a agir, den tro do seu do mí nio, em prol da cau sa do com ba te ao tra -
bal ho in fan til. O pro pó si to cen tral era ar ti cu lar re des de ação, in ter li gan -
do agen tes pú bli cos e pri va dos, com vis tas a re ti rar as crian ças do  traba -
lho e in se ri-las nas po lí ti cas e pro gra mas edu ca ti vos. Enfim, to dos os
do cu men tos e in ves ti men tos do IPEC re for çam a cren ça de que as es tra -
té gias de pre venç ão de vem ser o ca rro-che fe dos pro gra mas de com ba te
ao tra bal ho in fan til (Bon net, 1998).

A pro po siç ão de um pro je to de lei de au to ria de Tom Har kin, apre -
sen ta do ao Se na do Ame ri ca no, em agos to de 1992, tor nou-se um fato
novo que teve gran de re per cuss ão in ter na cio nal. A Har kim Bill propõe
sanç ões aos paí ses ex por ta do res que, em al gu ma eta pa da ca deia pro du -
ti va, em pre gam a mão-de-obra in fan til. O efei to ime dia to des sa lei foi
co lo car o go ver no nor te-ame ri ca no na lin ha de fren te, no com ba te ao
tra bal ho in fan til. Essa lei pro vo cou um lon go de ba te, que con fluiu na in -
serç ão de cláu su las so ciais nas re laç ões co mer ciais in ter na cio nais,
quest ão que foi in cor po ra da, em 1995, pela Orga ni zaç ão Mun dial do
Co mér cio (OMC). O tra ta do da OMC não se res trin ge ao tra bal ho in fan -
til, mas con cer ne aos di rei tos dos tra bal ha do res em ge ral. Po rém,
deve-se con si de rar que a ex plo raç ão das crian ças é quest ão que sen si bi -
li za mais fa cil men te a opi ni ão pú bli ca. A no vi da de da lei foi en fo car o
tra bal ho in fan til den tro do con tex to das re laç ões co mer ciais de ex tre ma
com pe ti ti vi da de, no sen ti do de as se gu rar o con tro le de par tes sig ni fi ca -
ti vas do mer ca do, no con tex to da eco no mia glo ba li za da (Bon net, 1999).
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Nas úl ti mas dé ca das, a erra di caç ão do tra bal ho in fan til tem sido
um dos gran des de sa fios do Bra sil. Com a pro mul gaç ão da Cons ti tuiç ão
de 1988 e do Esta tu to da Crian ça e do Ado les cen te (ECA), am plia -
ram-se as lu tas de pre venç ão e erra di caç ão do tra bal ho in fan til. Por sua
vez, os Con sel hos de Di rei tos, de âmbi to na cio nal, es ta dual e mu ni ci pal, 
e os Con sel hos Tu te la res, cria dos pe los ar ti gos 88, 131 e 132, do ECA
(Bra sil, 2008a), pas sa ram a ser co-res pon sá veis na ação de com ba te ao
tra bal ho in fan til, ca ben do a eles cui dar dos di rei tos das crian ças e ado -
les cen tes em ge ral, em par ce ria com o Mi nis té rio Pú bli co e o Jui za do da
Infância e da Ado lescência. Nos anos se guin tes, di ver sos agen tes so -
ciais, pú bli cos e pri va dos, em ba sa dos em pro pó si tos de con de naç ão das
for mas per ver sas de agre gaç ão de crian ças e ado les cen tes ao tra bal ho,
cria ram es pa ços e si tuaç ões para o de ba te, a cons cien ti zaç ão e a mo bi li -
zaç ão da so cie da de em tor no des se pro ble ma so cial. Por con se guin te,
fo ram ins ti tuí das po lí ti cas so ciais des ti na das às crian ças e aos ado les -
cen tes vin cu la dos ao tra bal ho as sa la ria do, o que ace na va com a in ter diç -
ão des sas ati vi da des econô mi cas ile gais e in di ca va o en ca min ha men to
des ses agen tes à es co la, se gun do o pres su pos to de que o lu gar de crian ça 
é na es co la e não no tra bal ho.

No cam po ju rí di co-cons ti tu cio nal bra si lei ro, a pro mul gaç ão da
Emen da à Cons ti tuiç ão Nº 20, de 1998, re sul tou em im por tan te mu dan -
ça re la cio na da ao pro ble ma do tra bal ho in fan til, ao pro por al te raç ão do
ar ti go 7º, in ci so XXXIII, nos se guin tes ter mos: “a proi biç ão de tra bal ho
no tur no, pe ri go so ou in sa lu bre a me no res de 18 anos e de qual quer tra -
bal ho a me no res de 16 anos, sal vo na con diç ão de apren diz, a par tir de
14 anos” (Bra sil, 2007: 266). Assim, esta emen da à Cons ti tuiç ão am -
pliou o pe río do de de pendência da crian ça e do ado les cen te, em re laç ão
ao adul to, na me di da em que au men tou a ida de para o in gres so no mer -
ca do de tra bal ho e a obri ga to rie da de do es tu do. 

Em se tem bro de 2000, o Bra sil ra ti fi cou a Con venç ão Nº 182, com
a pro mul gaç ão do De cre to Nº 3.591, de 12/09/2000, que proí be as for -
mas in to le rá veis de tra bal ho in fan til: es cra vidão e prá ti cas si mi la res; ex -
plo raç ão se xual e co mer cial de crian ças; par ti ci paç ão em ati vi da des ile -
gais, como trá fi co de dro gas e tra bal hos que afe tem a saú de, se gu ran ça
ou a mo ra li da de das crian ças (OIT, 2007b). De igual modo, fi cou con -
sig na do o com pro mis so dos es ta dos-mem bros, da dos os ins tru men tos
de coo pe raç ão e as sistências in ter na cio nais, não só de proi bir e eli mi nar
as pio res for mas de tra bal ho in fan til, mas em ele var, pro gres si va men te,
a ida de mí ni ma para in gres so no mer ca do de tra bal ho, a qual não pode
ser in fe rior à ida de de con clusão da es co la ri da de com pul só ria. A obri ga -
to rie da de da es co la ri zaç ão e o cum pri men to da le gis laç ão ope ram, as -
sim, como mar cos re fe ren ciais fun da men tais para criar uma con cepç ão
con sen sual e orien tar as aç ões de erra di caç ão do tra bal ho in fan til.

A in ter na cio na li zação dos di rei tos das crianças 145



A re gu la men taç ão do tra bal ho exer ci do por crian ças e ado les cen tes 
ob te ve um avan ço com a ediç ão da Lei Nº 10.097, de 19/12/2000 (Bra -
sil, 2008b), ao al te rar dis po si ti vos da Con so li daç ão das Leis Tra bal his -
tas (CLT), de 1943, e con si de rar como “me nor” o tra bal ha dor de qua tor -
ze até de zoi to anos (art. 402). Por sua vez, o ar ti go 403 dispôs so bre a
proi biç ão de qual quer tra bal ho a me no res de 16 anos de ida de, sal vo na
con diç ão de apren diz, a par tir de 14 anos, bem como con sig nou que “o
tra bal ho do me nor não po de rá ser rea li za do em lo cais pre ju di ciais à sua
for maç ão, ao seu de sen vol vi men to fí si co, psí qui co, mo ral e so cial e em
ho rá rios e lo cais que não per mi tam a fre qüên cia à es co la”.

Com as al te raç ões cons ti tu cio nais in tro du zi das pela Emen da à
Cons ti tuiç ão Nº 20, o Bra sil se ajus tou às no vas di re ti vas e pro mul gou,
por meio do De cre to Nº 4.134, de 15/02/2002, a Con venç ão Nº 138 da
OIT, com pro me ten do-se “a se guir uma po lí ti ca na cio nal que as se gu re a
efe ti va abo liç ão do tra bal ho in fan til e ele ve, pro gres si va men te, a ida de
mí ni ma de ad miss ão a em pre go ou a tra bal ho a um ní vel ade qua do ao
ple no de sen vol vi men to fí si co e men tal do jo vem”. Nes se sen ti do, o Bra -
sil se com pro me teu com a co mu ni da de in ter na cio nal a não em pre gar
crian ças e ado les cen tes, com ida de in fe rior a 16 anos, a não ser na con -
diç ão de apren diz, de pois dos 14 anos. 

Após qua se oito anos de sua in cor po raç ão ao or de na men to ju rí di co 
bra si lei ro, o Pre si den te da Re pú bli ca re gu la men tou os ar ti gos 3º, alí nea
“d”, e 4º da Con venç ão Nº 182, que tra ta da proi biç ão das pio res for mas
de tra bal ho in fan til e ação ime dia ta para sua eli mi naç ão. O De cre to Nº
6.481, de 12 de jun ho de 2008 (Bra sil, 2008c), ins ti tui uma Lis ta das
Pio res For mas de Tra bal ho Infan til (Lis ta TIP) pre ju di ciais à saú de, à se -
gu ran ça e à mo ra li da de, com os res pec ti vos e pro vá veis ris cos ocu pa cio -
nais. Ape sar de pre ver a proi biç ão do tra bal ho do me nor de de zoi to anos
nas ati vi da des da Lis ta TIP e de elisão em si tuaç ões ex cep cio nais, ve ri fi -
ca-se que não há pre visão de sanç ões aos trans gres so res, mas tão so men -
te de pos sí veis re visões da Lis ta TIP, pelo Mi nis té rio do Tra bal ho e
Empre go, após con sul ta às or ga ni zaç ões de em pre ga do res e de tra bal ha -
do res in te res sa das.

No âmbi to das po lí ti cas pú bli cas, o Go ver no bra si lei ro ins ti tuiu o
Pro gra ma de Erra di caç ão do Tra bal ho Infan til (Peti), em 1996, com o
ob je ti vo de pro te ger a po pu laç ão in fan to-ju ve nil, en tre sete e qua tor ze
anos de ida de, vul ne ra bi li za da pela ex plo raç ão, po bre za e ex clusão so -
cial. Com o apoio de or ga ni zaç ões in ter na cio nais, o pro gra ma foi in tro -
du zi do nas ati vi da des que con fi gu ra vam si tuaç ões de ex tre ma  explora -
ção, a exem plo das car voa rias e er vais do Mato Grosso do Sul, dos ca na -
viais de Per nam bu co e do Rio de Ja nei ro, do si sal e pe drei ras da Bahia.
Com a con cessão de bol sas men sais para as fa mí lias das crian ças  tra ba -
lhadoras, o pro gra ma bus ca va afas tar as crian ças e ado les cen tes do mer -
ca do de tra bal ho e criar con diç ões para a sua per manência na es co la.
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Além dis so, pro cu ra va in cen ti var a apro priaç ão de no vos con he ci men -
tos, por meio de ati vi da des cul tu rais, es por ti vas e de la zer, no pe río do
com ple men tar ao da jor na da de en si no re gu lar. No fi nal da dé ca da de
1990, o Pro gra ma Bol sa-Esco la foi am plia do para to dos os Esta dos da
Fe de raç ão, como for ma de com ba ter a ex plo raç ão de crian ças, re du zir a
po bre za e dis tri buir ren da. 

O Peti, ape sar de ser um pro gra ma do go ver no fe de ral, está ar ti cu -
la do com os Esta dos e Mu ni cí pios e in te gra aç ões coor de na das en tre ins -
ti tuiç ões go ver na men tais e não-go ver na men tais. Além de re ti rar as
crian ças e ado les cen tes do tra bal ho e pos si bi li tar o aces so, a per -
manência e o bom de sem pen ho na es co la, o pro gra ma pro cu ra fo men tar
e in cen ti var a par ti ci paç ão das crian ças e ado les cen tes em ati vi da des
cul tu rais, es por ti vas, ar tís ti cas e de la zer, au men tan do a car ga ho rá ria
nas es co las. No âmbi to fa mi liar visa im ple men tar pro je tos e pro gra mas
de ge raç ão de tra bal ho e ren da para os seus fa mi lia res. O pro gra ma Bol -
sa-Esco la e, atual men te, a de no mi na da Bol sa-Fa mí lia tam bém tem o ob -
je ti vo de es ti mu lar a ma trí cu la e per manência de crian ças de sete a quin -
ze anos de ida de na es co la, atra vés de uma vin cu laç ão de uma ren da
men sal para a sua fa mí lia. Em 1996, por oca sião do lan ça men to do PETI 
no Bra sil, fo ram in cluí das 3.710 crian ças no pro gra ma bol sa-es co la; em
2002, fo ram be ne fi cia das apro xi ma da men te 800.000 crian ças (OIT,
2003). Esse tipo de pro gra ma, que vem sen do ado ta do por paí ses do
mun do in tei ro, par te do pres su pos to que a evasão es co lar e o tra bal ho in -
fan til estão vin cu la dos à po bre za das fa mí lias e que a es co la ri zaç ão pode 
trans por o qua dro de ex clusão so cial e ofe re cer uma mel hor pers pec ti va
de vida para as fu tu ras ge raç ões.

Além da mel ho ria da ren da das fa mí lias, o Esta do in ves tiu nas
 ações de fis ca li zaç ão e coi biç ão do tra bal ho da crian ça, com a criaç ão da 
Di visão de Apoio no Com ba te ao Tra bal ho Infan til, vin cu la da ao Mi nis -
té rio do Tra bal ho e Empre go. A Di visão tem a res pon sa bi li da de de ar ti -
cu lar as instâncias e en ti da des do go ver no que atuam no com ba te do tra -
bal ho in fan til e com pi lar in for maç ões e da dos es tra té gi cos para aper fei -
çoar as aç ões de fis ca li zaç ão e coi biç ão do tra bal ho in fan to-ju ve nil. O
Mi nis té rio Pú bli co do Tra bal ho, por meio de suas Coor de na do rias Re -
gio nais, tam bém tem a in cumbência de atuar na de fe sa dos in te res ses so -
ciais e in di vi duais de co rren tes das re laç ões de tra bal ho. As suas aç ões
de orien taç ão, pre venç ão ou re pressão vi sam a fis ca li zaç ão e o com ba te
ao tra bal ho in fan to-ju ve nil. 

Para fo men tar a mo bi li zaç ão so cial em tor no do pro ble ma do tra -
bal ho in fan til foi cria do, em 1994, o Fó rum Na cio nal de Pre venç ão e
Erra di caç ão do Tra bal ho Infan til. Com o apoio do Uni cef e da OIT, o
Fó rum con tou com a par ti ci paç ão de ins ti tuiç ões pú bli cas, or ga ni zaç ões
não-go ver na men tais, em pre sá rios, tra bal ha do res e de gru pos re li gio sos,
com os pro pó si tos de cons cien ti zar a so cie da de ci vil so bre o tra bal ho in -
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fan til; ela bo rar e so cia li zar es tra té gias de en fren ta men to do tra bal ho in -
fan til; mo bi li zar em pre sá rios, tra bal ha do res e suas ins ti tuiç ões de re pre -
sen taç ão para ins ti tuir nor mas es pe cí fi cas de erra di caç ão do tra bal ho in -
fan til e; acom pan har os trâmi tes de pro ces sos le gis la ti vos ati nen tes à
questão do tra bal ho in fan til. Vale res sal tar que o Fó rum não cons ti tuiu
uma per so na li da de ju rí di ca pró pria. Essa de cisão par tiu do en ten di men -
to de que ha ve ria maior ca pa ci da de de ar ti cu laç ão nas di ver sas ins ti tuiç -
ões, caso não ti ves se vin cu laç ão a qual quer um dos seg men tos so ciais.
Des ta for ma, o Fó rum con se guiu te cer uma am pla rede de ins ti tuiç ões
im buí das na dis cussão e com ba te do tra bal ho in fan til, que se es ten deu
por te rri tó rio bra si lei ro, com a criaç ão dos Fó runs Esta duais (OIT,
2003). O tra bal ho in fan til pas sou a in te grar as agen das do go ver no e da
so cie da de ci vil, na con ju gaç ão de es for ços para in ter na li zar a idéia de
que o de sen vol vi men to sus ten tá vel e a res pon sa bi li da de so cial trans ge -
ra cio nal pres sup tem o res pei to aos di rei tos das crian ças à edu caç ão, à
saú de, à ale gria, à brin ca dei ra, bem como a am pliaç ão dos pro gra mas de
erra di caç ão da po bre za e dis tri buiç ão de ren da. 

As idéias e con teú dos con trá rios ao tra bal ho in fan til tam bém fo ram 
as si mi la dos pelo mo vi men to sin di cal dos tra bal ha do res, com a mo bi li -
zaç ão das prin ci pais cen trais sin di cais: Cen tral Úni ca dos Tra bal ha do res 
(CUT), Con fe de raç ão Ge ral dos Tra bal ha do res (CGT), a For ça Sin di cal
e Con fe de raç ão Na cio nal dos Tra bal ha do res na Agri cul tu ra
(CONTAG). Inde pen den te da orien taç ão po lí ti ca-ideo ló gi ca, es sas or -
ga ni zaç ões pas sa ram a per ce ber o tra bal ho in fan til como a ou tra face do
pro ces so de ex plo raç ão dos tra bal ha do res adul tos, na me di da em que a
ex plo raç ão do tra bal ho de crian ças e ado les cen tes afe ta di re ta men te o
tra bal ho do adul to. Nes te sen ti do, os sin di ca tos im pri mi ram avan ços
sig ni fi ca ti vos ao in cluí rem, em suas agen das de ne go ciaç ão na  ela bo ra -
ção de con venç ões e acor dos co le ti vos, cláu su las res tri ti vas ao tra bal ho
in fan til e pro teç ão ao tra bal ha dor ado les cen te (OIT, 2003). 

As or ga ni zaç ões sin di cais dos seg men tos em pre sa riais, es pe cial -
men te a Con fe de raç ão Na cio nal da Agri cul tu ra (CNA) e a  Confedera -
ção Na cio nal da Indús tria (CNI) tam bém se en ga ja ram nos pro pó si tos
do IPEC no Bra sil e par ti ci pa ram no Fó rum Na cio nal de Pre venç ão e
Erra di caç ão do Tra bal ho Infan til. Os pos sí veis em bar gos nos mer ca dos
glo ba li za dos, im pos tas pela Orga ni zaç ão Mun dial do Co mér cio
(OMC), tam bém in fluen cia ram o in gres so dos em pre sá rios na luta con -
tra a ex plo raç ão do tra bal ho in fan til e o de sen vol vi men to de aç ões so -
ciais em be ne fí cio das crian ças e ado les cen tes. 

Des de 1989, a Fun daç ão Abrinq (Asso ciaç ão Bra si lei ra de Fra bi -
can tes de Brin que dos) de sen vol ve o pro gra ma Empre sa Ami ga da
Crian ça, cujo ob je ti vo é au men tar, cada vez mais, o nú me ro de em pre -
sas que não uti li zam a mão-de-obra in fan til, em qual quer eta pa do pro -
ces so de pro duç ão, in clu si ve com a con cessão de selo Empre sa Ami ga
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da Crian ça. Nos se to res das in dús trias su cro-al coo lei ra, ci trí co la, fu ma -
gei ra, cal ça dis ta e si de rúr gi ca ha via in cidê ncia do tra bal ho in fan til, o
que re sul tou em di ver sos pac tos se to riais de res pei to e não uti li zaç ão da
mão-de-obra in fan til. Dada a im po siç ão in ter na cio nal ou na cio nal, por
meio de se to res im por ta do res e ex por ta do res, a res pon sa bi li da de so cial
da em pre sa pas sou a ser uma cons tan te nas re laç ões co mer ciais en tre os
em pre sá rios e paí ses que se vin cu lam à exigê ncia de com ba te ao  tra ba -
lho in fan til (Fun daç ão Abrinq, 2007). 

Com isso, fica evi den te que a ex plo raç ão do tra bal ho in fan til ex tra -
po lou o âmbi to res tri to das naç ões, para se tor nar um pro ble ma de or dem 
mun dial. Ou seja, a pro duç ão de mer ca do rias por crian ças, para ex por -
taç ão, a trans ferê ncia de cer tas em pre sas para paí ses que re co rrem ao
uso da for ça de tra bal ho in fan til, a am pliaç ão das cam pan has de cons -
cien ti zaç ão do tra bal ho in fan til e a in serç ão do tema nas po lí ti cas do co -
mér cio ex te rior são ele men tos que in di cam a in ter na cio na li zaç ão de um
pro ble ma, den tro do con tex to do ca pi ta lis mo glo ba li za do. A com -
preensão da ex plo raç ão do tra bal ho in fan til, como algo vin cu la do às es -
tru tu ras do ca pi ta lis mo con tem porâ neo, re sul tou na ne ces si da de de mo -
bi li zaç ão dos se to res em pre sa riais.

No Bra sil, de acor do da dos ofi ciais (Bra sil, 2004), ado tan do-se a
fai xa etá ria de 05 a 14 anos como padrão co mum para o pe río do de 1992
a 2002, ve ri fi ca-se que o nú me ro de tra bal ha do res in fan tis re du ziu-se de
4,1 milhões em 1992 (12,1 %) para 2,1 milhões em 2002 (6,5 %) nes se
gru po etá rio. Ape sar dos di ver sos pro ble mas na es tru tu ra so cial e econô -
mi ca, de de si gual da des em ter mos de dis tri buiç ão de ren da, de cres ci -
men to da po pu laç ão in fan to-ju ve nil, cons ta ta-se uma re duç ão cons tan te
do tra bal ho in fan til no Bra sil du ran te esse pe río do.

Como se pode ve ri fi car, toda ação na área de tra bal ho in fan til pro -
cu rou con si de rar o ple no de sen vol vi men to fí si co, in te lec tual e mo ral
das crian ças, bem como a com preensão da com ple xi da de en vol vi da em
cada si tuaç ão ou ex pe riên cia vi vi da. O com ba te ao tra bal ho in fan til
deve le var em con ta to das as mo ti vaç ões de or dem cul tu ral, econô mi ca,
po lí ti ca e so cial. O com ba te do tra bal ho in fan til so men te será pos sí vel
com atuaç ão efe ti va dos po de res pú bli cos e da cons cien ti zaç ão e  atua -
ção de toda a so cie da de, cien te, por tan to, de sua res pon sa bi li da de na
cons truç ão de uma cul tu ra e edu caç ão de res pei to aos di rei tos das crian -
ças. Afi nal, como le cio na Bob bio (2004: 43) “o pro ble ma fun da men tal
em re laç ão aos di rei tos do ho mem, hoje, não é tan to o de jus ti fi cá-los,
mas o de pro tegê-los”. Assim, sob os fun da men tos dos pa ra dig mas dos
or ga nis mos in ter na cio nais e da Cons ti tuiç ão bra si lei ra, a fa mí lia, o Esta -
do e a so cie da de de vem as se gu rar a to das as crian ças o di rei to à vida,
dig ni da de, saú de, ali men taç ão, edu caç ão, la zer, cul tu ra, res pei to, li ber -
da de e con vivê ncia fa mi liar e co mu ni tá ria, de for ma in di vi sí vel, co lo -
can do-as a sal vo de toda ne gligê ncia, dis cri mi naç ão, ex plo raç ão, violê -
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ncia, cruel da de e opressão, in clu si ve res guar dan do-as de to das as pes -
soas ines cru pu lo sas que, sob os aus pí cios do tra bal ho, vi sam a ex plo -
rá-las em sua dig ni da de.

Con clus ões

Nas úl ti mas dé ca das, a ex pansão e a ge ne ra li zaç ão da pro teç ão in -
ter na cio nal dos di rei tos hu ma nos tam bém pos si bi li ta ram que se vol tas se 
a atenç ão aos di rei tos ati nen tes a di ver sas ca te go rias de pes soas pro te gi -
das, ti das como ne ces si ta das de pro teç ão es pe cial, a exem plo dos di rei -
tos da crian ça. 

No Bra sil, a le gis laç ão pas sou por vá rias mo di fi caç ões, com a re -
gu laç ão do in gres so das crian ças nas re laç ões de tra bal ho, de vi do à for te
pressão dos or ga nis mos in ter na cio nais, que in ves ti ram na in ter na cio na -
li zaç ão das con cepç ões e le gis laç ões exis ten tes nos paí ses oci den tais. A
le gis laç ão bra si lei ra, en tre as dé ca das de 1940 e 1980, fa cul tou a ex plo -
raç ão pre ma tu ra da for ça de tra bal ho in fan til, uma vez que as crian ças
eram de fi ni das como ob je tos de tu te la, in ca pa zes, “me no res”, com as
obri gaç ões de obe diência e sub missão, em re laç ão ao Esta do e aos seus
ge ni to res. 

Com a pro mul gaç ão da Cons ti tuiç ão de 1988 e do Esta tu to da
Crian ça e do Ado les cen te, de 1990, bem como pela ra ti fi caç ão das Con -
venç ões Nºs 138 e 182, e ediç ão de le gis laç ão in fra cons ti tu cio nal per ti -
nen te, es ta be le ce ram-se me di das de ju ris di cio na li zaç ão, que im pe dem a
in cor po raç ão da crian ça ao mun do do tra bal ho, como for ma de ga ran tir
seu ple no de sen vol vi men to fí si co e so cial. A crian ça pas sou, então, a ser
per ce bi da sob a égi de da Dou tri na da Pro teç ão Inte gral, tal como pro -
pug na vam os or ga nis mos in ter na cio nais de de fe sa dos di rei tos da crian -
ça. Isso sig ni fi ca que as crian ças pas sa ram a ser con si de ra das su jei tos de 
di rei to, em con diç ões pe cu lia res de res pei to e de sen vol vi men to. Assim,
a nova Cons ti tuiç ão e o ECA tor nam-se mar cos es tru tu ran tes de pro ces -
sos de cons truç ão so cial de uma infância as so cia da a uma vida dig na, à
inocência, às brin ca dei ras, à ale gria, aos es tu dos e ao não-tra bal ho.
Além dis so, tor nam-se mar cos da pro moç ão, con tro le e ga ran tia dos di -
rei tos das crian ças, que ba li zam a adoç ão de po lí ti cas pú bli cas, para a
proi biç ão e erra di caç ão de to das as for mas de tra bal ho in fan til, em con -
sonâ ncia com as dou tri nas da ONU, Uni cef e OIT. 

Nes te con tex to, a pressão dos or ga nis mos in ter na cio nais, a re gu -
laç ão ju rí di ca, a atuaç ão dos órgãos pú bli cos e suas po lí ti cas pú bli cas, a
atuaç ão das or ga ni zaç ões da so cie da de ci vil, de sin di ca tos e do se tor
pro du ti vo, con tri buí ram, de for ma in ci si va, para a re duç ão da in cidência 
de tra bal ho in fan til nos úl ti mos tem pos. A pressão in ter na cio nal, a pro -
mul gaç ão das leis e apro priaç ão de no vos dis cur sos, por par te de gru pos
or ga ni za dos da so cie da de ci vil e ins ti tuiç ões, cons ti tuem mu dan ças de
men ta li da de e com pro mis sos com a erra di caç ão do tra bal ho in fan til.

150 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



As di re ti vas ju rí di cas in ter na cio nais, ge ra das à luz da con cepç ão
de infância dos paí ses oci den tais, ca pi ta lis tas e de sen vol vi dos, são
trans plan ta das para os paí ses pe ri fé ri cos, por meio da in ter ferência de
or ga nis mos in ter na cio nais. Tor na-se evi den te que a le gis laç ão re con he -
ce a in serç ão pre co ce no mun do do tra bal ho como um pro ble ma so cial,
em razão de seus efei tos per ver sos so bre a saú de, o de sen vol vi men to fí -
si co e a es co la ri zação, cu jos fu tu ros des do bra men tos, ine vi ta vel men te,
fi carão mar ca dos pe las pre ca rie da des so cial e pro du ti va. A re dução
cons tan te do tra bal ho in fan til no Bra sil, na úl ti ma dé ca da, evi den cia um
avan ço im por tan te, ape sar dos di ver sos pro ble mas so cio-cul tu rais e
econô mi cos en fren ta dos pe las crian ças e ado les cen tes. Indu bi ta vel men -
te, a atuação dos or ga nis mos in ter na cio nais, como ONU, OIT e Uni cef,
dos órgãos pú bli cos, de or ga ni zaç ões da so cie da de ci vil, de sin di ca tos e
do se tor pro du ti vo, está con tri buin do para o apri mo ra men to da le gis -
lação, fis ca li zação, es tu dos e aç ões no com ba te e erra di cação do tra bal -
ho in fan til.

No en tan to, as con cepç ões uni ver sais de infância des con si de ram as 
es pe ci fi ci da des econô mi cas, po lí ti cas e cul tu rais das so cie da des, onde
tais dis po si ti vos le gais são trans plan ta dos, ou mes mo as raz ões que le -
vam as fa mí lias em po bre ci das a acei tar na tu ral men te a in cor po raç ão de
seus fil hos ao mer ca do de tra bal ho. Mes mo com os avan ços da le gis laç -
ão, que am pliou lar ga men te os di rei tos e de ve res para com a infância, a
ex plo raç ão da mão-de-obra in fan til tor na-se pro ble ma de di fí cil re so luç -
ão. O po der econô mi co, sob a ló gi ca do sis te ma ca pi ta lis ta bra si lei ro, se
so brepõe aos di rei tos ga ran ti dos em lei, daí que o en fren ta men to do pro -
ble ma do tra bal ho in fan til de ve ria por em quest ão a ele va da con cen traç -
ão de ren da e as re laç ões de po der his to ri ca men te cons truí das, bem
como cer tos va lo res, tra diç ões e có di gos mo rais exis ten tes em nos sa
so cie da de.
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Re su mo:

Orga ni zaç ões in ter na cio nais ti ve ram um pa pel im por tan te na luta
pela ga ran tia dos di rei tos da crian ça e pela re gu laç ão do tra bal ho in fan -
til. Por meio de um con jun to de pos tu la dos e ações, es sas or ga ni zações
vi sa vam à in ter na cio na li zaç ão das con cepções de infância, dos di rei tos
da crian ça e da re gu laç ão do tra bal ho in fan til, so cial men te cons truí dos
nos paí ses de sen vol vi dos. No Bra sil, a Cons ti tuiç ão de 1988 e o Esta tu to 
da Crian ça e do Ado les cen te, de 1990, in cor po ra ram o pa ra dig ma uni -
ver sal de re gu laç ão dos di rei tos da infância e das po lí ti cas pú bli cas de
com ba te ao tra bal ho in fan til. Nas úl ti mas dé ca das, por in fluência in ter -
na cio nal, hou ve avan ços sig ni fi ca ti vos na re gu lação ju rí di ca e com ba te
do tra bal ho in fan til no Bra sil, com efei tos po si ti vos nas po lí ti cas pú bli -
cas e so ciais di re cio na das para a sua erra di cação.

Pa lav ras-cha ve: Inter na cio na li zaç ão dos di rei tos, di rei tos hu ma -
nos, di rei tos da crian ça, tra bal ho in fan til, re gu laç ão ju rí di ca, Bra sil. 

Inter na tio na li za tion of child rights and their re per cus sions
in the le gal re gu la tion and fight against child la bor in Bra zil

Abstract:

Inter na tio nal or ga ni za tions have pla yed an im por tant role in the
fight for gua ran teeing child rights and re gu la ting child la bor. Through a
co llec tion of pos tu la tes and ac tions, tho se or ga ni za tions have ai med for
the in ter na tio na li za tion of child hood con cep tions, child rights and child
la bor re gu la tion so cially built in de ve lo ped coun tries. In Bra zil, the
Cons ti tu tion of 1988 and the Child and Ado les cent Sta tu te of 1990 have
in cor po ra ted the uni ver sal pa ra digm of re gu la tion for child rights and
pu blic po li cies for figh ting child la bor. In the last de ca des, un der in ter -
na tio nal in fluen ce, sig ni fi cant pro gress has oc cu rred in the le gal re gu la -
tion and fight against child la bor in Bra zil, with po si ti ve ef fects in the
pu blic and so cial po li cies ai med to its era di ca tion.

Key-words: Inter na tio na li za tion of rights, hu man rights, child
rights, child la bor, le gal re gu la tion, Bra zil.
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