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A Revista Humanidades e Inovação, editada pela Universidade 
Estadual do Tocanti ns (Uniti ns) - tem por objeti vo a difusão de 
estudos e pesquisas de professores e alunos de pós-graduação, 
pesquisadores e gestores de insti tuições de ensino superior e 
de pesquisa, gestores de associações cientí fi cas e profi ssionais, 
dirigentes e demais órgãos envolvidos na formação de pessoal 
e produção cientí fi ca, relati vos ao conhecimento cientí fi co das 
áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Lin-
guísti ca, Letras e Artes, com especial enfoque para a linguagem 
e processos educati vos, comunicação, educação e tecnologia, 
sociologia e processos de inovação gerenciais, sociais e tecno-
lógicos.
Somente serão aceitos arti gos originais oriundos de pesquisa 
cientí fi ca. A submissão de um arti go implica que o mesmo não 
tenha sido publicado anteriormente e que não tenha sido en-
viado simultaneamente a outro periódico.

Políti cas de Seção
Editorial
Arti gos – divulga trabalhos de caráter acadêmico-cientí fi co.
Experiências inovadoras: experiências nacionais e internacio-
nais desenvolvidas por insti tuições que tenham caráter inova-
dor.
Os arti gos podem ser submeti dos em português, espanhol, in-
glês e francês. Não há taxa para submissão e avaliação de arti -
gos.
Em caso de arti go de autoria coleti va, o texto deverá ser sub-
meti do pelo primeiro autor (ou autor de contato). Em caso de 
aprovação, todos os autores deverão mostrar sua conformidade 
com o manuscrito a ser publicado. A revista não aceita arti gos 
com mais de três autores, a não ser em casos excepcionais que 
devem ser sempre justi fi cados à Editoria e aprovados pela Co-
missão Editorial. 
A publicação de arti gos está condicionada a pareceres de mem-
bros da Equipe Editorial da revista: Comissão Editorial (inclui os 
editores da revista e pesquisadores com estatuto similar ao de 
“editores associados”, que se reúnem periodicamente para a 
tomada de decisões, contribuindo de forma ati va na gestão edi-
torial e no fl uxo de avaliação); Conselho Editorial (consti tuído 
por avaliadores ad hoc brasileiros e estrangeiros de reconheci-
da experti se, é responsável por apoiar os editores na tomada 
de decisão sobre os arti gos recebidos, contribuindo assim para 
a qualidade e o controle cientí fi co da revista).
Os arti gos recebidos passam pela avaliação da Editoria, é de ca-
ráter estritamente formal e avalia se o texto segue as normas 
editoriais e de apresentação. Depois, a Comissão Editorial deci-
de se o arti go se adequa ou não ao escopo da revista. Em caso 
negati vo, elabora uma carta explicando os moti vos da rejeição. 
Em caso positi vo, indica nomes de avaliadores ad hoc, sempre 
doutores e com reconhecida experti se no tema. 
A Revista Humanidades & Inovação adota os preceitos éti cos 
previstos pela CONEP/CEP/Uniti ns (htt ps://www.uniti ns.br/
nPortal/cep) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tí fi co e Tecnológico (htt p://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes)

Políti ca de Acesso Livre
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, se-
guindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhe-
cimento cientí fi co ao público proporciona maior democrati za-
ção mundial do conhecimento.
Submissões (On-line)
Diretrizes para Autores
A contribuição deve ser original e inédita e não estar sendo ava-
liada para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se 
justi fi car em “Comentários ao editor”. Substi tua o nome dos au-
tores por XXXX (fi liação e e-mail também) para garanti r a ava-
liação às cegas.
Os arti gos devem ter de 15 a 20 páginas, digitadas em fonte 
Arial, corpo 12, espaçamento 1,5 e margens 2,5cm, em papel 
tamanho A4.
O tí tulo, em caixa alta, deve estar destacado em negrito, com 
alinhamento centralizado e entrelinha simples. Na linha seguin-
te, deve ser indicada a versão do tí tulo em inglês ou espanhol 
ou francês ou italiano.
O nome do(s) autor(es) não deve constar no arquivo.
O resumo, de 100 a 150 palavras, em português e em inglês 
(ou espanhol ou francês), deve ser em corpo 11, alinhamento 
justi fi cado, entrelinha simples. O termo “Resumo” deve estar 
em negrito, seguido de dois pontos. As palavras-chave, em por-
tuguês e em inglês (ou espanhol ou francês ou italiano), devem 
ter a mesma confi guração do resumo. O termo “Palavras-cha-
ve” deve estar em negrito, seguido de dois pontos. Extensão 
de 3 a 5 palavras, separadas entre si por ponto concluídas com 
ponto fi nal. Para facilitar a localização em consultas bibliográfi -
cas, as palavras-chave devem corresponder a conceitos gerais 
da área do trabalho.
Imagens, quadros ou gráfi cos que acompanharem o texto de-
vem: estar em escala de cinza; constar dentro do documento 
no espaço previsto; ser enviados em arquivos separados, para o 
caso de problemas na formatação.
As citações com até 3 linhas devem ser marcadas com aspas 
duplas e inseridas no corpo do texto. A citação que ultrapassar 
3 linhas deve ser recuada e inserida em parágrafo próprio, com 
recuo de 4cm, fonte Arial, corpo 10, alinhamento justi fi cado, 
entrelinha simples. A citação deverá conter o nome do autor, o 
ano da obra e as páginas, apresentadas de acordo com os casos 
exemplifi cados abaixo.
Exemplos de citações e referências, conforme as normas da 
ABNT (NBR 6023).

Declaração de Direito Autoral
A submissão de originais para este periódico implica na transfe-
rência, pelos autores, dos direitos de publicação impressa e digi-
tal. Os direitos autorais para os arti gos publicados são do autor, 
com direitos do periódico sobre a primeira publicação. Os autores 
somente poderão uti lizar os mesmos resultados em outras pu-
blicações indicando claramente este periódico como o meio da 
publicação original. Em virtude de sermos um periódico de acesso 
aberto, permite-se o uso gratuito dos arti gos em aplicações edu-
cacionais, cientí fi cas, não comerciais, desde que citada a fonte.

HUMANIDADES & INOVAÇÃO 
Palmas,  agosto de 2020

Publicação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação



6 Revista Humanidades e Inovação v.7, n.19 - 2020

Sumário
PANDEMIA E NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL: A SOCIEDADE 
ENTRE UMA DEMOCRACIA POSSÍVEL E UM ESTADO NECESSÁRIO ...........................................................10
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: DILEMAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AS 
ALTERAÇÕES NORMATIVAS COM A PANDEMIA DA COVID-19 ...................................................................33
O ACESSO À JUSTIÇA PELOS GRUPOS VULNERÁVEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 ............49
EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E PANDEMIA: NOVAS DEMANDAS PARA O ESTADO ..........................62
A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DE JOGOS COOPERATIVOS 
NA AMAZÔNIA PARAENSE ........................................................................................................................... 75
DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL .................................................90
A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO ESSENCIAL À PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 
103
ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS PARA A PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS .......................................................................................................114
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSÃO ESCOLAR E DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR INVISÍVEL 
DENTRO DA ESCOLA ...................................................................................................................................127
REFLEXÕES SOBRE A DESTITUIÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO BRASIL 
NO TEMPO PRESENTE  ...............................................................................................................................139
O LUGAR DA LUTA POR DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS ......................154
DIREITOS HUMANOS E DIREITO EDUCATIVO: A EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL ......................................................................................................................................................... 168
MÍDIA, EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS........................178
ÉTICA DA ALTERIDADE NA EDUCAÇÃO JURÍDICA E A LEGITIMIDADE DOS NOVOS DIREITOS ................195
O COMÉRCIO DA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O AUMENTO DA DESIGUALDADE NO BRASIL ..
208
EDUCAÇÃO POPULAR E CIDADANIA:  PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO POPULAR E DOCÊNCIA FACE AOS 
DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA .........................................218
LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ACCIÓN PEDAGÓGICA ..............................................233
RESPONSABILIDADE CIVIL DIGITAL: A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E OS LIMITES DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO NO ÂMBITO DAS REDES SOCIAIS  ..........................................................................................245
A LEI MARIA DA PENHA EM FOCO: ANÁLISE À LUZ DA CONSTITUCIONALIDADE, CONVENCIONALIDADE E 
ASPECTOS PROCESSUAIS  ...........................................................................................................................258
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: LEI MARIA DA PENHA - CONQUISTAS E DEFICIÊNCIAS ..275
A CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS DOS CRIMES SEXUAIS: OS DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DESSA 
NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO SUS .......287
O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NA CONDENAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO ..............302
A INCLUSÃO DOS SERVIDORES LGBT NO SERVIÇO PÚBLICO TOCANTINENSE.........................................312
DOS AVANÇOS DE 1988 À CENA INSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA: A ATUALIZAÇÃO DA (SUB) 
REPRESENTAÇÃO FEMININA EM CARGOS POLÍTICOS ..............................................................................318
MINORIAS SOCIAIS NA MÍDIA IMPRESSA: UMA ANÁLISE DE NOTÍCIAS VEICULADAS NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO .........................................................................................................................................345
IMPLICAÇÕES DA CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL FRENTE AOS DIREITOS SEXUAIS E 
REPRODUTIVOS: UM OLHAR SOBRE A AUTONOMIA DA MULHER .........................................................359
O FEMINICÍDIO EM TESES E DISSERTAÇÕES ENTRE 2009 E 2018: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
ACADÊMICA ................................................................................................................................................370
DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES NAS PRISÕES: A INSERÇÃO DO GÊNERO NAS DECISÕES JUDICIAIS E 
AS REGRAS DE BANGKOK ...........................................................................................................................387



7 Revista Humanidades e Inovação v.7, n.19 - 2020

A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO 
BRASIL: DO CASO À LEI MARIA DA PENHA ................................................................................................402
DERRUBADA AOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS: ATENUANTES PROMOVIDAS PELO GOVERNO 
BOLSONARISTA E PELA PANDEMIA DA COVID-19 .....................................................................................417
A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA COMO FORMA DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA .428
CRIMINALIDADE FEMININA: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL CRIMINOLÓGICO DAS MULHERES 
PROCESSADAS NA CIDADE DE BRUMADO, BAHIA....................................................................................440
DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO E CRIMINOLOGIA CRÍTICA FEMINISTA: POR QUE IMPORTA SABER A 
OPINIÃO DOS ESTUDANTES DE DIREITO ...................................................................................................456
MULHER NO CANTEIRO DE OBRAS: DIFICULDADES E PRECONCEITOS ...................................................472
“ESSA MULHER”: A REMOÇÃO AUTORITÁRIA DE DEBORAH DUPRAT DO CONSELHO NACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS ........................................................................................................................................  
487
DIREITOS HUMANOS E TERRITORIALIZAÇÃO: O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER SOB A 
PERSPECTIVA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ...................................................501
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS: NOTAS SOBRE A LEI DE 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM MATO GROSSO DO SUL .................518
DIREITOS HUMANOS E CONTEMPORANEIDADES: ADOLESCENTES APREENDIDOS EM GOIÁS E 
PERSPECTIVAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS ................................................................................................533
MULHER E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO TOCANTINS: CONTANDO A HISTÓRIA DELAS ..........................545
POLÍTICAS DE INCLUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL: DOS DIREITOS EDUCACIONAIS À LGBTQIAFOBIA 
NA ESCOLA ..................................................................................................................................................560
A CRIANÇA E A PRISÃO: O ENCARCERAMENTO MATERNO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DO 
INFANTE ......................................................................................................................................................576
DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: CONEXÕES ENTRE CAPITÃES DA 
AREIA E AS MINORIAS INFANTOJUVENIS EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL DE HOJE ..........................592
TESTAMENTO VITAL: DOS CUIDADOS PALIATIVOS A SUA LEGITIMIDADE DIANTE DO DIREITO A VIDA .610
CRITICIZING AND INVESTIGATING NGOS IN IRANIAN CRIMINAL LAW ....................................................624
EVALUATING THE EFFECTS OF MISTAKE AND IGNORANCE ON USURPATION IN LEGAL CODE ...............635
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE RUPTURE OF SOCIOPOLITICAL VALUES IN IRANIAN SOCIETY ....
645
THE SUPERVISORY BODY OF THE PROBATION SYSTEM IN IRANIAN LAW ...............................................655
TRABALHO DOCENTE NA INCLUSÃO: BIOPOLÍTICA E DIREITOS HUMANOS ...........................................663
OS DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DO GARANTISMO PENAL BRASILEIRO....................................674
PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL RECIDIVA NA ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA DO ASSISTENTE 
SOCIAL  ........................................................................................................................................................687


