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Resumo 

As criancas e os adolescentes que trabalham, no intuito de sobreviver e/ou gerar a 

sobrevivencia dos seus familiares, estao submetidos aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estrategias precarias de 

reproducao da vida", que tornam a unica maneira que esses trabalhadores possuem para 

objetivar as suas existencias. Essas estrategias sao impostas pelo processo de inclusao na 

logica da reproducao do capital. Desse modo, os corpos ludicos e criativos dos 

trabalhadores infanto-juvenis sao violados pelas condicoes precarias vivenciadas por eles. 

Tais condicoes estao intimamente ligadas as relacoes que, em grande parte, sao baseadas 

pelo castigo, extorsao, salarios baixos, falta de direito trabalhista, Jornada de trabalho 

extenuante, trabalho insalubre, entre outros. Essa violacao possui a genese na logica do 

processo capitalista, que tambem esta subjacente a peculiaridade do Estado brasileiro em 

lidar com a Lei instituida, no caso, o Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA. Esse 

Estado, que e constituido nas relacoes sociais, proporciona todos os mecanismos para 

garantir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo da classe hegemonica. Com isso, a Lei so tern a sua aplicabilidade 

mediante a necessidade da reproducao do capital. 
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Abstract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Children and teenagers work for their own survival or to help their families are 

submitted to precarious strategies of life reproduction. Those are the unique form through 

which the existence of the works become real. These strategies are imposed by the process 

of inclusion in the logic of capital reproduction. In this sense, the creative bodies of the 

child Workers are violated by the deteriorated conditions under which they live. 

Such conditions are closely linked to the social relations mostly based on 

punishments, extortion, low wages, absence of labour rights, exhausting labour days, 

unhealthy work among others. This violation is originated in the capitalist process added to 

the particularities of the Brazilian State economy through the established law called "Child 

and Teenager Declaration". The State that is formed by the social relations provide all the 

mechanism for keeping the status quo of the hegemonic class. Therefore, the law is only 

applicable when it is required by capital reproduction. 
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INTRODUCAO 

O trabalho infanto - juvenil 1 tem causado preocupacoes a diversos segmentos da 

sociedade civil e do Estado. Preocupacoes intensificadas a partir da promulgacao do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente - 1990, tais como: Movimentos Sociais, ONGs 

(Organizacoes Nao Governamentais), MNMMR (Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua), CUT (Central Unica dos Trabalhadores), Pastoral da Crianca; as 

Entidades Associativas: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ABRINQ (Associacao 

dos Fabricantes de Brinquedo); Organizacoes Internacionais: UNICEF (Fundo das Nacoes 

Unidas para Infancia), OIT (Organizacao Internacional do Trabalho); Governos (Federal, 

Estadual e Municipal) e as Universidades. Tais preocupacoes suscitaram inumeros 

relatorios, livros, artigos, revistas, materias de jornais, videos, entre outros2. 

Essas analises, de um modo geral, abordam o trabalho da crianca e do adolescente 

com a perspectiva de constatar os dados estatisticos, opinioes, juizo de valor etc, sem sair 

do piano das evidencias empiricas, alem de detectarem a exclusao social como a principal 

genese da problematica. Ou seja, a exclusao torna-se elemento explicativo para a situacao 

das criancas e dos adolescentes que trabalham para manter o seu sustento e/ou de suas 

familias. 

Ao nosso ver, eleger a exclusao como causa principal dessa problematica social e 

nao sair da aparencia do problema, pois o termo exclusao social e evasivo, nao se sustenta 

enquanto explicacao. Nesse sentido, concordamos com Martins, quando declara: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nessa prdtica equivocada, a exclusao deixa de ser concebida 

como expressao de contradigao no desenvolvimento da sociedade 

capitalista para ser vista como um estado, uma coisa fixa, como se 

fosse uma fixacao irremediavel e fatal. Como se exclusao fosse 

resultado unico unilateral, da dindmica da sociedade atual; como 

se o mesmo processo nao gerasse e nao pusesse em movimento, ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 O trabalho infanto-juvenil esta sendo considerado como a ocupac3o e dispendio de energia fisica e mental de 
criancas de quatro a onze anos de idade e adolescentes de doze a dezessete anos de idade que trabalham para 
sobrevivencia imediata, sendo ou n3o assalariados 
2 Tivemos o cuidado minucioso de ler e relacionar os seguintes trabalhos que, ao nosso ver, so constatam os 
fatos, sao: FAUSTO & CERVINI (Org.), 1996; COSTAS.1995, 1994; GARCIA (org.), 1994; SULTON, 
1994; DIMENSTEIN, 1994; HUZAK e AZEVEDO, 1994; OLF/EIRA, 1989; RELATORIO, 1984; 
RELATORIO, !987; entre outros. 
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mesmo tempo, a interpretagao critica (...)." (MARTINS, 1997. 
p:17). 

A exclusao, na verdade, tem um conteudo superficial, que nao sai da mera 

constatacao dos fatos, constituindo-se, assim, como "categoria da pratica". Portanto, a 

demonstracao empirica do fenomeno nao se explica por si so, como nos afirma Mills: 

"O objetivo da pesquisa empirica e solucionar desacordos e 

duvidas sobre os fatos, e assim tortiar mais frutiferas as discussoes, 

dando a todos os lados maior base substantiva. Os fatos 

disciplinam a razao, mas a razao e a guarda avangada de qualquer 

campo de conhecimento" (MILLS, 1975.p:221) 

Dessa forma, segundo Evangelista, "empirismo e conceber o processo do 

conhecimento como uma modalidade de extraqao da verdade a partir do 

real"(EVANGEUSTA,1985. p:10). 

Por isso, entendemos que urge a necessidade de uma nova abordagem, no intuito de 

se entender a violencia e a exploracao do trabalho das criancas e dos adolescentes nos 

nexos das relacoes sociais. Nesse caso, tivemos a postura sociologica de nos enveredar no 

proposito cientifico de investigar as relacoes sociais, retirando-as das "malhas da 

evidencia", no processo teorico de montagem-desmontagem-remontagem da realidade - no 

real3 - construindo uma analise critica dos fenomenos, atraves da imaginacao sociologica. 

(MILLS, 1975. p: 211-243). 

Realizamos um estudo na tentativa de analisar o porque de milhoes de criancas e 

adolescentes continuarem trabalhando numa sociedade que possui uma legislacao 

especifica, no caso o Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA e a propria Constituicao 

Federal - CF, que os protege da exploracao do trabalho. 

Para respondermos a essa problematica, optamos por eleger a especificidade da 

cidade de Feira de Santana-BA, e em como esta configurada essa incongruencia entre a Lei 

e a situacao de violencia por que passam os trabalhadores infanto-juvenis. Um dos 

elementos utilizados para tanto foi a analise das ingerencias do poder publico da cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 cf: ALBUQUERQUE, 1982 
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(Prefeitura, Camara Municipal, Juizado, Ministerio Publico e Delegacia Regional do 

Trabalho) e das Organizacoes nao Governamentais, na tentativa de solucionar essa 

situacao. 

A perspectiva metodologica que utilizamos e ter o ambito da cidade de Feira de 

Santana como ponto imediato do dialogo teorico com a totalidade da sociedade brasileira, 

sem que se percam de vista os aspectos especificos e particulares, de modo que sua 

particularidade nao seja identica a si, mas se amplie e se enriqueca com a totalidade. 

A escolha da cidade de Feira de Santana - BA, para o foco de nosso estudo, nao foi 

aleatoria, mas calcada na sua principal particularidade: a sua localizacao, que a transformou 

numa cidade com um dos maiores entroncamentos rodoviarios do pais, cortado por tres 

rodovias estaduais e as Brs, a 324, 116 e 101, que ligam a regiao Nordeste com a Sudeste e 

o Litoral com o Sertao baiano. Configurando-se, assim, num polo atrativo para o 

movimento dinamico de migracao (idas-vindas e de vindas-idas), cujos motivos vao desde 

a fuga dos longos periodos de estiagens ate a falta de perspectiva de emprego, os conflitos 

pela posse da terra, bem como, a falta de oportunidade de trabalho nas cidades. Tal 

movimento dinamico reflete expectativas de sobrevivencias individuais, dos grupamentos 

e classes sociais. 

Acreditamos que essa caracteristica especifica produz, na cidade, um ambiente 

propicio para que as "familias pauperizadas" pelo contexto economico construam meios 

alternatives de sobrevivencia. E, nesse caso, as criancas e os adolescentes que sao 

integrantes dessas familias sao engajados no "mundo do trabalho" e engendram, no ambito 

da cidade, espacos de trabalho, luta, vida e saberes. Esses espacos sao materializados pelos 

ditames de uma relacao de exploracao e violencia, que e objeto da presente pesquisa. 

Essa situacao, por sua vez, esta intimamente ligada a relacao de exploracao e 

violencia produzida socialmente, nao se encontra desvinculada da universal idade das 

situacoes das outras criancas e adolescentes que trabalham nas grandes e medias cidades 

brasileiras para proverem a sobrevivencia no cotidiano. 
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Ressaltamos que a escolha do "espaco urbano" como escopo da nossa pesquisa nao 

esta demarcada pela concepcao da dicotomia entre o espaco urbano e o rural4, posto que, 

nao temos o objetivo de demonstrar a preponderancia de um sobre o outro. Mesmo porque 

o processo dos fluxos migratorios e um dos elementos de constituicao/descoiistituicao de 

um e de outro, ou, em outras palavras, um constroi/destroi o outro simultaneamente em 

uma dinamica contraditoria e, ao nosso ver, a migracao e uma das "pontes" da interacao 

entre rural e urbano como especificidades que se relacionam no ambito da sociedade 

capitalista. 

Nao obstante, conforme afirmamos, o nosso ponto imediato, a cidade de Feira de 

Santana, configura-se em "uma trajetoria dialetica", na tentativa de uma explicacao 

sociologica da problematica ora delineada. Nao temos o intuito de demonstrar o urbano 

como preponderante do rural, mas com uma relacao de interdependencia. A concepcao 

dicotomica entre o rural e o urbano e tipica de algumas correntes da sociologia rural, 

como nos declara Martins: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ela [a Sociologia Rural] esta voltada para um objeto - o 

meio rural - entendido como meio social interno qualitativamente 

diferente do meio urbano, e se traduz na prdtica pela intervencao 

no mundo rural, intervencao essa que explicita ou implicitaniente 

visa a realizar a hegemonia do urbano sobre rural. O rural e 

segmento, isolado, definido, e a intewencao que nele se processa 

tern como instrumento a Sociologia rural. (MARTINS, 1986. p: 31) 

A construcao do nosso objeto passa por uma delimitacao, que e a cidade de Feira de 

Santana, sem separa-la de uma universalidade e muito menos isolando-a de um contexto 

historico da sociedade. Por isso, realizaremos a interacao entre o campo e a cidade como 

especificidades que se relacionam, visto que: 

"O rural nao e uma ficcao ou uma mistificacao. O rural e 

produto necessdrio de um modo de construir a realidade social; 

construir no nivel do entendimento que se pode ter sobre essa 

mesma realidade numa determinada formagdo social, como a 

capitalista. E um ponto de partida, mas nao pode ser, ao mesmo 

tempo, o ponto de chegada. "(Idem, p:36) 

4 cf: MARTINS (org.), 1986 
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Uma consideracao a ser ponderada e sobre o trabalho das criancas e dos 

adolescentes na cidade, ja que elas, tambem, na zona rural, trabalham e enfrentam situacoes 

parecidas. Portanto, nossa escolha foi devido a um aspecto: o trabalho infanto-juvenil no 

campo possui suas especificidades, mas, outrossim, possui uma articulacao intima com o 

trabalho infanto-juvenil nas cidades, no qual ambos se substanciam na totalidade social. 

Alem disso, os fluxos migratorios nos apontam pontes que convergem para a mesma 

situacao de violencia contra os "trabalhadores prematuros"5 Vide as fotos 1 e 2. 

Dentro deste pensamento, abordamos, do ponto de vista sociologico, o trabalho 

como categoria prioritaria para analisar a realidade de violencia enfrentada pelas criancas e 

pelos adolescentes trabalhadores do espaco da cidade, aqueles que executam atividades, tais 

como: engraxates, vendedores ambulantes, guardadores e lavadores de carros, jornaleiros, 

"ajudantes" de mecanicos e de pedreiros, entre outros. Com isso, compreendemos as 

mudancas e permanencias da concepcao hegemonica sobre a infancia e adolescencia na 

historia recente no Brasil. 

Neste estudo, que partiu do fenomeno empirico (constatacao), utilizou-se de 

conceitos elaborados pela Ciencia Humana. Para isso, foi necessario uma incursao teorica, 

atraves dos estudos da Historia, Sociologia, Antropologia e Economia, com o cuidado de 

nao confundir os respectivos limites epistemologicos de cada esfera do conhecimento. 

O nosso intuito foi discutir a violencia enquanto aviltamento do corpo ludico e 

criativo das criancas e dos adolescentes, que necessitam trabalhar para gerir ou contribuir 

com o orcamento familiar. Essa violacao e fruto do processo da reproducao do capital, que 

promove, tambem, as disparidades sociais. Nesse processo, milhoes de trabalhadores em 

tenra idade sao arregimentados para o "mundo do trabalho adulto". 

5Citamos como exemplos dessa situacao, o trabalho no sisaL na regiSo sisaleira do Estado da Bahia; nas 
carvoarias do Mato Grosso do Sul; na cultura da cana-de-acucar, na cidade de Campos - RJ. Zona da Mata 
Pernambucana, Reconcavo Baiano e outras regioes do pais, onde milhares de criancas e adolescentes 
trabalham, realizando athidades, como: o preparo dos tocos para rebrota, na capina do mato, queima das 
palhas, no corte da cana, na moenda, nas caldeiras (o calor das caldeiras chega a mais de 60° graus 
centigrados); entre outros. Sobre o trabalho infanto-juvenil no campo ver: SANTOS, 1997; SULTON, 1994; 
DIMENSTEIN, 1995; HUZAK e AZEVEDQ. 1994; ANDRADE, 1993; MARTINS, 1993; GNACCARTNI, 
1993; entre outros. 



Foto 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotos da Assessoria de Comunlcacao da UEFS, cedidas gentilmente pelo NEC-

UEFS 
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Tal violencia interage com a especificidade do Estado em tratar a Lei, essa 

especificidade que remonta a formacao historica da sociedade brasileira, onde a Lei foi e 

continua sendo conhecida/desconhecida da populacao. Noutras palavras, o ECA existe e 

nao existe simultaneamente no dia-a-dia da sociedade. Tambem o nao cumprimento das 

politicas publicas (educacao, saude, lazer, transporte, geracao de empregos, habitacao, 

saneamento, entre outros) para a realidade de milhoes de criancas e adolescentes 

trabalhadores. Esse nao cumprimento do ECA e devido a negligencia do Estado em nao 

efetivar essas politicas, razao pela qual devemos ter algum entendimento da constituicao do 

Estado nacional brasileiro. 

Por fim, estruturamos este trabalho em tres capitulos. No primeiro, tratamos de 

fundamentar, teoricamente, a relacao do Estado e da sociedade frente a incongruencia da 

Lei com a permanencia da violencia do trabalho infanto-juvenil. E apresentamos, de 

maneira panoramica, a formacao do Estado brasileiro, com o objetivo de compreender a 

especificidade do Estado em lidar com a Lei. 

No segundo capitulo, demonstramos a particularidade da cidade de Feira de Santana 

- BA. Isto porque Feira de Santana possui caracteristicas especificas, que produzem um 

cenario social propicio (o que nao foge da situacao geral do pais), para que as criancas e os 

adolescentes sejam explorados como forca de trabalho, em condicoes precarias, com longas 

jornadas (de 10 a 12 horas diarias), em ambientes insalubres, entre outras situacoes, as 

quais ocasionam mutilacoes fisicas, psicologicas e a violacao do corpo liidico e criativo do 

que consideramos trabalhadores infanto-juvenis. 

Neste capitulo, tambem apresentamos o processo de elaboracao do ECA, que foi 

fruto da participacao das organizacoes representativas da sociedade civil. Para isso, 

levamos em conta o golpe militar de 1964 como "divisor de aguas", porque, a partir desse 

periodo, houve uma redefinicao das diretrizes politicas para distinguir geopoliticamente 

"areas" de soberania e seguranca nacional. 

No ultimo capitulo, abordamos o processo de "pauperizacao" enfrentado pelas 

familias da classe dos nao proprietaries dos meios de producao que, tambem, tern sua 



genese nas politicas economicas implementadas pelo governo, tentando associar com a 

analise das ingerencias do poder publico na cidade de Feira de Santana e das Organizacoes 

nao Governamentais, na tentativa de solucionar essa situacao. 
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CAPITULO I 

A Producao Social do Trabalho Infanto-juvenil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os Homens fazem sua propria historia, 

mas nao fazem como querent; nao a fazem sob 

circunstdncia de sua escolha e sim sob aquelas com 

que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas 

pelopassado "(MARX, 1997. p: 21). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 - Introducao 

Neste capitulo, tratamos de fundamentar teoricamente a relacao do Estado e da 

sociedade frente a incongruencia da lei com a permanencia da violencia do trabalho 

infanto-juvenil. Desse modo, abordamos a categoria trabalho como fundamental para o 

entendimento das mudancas e as permanencias da concepcao hegemonica sobre a infancia e 

adolescencia na historia brasileira recente, alem de apresentar, de maneira panoramica, a 

formacao do Estado brasileiro, no intuito de compreender a especificidade do Estado em 

intervir nas "questoes sociais". Entendemos que esses aspectos se relacionam entre si e que, 

no cerne da nossa problematizacao, eles devem estar explicitados em nossa argumentacao e 

permeados em nosso objeto de pesquisa (a exploracao dos trabalhadores infanto-juvenis). 

1.2 - A Producao Social do trabalho infanto-juvenil no Brasil. 

A partir da metade da decada de oitenta deste seculo, houve uma crescente 

discussao politica sobre a situacao das criancas e dos adolescentes na sociedade em geral, 

com a participacao da Igreja, das assistentes sociais, medicos, juristas, "organizacoes 

populares", do Unicef (Fundo das Nacoes Unidas para Infancia) entre outros, ratificados 

pela Constituinte e a Constituicao Federal de 1988 - CF, que culminaram na elaboracao do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA. Com isso, em junho de 1990, o governo 

brasileiro promulgou o ECA, sendo considerado por muitos como uma das Leis mais 

avancadas do mundo em relacao ao direito da crianca e do adolescente, criando 

instrumentos para a intervencao do Estado para solucionar os problemas da infancia e da 
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adolescencia em "situacao de vulnerabilidade social"6. O estatuto esta em consonancia com 

a Constituicao Federal - CF, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do artigo 227, onde se le. 

Art.227- " E dever da Familia, da sociedade e do Estado, 

assegurar a crianca e ao adolescente com absoluta prioridade, o 

direito a vida, a saude, a alimentacao, a educagao, ao lazer, a 

proflssionalizagao, a cidtura, a dignidade, ao respeito, a liberdade 

e a convivencia familiar e comunitdria, alem de colocd-la a salvo 

de toda forma de negligencia, discriminagao, exploragao, 

crueIdade, opressao"7. 

Dentro dessa concepcao, as criancas e os adolescentes passam a ser encarados 

enquanto sujeitos de direitos que devem ser protegidos pelo Estado e pela sociedade. A fase 

da vida, infancia e adolescencia, torna-se um periodo essencial para a formacao do cidadao, 

portanto, um momento de aprendizagem do ludico, do desenvolvimento intelectual, fisico e 

moral. Resta ao Estado fomentar politicas publicas que garantam a construcao dessa "nova 

concepcao" de infancia e adolescencia. 

No entanto, apesar do conteudo do ECA e da propria CF, existe uma parcela 

significativa de criancas e adolescentes que trabalham, na tentativa de equilibrar o 

orcamento familiar ou, ate mesmo, gerar o proprio orcamento. Sao cerca de 12% da PEA 

(Populacao Economicamente Ativa), aproximadamente 7,5 milhoes de criancas e jovens 

ente dez a dezessete anos de idade, sendo 40% formado de adolescentes entre 10 a 14 anos 

(IBGE/PNAD-1991 apud: http: www. Fundabring.org.br/trabalhoinfantin8. Eles vivem um 

paradoxo, porque sao criancas e adolescentes, trabalhadores aceitos socialmente e, ao 

mesmo tempo, nao ganham "visibilidade social", nem como crianca, nem como adolescente 

e nem como estudante, nem mesmo como "cidadao". Vivem nesse limite fragil entre o 

trabalho e a infancia/adolescencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Esse termo e usual entre as ONGs (OrganizacSes Nao Governamentais), que possuem projetos com criancas 
e adolescentes no contexto das ruas. Tambem o UN1CEF (Fundo das NacSes Unidas para Infancia) e o 
MNMMR (Morimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua) utilizam este termo. Estamos utilizando-o 
apenas para fazer referenda ao carater de abrangencia que ele significa. 
7 Constituicao, 1998: Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988, com as Alteracoes Adotadas pelas 
Emendas Constitucionais n°l/92 a 15/96 e Pelas Emendas Constitucionais n°l a 6/96. Brasilia: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edicoes Tecnicas, 1996. p:l 16. 
8 Nao existem dados oficiais sobre criancas trabalhadoras com idade inferior a dez anos. Creio que 
computando o numero das criancas com menos de dez anos, o indice aumentarl 
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A realidade dessas criancas e desses adolescentes e caracterizada por condicoes 

precarias de sobrevivencia; eles trabalham nas ruas, pracas e avenidas das grandes e medias 

cidades brasileiras e as transformam em "espaco" de "moradia", trabalho, diversao, 

mendicancia, ou ate mesmo, de pequenos furtos, ou seja, "espaco de vida". 

Nesse caso, indagamos: Por que as criancas e os adolescentes continuam 

trabalhando, ja que ha uma legislacao, no caso o ECA e a propria Constituicao Federal, que 

as protege da exploracao do trabalho? 

Entendemos que para desvendarmos o porque da permanencia do trabalho infanto-

juvenil, necessitaremos primeiro compreender a categoria trabalho e como ela se relaciona 

com a concepcao de infancia e adolescencia, numa sociedade em que a Lei proibe o 

trabalho para as criancas e protege os adolescentes da exploracao, no caso brasileiro. 

De acordo com essa perspectiva, veremos primeiramente o que e trabalho. Para 

Marx, o homem e um ser natural, porque e fruto da natureza e depende dela para 

sobreviver, mas, ao mesmo tempo, nao e natureza porque a transforma. E, ao transforma-la, 

se constitui enquanto homem, ou seja, o homem, atraves do labor, transforma a natureza e a 

si mesmo, humanizando a natureza e a si proprio. 

Nesse caso, a atividade que humaniza o homem e a natureza e o trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O trabalho e um processo entre o homem e a natureza, um 

processo em que o homem, por sua propria aqao, media, regiria e 

controla seu metabolismo com a Natureza. Ele poe em movimento 

as forqas naturals pertencentes a sua corporalidade, braqos e 

pernas, cabeqa e mao, a fim de apropriar-se da materia natural 

numa forma util para sua propria vida Ao atuar, por meio desse 

movimento sobre a Natureza externa a ele e ao modifjcd-la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua propria natureza". (MARX, 1988. 

p:142) 

O homem possui a capacidade de produzir seus meios de vida atraves do trabalho. E 

ao construir seus meios de vida, ele produz sua propria vida material. (MARX; 

ENGELS,s/a). 

"Podemos distinguir os homens dos animals pela 

consciencia, pela religiao, por tudo o que se quiser. Mas eles 
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comeqam a distinguir-.se dos animais assim que comeqam a 

produzir os seus meios de vida, os homens produzem indiretamente 

a sua propria vida material". (Idem, p: 15) 

A construcao da vida material e espiritual do homem pelo trabalho e realizada 

socialmente e determinada historicamente. A materializacao dos meios de vida necessarios 

para sobrevivencia so sao possiveis na relacao com outros homens e essa relacao e 

historica, com movimentos dinamicos e contraditorios que impulsionam a formacao do 

proprio homem e da sociedade. 

A busca da satisfacao da necessidade humana se realiza atraves do trabalho e o 

trabalho e criador e transformador. Portanto, uma atividade produtiva concreta que cria 

bens materials e a propria maneira de viver ou, em outras palavras, a producao da vida. E 

essa producao tern um carater historico. 

Entretanto, historicamente os trabalhadores foram expropriados dos seus meios de 

producao (as terras, materias-primas e os instrumentos de trabalho) no periodo de formacao 

do capitalismo. Com isso, "o direito a primogenitura", a necessidade de subsistencia 

(comer, vestir, beber, entre outros) e de se reproduzir enquanto especie ficou sendo 

realizada mediante a venda da forca de trabalho (a capacidade fisica e espiritual para 

exercer o trabalho) ao capitalista, o detentor dos meios de producao. 

O trabalhador, alijado dos meios de producao, vende ao capitalista a sua forca de 

trabalho, em troca de sua subsistencia. Dessa maneira, a forca de trabalho foi transformada 

socialmente em uma mercadoria especifica, que tern a capacidade de produzir valor. 

"(...) o trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre 

no duplo sentido de que ele dispoe, como pessoa livre, de sua forga 

de trabalho como sua mercadoria, e de que ele por outro lado, nao 

tern outras mercadorias para vender, solto e solteiro, livre de todas 

as coisas necessdrias a realizacao de sua forga de 

trabalho. "(MARX, 1989. p: 136). 

Nesse intercambio, o capitalista paga um equivalente ao tempo de trabalho para o 

trabalhador repor a sua forca de trabalho gasta no periodo da execucao deste, porem, a 

forca de trabalho e o valor de uso especifico dessa mercadoria e, no processo de producao, 

esse valor suscita mais valor, sendo apropriado pelo capitalista. 
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Essa relacao, tambem, proporciona o trabalho alienado, porque o ato de produzir 

passa a ser exterior ao trabalhador, a sua natureza nao lhe pertence mais, tornando uma 

coisa estranha; o produto final do seu trabalho passa a ser um objeto estranho e hostil. Toda 

essa situacao ocasiona alienacao do homem de si mesmo, a sua funcao vital fica restrita 

para satisfazer a sua funcao natural (comer, beber, morar, vestir, procriar, entre outros). 

(MARX, 1985. p: 109-110). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Comer, beber y engendrar, etc., son realmente tambien 

autencias funciones humanas. Pero en la abstraccion que las 

separa del ambito restante de la atividad humatia y la convierte en 

fin iinicoy ultimo son animales. " (Idem, 109) 

El animal es inmediatamente uno con su actividad vital. No 

se distingue de ella. Es ella. El hombre hace de su actividad vital 

misma objeto de su voluntad y su conciencia. Tiene actividad vital 

consciente. No es una determinacion con la que el hombre se funda 

inmediatamente. La actividad vital consciente distingue 

inmediatamente al hombre de la actividad vital animal. Justamente, 

y solo por ello, es el un ser generico. O, dicho de outra forma, solo 

es ser consciente, es decir, solo es su propriaa vida objeto para el, 

porque es un ser generico. Solo por ello es su actividad libre. El 

trabajo enajenado invierte la relacion, de manera que el hombre, 

precisamente por ser un consciente, hace de su actividad vital, de 

su esencia, un simple medio para su existencia. " (Ibidem, p: 111-

112) 

Os meios de trabalho (maquinarias, ferramentas, cada vez mais complexas), os 

objetos de trabalho (materia-prima) e o resultado final do trabalho nao pertencem ao 

trabalhador, mas ao detentor dos meios de producao. Assim, o detentor dos meios de 

producao organiza, controla e determina o processo de producao e cria, tambem, situacoes 

de viabilidade do trabalho para extracao de lucros, valorizando o seu capital. 

Dentro da logica do capital, o trabalhador se constitui enquanto trabalhador ao 

vender sua forca de trabalho e, com isso, engendra o seu meio de vida material e espiritual. 

Porem, ao mesmo tempo ele se constitui e se desconstitui, porque, ao se constituir, ele 

constitui o capitalista. Entao eles se negam e se constituem simultaneamente e 

complementarmente. O produto final do seu trabalho pertence ao capitalista. E nessa 

relacao que esta o conflito entre os detentores e os nao detentores dos meios de producao. 
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Noutras palavras, o trabalho e "peca essential" do capitalismo, pois o trabalhador 

produz riqueza para o detentor dos meios de producao e, ao mesmo tempo, edifica a sua 

miserabilidade. Nessa relacao antagonica, o trabalhador e "desumanizado", e a forca de 

trabalho e "coisificada" numa mercadoria especifica, na qual o trabalhador se estrutura e se 

desestrutura, enquanto ser criativo de carater estetico e ludico. Por outro lado, o trabalhador 

necessita de tal relacao para satisfazer as suas necessidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bestiais e so encontra prazer 

na satisfagao dessas necessidade s". (RIQUE DA SILVA, 1997. p: 10). 

A exploracao da forca de trabalho determina a producao da mais-valia. Nesse caso, 

a exploracao e uma relacao intrinseca a estrutura do capitalismo. Essa e a logica imanente 

do capital. 

"£*/ obrero es mas pobre cvanta mas riqueza produce, 

cuanto mas crece su produccion en potencia y en volumen. El 

trabajador se convierte en una mercancia ianto mas barata cuantas 

mas mercancias produce. La des\>alorizacion del mundo humano 

crece en razon directa de la valorizacion del mundo de las cosas. 

El trabajo no solo produce mercancias; se produce tambien a si 

mismo y al obrero como mercancia, y justamente en la proporcion 

en que produce mercancias en general "(MARX, 1985. p: 105). 

"Ciertamente el trabajo produce mara\>illas para los ricos, 

pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, 

pero para el trabajador choza. Produce belleza, pero deformidades 

para el trabajador. Susbstituye el trabajo por mdquinas a la outra 

parte. Produce espiritu, pero origina estupidez y cretinismo para el 

trabajador". (Idem, p: 108) 

Logo, a sociedade capitalista se produz/reproduz, de forma desigual, ao se estruturar 

a partir da relacao conflituosa entre os detentores e os nao detentores dos meios de 

producao. A desigualdade se consubstancia na posse dos meios de vida e no acesso aos 

bens e servicos disponiveis, formando uma rede de condicoes e espacos diferenciados 

socialmente. 

"Reprodugao social e a reprodugao da vida do individuo em 

sociedade. De uma sociedade que une e separa, a um so tempo, 

pelos ditames da sua natureza contraditoria. Na sua instdncia de 

dominagao economico-politico-ideologica a sociedade capitalista 

nega a humanidade do trabalhador e o automatiza, quer como 

coisa mercadoria ou como suporte dela; ou como automato 

consumista" (RIQUEDA SILVA, 1997. p:5) 
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Dessa maneira, o modo de producao capitalista cria um processo economico, 

politico e social de desigualdade, e esse processo e a propria vitalidade do sistema, ele e 

inerente ao seu movimento. As condicoes favoraveis de acumulacao do capital produz a 

retirada de um contingente de trabalhadores do cenario de producao (o desemprego), se 

bem que eles farao parte do exercito industrial de reserva e muitos nao voltarao aos seus 

empregos. Consequentemente, parte dessa classe de trabalhadores e seus familiares 

passarao a viver em condicoes de penuria. 

Contudo, o carater do capitalismo permite que haja condicoes sociais para que esse 

contingente de forca de trabalho sejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incluido no processo de valorizacao do capital, quern 

sabe, atraves das "Estrategias Perversas de Reproducao da vida" 

Estamos denominando de "estrategias perversas de reproducao da vida", como 

formas precarias de sobrevivencia, as quais estao submetidas aos nao detentores dos meios 

de producao, os que formam o contingente de desempregados. Essas formas precarias de 

sobrevivencia tornam a unica maneira que esse contingente possui para objetivar a sua 

existencia. Dessa maneira, entendemos que as "estrategias perversas de reproducao da 

vida" sao impostas pela logica do capitalista no processo de inclusao. 

Essa inclusao precaria das pessoas nas esferas de producao e de circulacao de bens e 

servicos e conveniente e necessaria a mais eficiente (e barata) reproducao do capital, 

porque se tern um elevado nivel de exploracao da forca de trabalho. 

Compreendemos que o processo de inclusao implica na construcao de "estrategias 

perversas" que se caracterizam pelas condicoes precarias de trabalho, as que degradam 

ainda mais a condicao humana dos trabalhadores. No entanto, e atraves dessas condicoes 

que os nao proprietaries dos meios de producao, sobretudo as criancas e os adolescentes, 

necessitam para reproduzirem as suas vidas e de seus familiares. Tal condicao esta 

intimamente ligada as relacoes que, em grande parte, sao baseadas pela violencia, castigo, 

extorsao, salarios baixos, falta de direito trabalhista, entre outros. Enfim, configuram-se em 

"alternativas de subsistencia", atraves de situacoes desumanas de producao/reproducao da 

existencia, que sao produzidas pela logica do capitalismo. Vide fotos 3 e 4. 
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0 nosso argumento e exemplificado na afirmacao de Martins. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A sociedade moderna esta criando uma grande massa de 

populagao sobrante, que tern pouca chance de ser de fato 

reincluida nos padrdes atuais do desenvolvimento economico. Em 

outras palasras, o periodo da passagem do momento da exclusao 

para o momento de inclusao esta se transformando num modo de 

vida. esta se tornando mais do que um periodo transitorio ". (Idem. 

p:33). Grifo nosso. 



Fotos : Augusto Pessoa, gentilmente cedidas por Artur Pessoa. 



18 

Os trabalhadores desempregados e seus familiares buscam sobreviver atraves destas 

estrategias citadas. Com isso, podemos dizer que as atividades economicas (engraxates, 

vendedores de produtos caseiros ou pequenos produtos industrializados, "ajudantes" de 

oficinas e borracharias, guardadores de carros, entre outros) exercidas pelas criancas e pelos 

adolescentes tornam-se um dos recursos que a familia utiliza para suprir as suas 

necessidades mais prementes. 

Com isso, inferimos que tais trabalhos exercidos pelas criancas e pelos adolescentes 

nas grandes e medias cidades brasileiras saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estrategias perversas de reproducao da 

vida", porque eles necessitam dessas atividades para proverem a sua subsistencia e a de 

seus familiares. Nesse caso, eles sao incluidos precocemente no mecanismo de 

"precarizacao" da condicao humana. Logo, essas estrategias proporcionam uma pessima 

qualidade de vida aos trabalhadores infanto-juvenis. 

Dentro dessas condicoes determinadas socialmente em que as criancas e os 

adolescentes estao incluidos, existem duas formas de trabalho, que sao: primeiro, o trabalho 

assalariado9 (seja no setor de producao ou de servico), que geralmente e compulsorio; e o 

segundo, o trabalho "autonomo", que se caracteriza pela venda de servicos (engraxate; 

vendedor de produtos caseiros ou industrializados; cata de papeloes, plasticos, garrafas, 

alimentos e outros dejetos que possam ser trocados ou vendidos; entre outros), no qual os 

trabalhadores recebem dinheiro ou especime para sobreviverem no imediato. Nessa 

atividade nao existe a figura do patrao. 

As duas formas de trabalho sao "estrategias perversas de reproducao da vida" e 

concorrem para arruinar o momento vital da humanizacao do homem, que e a infancia e 

adolescencia, nas quais se consubstanciam os periodos de desenvolvimento do ludico e da 

criatividade. De modo que as criancas e os adolescentes sao "arregimentados" para o 

trabalho em detrimento do que seria infancia e adolescencia, ja que seus corpos sao 

violados gradativamente pelas relacoes de exploracao e violencia. 

9 Ao nosso ver, esse trabalho e necessario para a reproducao do capital, porque os trabalhadores infanto-
juvenis recebem salarios menores em relacao aos dos adultos trabalhadores, os direitos conquistados pela 
classe trabalhadora lhes sao inacessiveis, tern jornadas ininterruptas de 10 a 12 horas diarias de trabalho, 
trabalham tanto quanto um trabalhador adulto, portanto, produzem lucro. Enfim, a mao- de- obra das criancas 
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E necessario frisarmos que nao tratamos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpo apenas no seu aspecto fisico de 

natureza biologica, mas, tambem, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de uma totalidade, onde o fisico e o espiritual 

(psiquismo, emocao, sigilo, ludico, criativo e estetico) formam um so, o corpo humano. 

Portando, ao nosso ver, e imprescindivel a crianca e ao adolescente o ludico, porque 

a brincadeira e primordial para o desenvolvimento cognitivo da infancia e da adolescencia. 

Atraves do devaneio e do ludico a crianca se relaciona com o "mundo", constroi sua 

emocao e sua imaginacao criativa. E nesse universo ludico e criativo que as criancas se 

realizam enquanto ser, ou seja, humanizam-se. 

No entanto, esse momento vital do desenvolvimento criativo e substituido pelo 

trabalho, para um numero consideravel de criancas e adolescentes, que tern no trabalho uma 

das alternativas de sobrevivencia. Vide foto 5. 

Desse modo, as criancas e os adolescentes sao sujeitos historicos que constroem os 

meios de vida dentro das condicoes materials que sao determinadas pelo processo de 

acumulacao capitalista. Tais meios sao formados por uma relacao de trabalho em que a 

exploracao e a violencia tornam-se instrumentos fundamentals para a concretude da 

producao da vida em situacao aviltante para a propria vida, ou seja, a reproducao da forca 

de trabalho infanto-juvenil esta intrinsecamente ligada a condicao de violencia. Voltaremos 

a esse aspecto mais adiante. 

e dos adolescentes e incorporada pelo processo de reproducao do capital sobre condicoes "desumanas", 
atraves do sobretrabalho. 
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Fotos da Assessoria de Comunicagao da UEFS, gentilmente cedida pelo Nucleo de Erica e Cidadania-UEFS. 
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Nessa relacao de trabalho, os meninos, as meninas e os adolescentes, quando 

vendem produtos caseiros ou industrializados, ou quando sao "ajudantes" de profissionais 

adultos (mecanicos, pedreiros, pintores de construcao civil, entre outros), ou ainda quando 

executam trabalhos domesticos (empregadas domesticas, zeladores, etc.) nao tern uma 

"visibilidade social" como trabalhadores, sao criancas e adolescentes que devem trabalhar 

para nao entrarem no mundo da delinquencia10. E, ao contrario, concordamos com Martins, 

quando diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A crianca [e o adolescente] absorvida, ja como mao-de-

obra excedente, pelo mercado de trabalho, tern o seu destino 

inteiramente submetido ao processo de reprodugao do capital e da 

sociedade "(MARTINS, 1993. p: 16). 

O trabalho assalariado da crianca e do adolescente nao e um fenomeno atual, ele 

esta ligado intimamente a historia do capitalismo. Quando as primeiras fabricas se 

mecanizaram e suscitaram o pulsar da acumulacao do capital, a forga de trabalho infanto-

juvenil foi arregimentada para enfileirar o exercito dos operarios adultos. 

Por outro lado, cabe ressaltar que a concepcao de infancia e adolescencia e uma 

construcao historica, que esta relacionada a diferentes organizacoes da producao das 

condicoes materials em que as sociedades estao inseridas ao longo do tempo. Com isso, 

para entender a situacao dos trabalhadores infanto-juvenis, e necessario se compreender a 

concepcao atual de crianca e de adolescente na sociedade brasileira11. 

1.3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Notas sobre a Concepcao da Infancia no Brasil: A Formacao 

das Classes e a Constituicao do Mercado de Trabalho. 

Para compreendermos a concepcao atual de infancia, inicialmente, apresentamos, de 

forma panoramica, as concepcoes hegemonicas sobre a infancia e a adolescencia dos 

seculos XVI, XIX e as primeiras decadas do seculo XX. A escolha desses seculos distintos 

10 Essa relacao entre o trabalho e a prevencao a delinquencia infanto-juvenil, trataremos no pr6ximo topico. 

11 O ECA considera crianga a pessoa ate doze anos incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito 
anos de idade. No proximo capitulo esmiucaremos o referido Estatuto. 
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nao e aleatoria, porque eles foram marcos das transformacoes das concepcoes sobre 

infancia e adolescencia na historia do Brasil. O seculo XVI deu inicio a implantacao do 

sistema colonial no Brasil, no qual os Portugueses dominaram e subjugaram os primeiros 

habitantes das "Terras Brasis". Com isso, implantaram os seus "modos de vida", que se 

tornaram dominantes no ambito do "processo civilizatorio". Foi, tambem, o periodo de 

edificacao dos pilares da sociedade colonial. Ja o seculo XIX e caracterizado como o 

periodo de efervescencia da expansao do capitalismo na Europa, marco de transformacoes 

social, politica, cultural, cientifica e tecnologica que influenciaram o Brasil. As primeiras 

decadas do seculo XX caracterizam-se como o periodo de implantacao do processo da 

industrializacao brasileira, em que a "questao social" foi tratada como caso de policia. 

Tambem nesse periodo, foi decretado o primeiro Codigo de Menores de 1927. 

Salientamos que o nosso objetivo nesta pesquisa nao e construir a historia das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

concepcoes sobre infancia e adolescencia no Brasil, mas de identificar e analisar algumas 

mudancas, de acordo com determinadas conjunturas, e como elas se cristalizaram no 

contexto atual. Dessa forma, analisaremos a concepcao sobre crianca e adolescente atraves 

da historia, que constroi e transforma o contexto em que as criancas e os adolescentes sao 

sujeitos que estao inseridos no movimento dinamico e contraditorio da sociedade em geral. 

O sistema colonial, no qual o Brasil esteve incluido (e nao so ele), foi ponto 

essencial para o desenvolvimento das forcas produtivas (a consolidacao do comercio 

manufatureiro, o progresso tecnologico, entre outros), o que assinalou o despontar do 

capitalismo. O processo monocultor-escravista-agroexportador foi o alicerce da 

acumulacao primitiva12. E, em nome desse processo, milhares de indios e negros africanos, 

que viviam em seu curso historico proprio, foram extirpados das suas condicoes sociais de 

vida, no maior etno-genocidio da historia da humanidade13. 

A colonia luso-americana concebeu uma visao hegemonica de infancia em 

consonancia com a visao europeia. Segundo Aries, no final do seculo XVI, a concepcao do 

termo crianca foi construida na Europa, quando el a deixa de ser um ente engracado, 

12 cf: MARX, 1988. 
13 cf: O'GORMAN, 1992; SALE, 1992; CHIVANETO, 1992; GALEANO, 1992; MARX, 1988; BRAGA, 
1994, entre outros 
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comico, cuja finalidade era alegrar os adultos, para ser um modelo de inocencia e pureza. A 

crianca passa a irradiar graca, meiguice, numa visao mitificada da ideologia crista. 

Acreditavam que, nesse periodo de vida, o espirito infantil estava apto a ser disciplinado 

para nao perder a sua inocencia e a sua pureza nata da puericia. E foi a educacao escolar 

que passou a ser o instrumento de aperfeicoamento espiritual, moral e intelectual, para 

produzir homens intelectuais e cristaos. (ARIES, 1981. p: 267). 

Aries afirma que, ate o final do seculo XVII, considerava-se o termino da primeira 

infancia a idade de cinco a seis anos, quando as criancas deixavam os cuidados da mae ou 

da ama ou de suas criadas. Quando completavam sete anos de idade, podiam ser iniciados 

no mundo da educacao, porem, em alguns casos, a infancia era prolongada para os dez anos 

de idade, periodo de ingresso na escola. A segunda infancia (dez - catorze anos) nao se 

distinguia da adolescencia (quinze - dezoito anos) e nem da juventude (dezenove - vinte e 

cinco anos), eles frequentavam a mesma classe escolar. Essas categorias de idade so 

deixaram de ser confundidas no final do seculo XVIII. 

Mary del Priore assinala que as primeiras tentativas educacionais na colonia, nos 

moldes acima mencionados, foram realizadas pelos jesuitas, quando trouxeram a missao de 

civilizar os "gentis" habitantes, os indios, e de construir um "ambiente cristao favoravel" a 

dominacao da Coroa Portuguesa. Os jesuitas possuiam uma visao ambigua das criancas 

indigenas, pois acreditavam que os indios viviam em "medonhos pecados", nao eram 

"civilizados" e as criancas eram sementes desse "modo de vida diabolico", mas tambem 

percebiam a infancia como momento propicio para a "iluminacao" e a "revelacao", quando 

as criancas, atraves de uma educacao moral rigida, poderiam alcancar a civilizacao, com 

aulas de gramatica, catequese, normas e obrigacoes (que ora entendemos como trabalho). 

(DEL PRJORE, 1996). Nesse caso, a educacao dos indios tinha a finalidade da (des) 

identificacao para o trabalho compulsorio. 

Com a implantacao do colonialismo monocultor-escravista-agroexportador, 

milhares de africanos foram transferidos para a colonia brasileira, onde foram 

"metamorfoseados" em propriedades - escravos. Os escravos vieram trabalhar na lavoura 

da cana-de-acucar e foram transformados em fator de producao para a economia colonial. 
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De acordo com essa perspectiva, nao incluiam-se as criancas escravas na concepcao de 

infancia europeia trazida e adaptada pelos jesuitas. E eram vistas como escravos em potencial, 

que se diferenciavam do escravo adulto pelo tamanho e pela forca, mas que logo se tornariam 

"escravos uteis" para a sociedade escravista. O periodo da infancia e curto para o escravo, e e 

nesse periodo que ele aprende as condutas sociais da sociedade senhorial, mas tambem e 

nesse periodo que ele se relaciona com a populacao escrava e adquire as artimanhas de 

sobrevivencia, frente a tal ordem. A capoeira como defesa, a africanizacao da religiao 

ocidental, entre outros sao indicios dessas artimanhas, que sao aspectos, no entanto, nao 

fazem parte do nosso escopo. 

Segundo Katia Matoso, as categorias de infancia, adolescencia e idade adulta eram 

usadas tanto na populacao livre e liberta como na populacao escrava. No entanto, existia a 

distincao que se fundamentava no desempenho economico, o ingresso nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mundo do 

trabalho" era o marco da passagem da infancia para a idade adulta, na qual as criancas 

escravas ingressavam compulsoriamente, apos ter atingido sete a oito anos de idade. Contudo, 

quando comecavam a dar os primeiros passos e a pronunciar as primeiras palavras 

(geralmente apos os tres anos de idade), executavam "pequenas tarefas", ditas domesticas, 

que nao tinham "carater economico". Ja as "criancas brancas" e libertas tinham o prazo dessa 

transicao protelado. Os filhos das escravas aprendiam cedo a logica da escravidao, o trabalho 

compulsorio, os castigos corporais, entre outras mazelas, que passaram a fazer parte do seu 

cotidiano. (MATOSO, 1996.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a escravidao pesa nos ombros do filho da escrava. Essa 

idade de sua vida que vai dos 7 aos 12 anos, nao e mais uma idade de 

infancia, porque sua forga de trabalho e explorada ao mdximo, 

exatamente como o sera mais tarde tambem ". (Idem, p: 51) 

A concepcao da infancia nesse periodo nao era homogenea, existindo diferencas 

substanciais entre a crianca escrava, a indigena e a referida como branca, de marcadas 

pela situacao etnica e a de classe que cada uma ocupava na sociedade. A natureza de 

classe da sociedade colonial construiu a concepcao da infancia de acordo com as necessidades 

do dinamismo do si sterna, ou seja, a crianca escrava deveria trabalhar com o objetivo 

de dar retorno ao investimento do seu proprietario, desse modo, nao se buscava a meiguice, a 
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pureza nas criancas negras escravizadas, como se fazia entre os filhos dos senhores, e sim, 

o trabalho. 

Por outro lado, varias criancas referidas como brancas, os chamados "enjeitados", 

eram abandonadas nas ruas, nas portas das casas, nas igrejas, onde a maioria das criancas 

morriam de fome, frio ou eram comidas por animais. Os motivos do abandono eram 

resultantes de fatores economicos e sociais. As condicoes de vida de boa parte da 

"populacao livre branca" eram precarias, o que dificultava a criacao de varios filhos. Com 

isso, alguns filhos tinham de ser abandonados para a garantia da sobrevivencia da familia. 

Outro aspecto era a existencia de criancas filhas de um adultero ou fora do matrimdnio. A 

mae ou seus familiares, geralmente envergonhados frente aos padroes sociais cristaos, 

lancavam os filhos a fatalidade da rua. De acordo com Maria Marcilio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "abandonar os 

fdhos e tdo antigo como a historic* da colonizacdo brasileira". (MARCILIO, 1996. p: 15). 

Renato Venancio assinala que, desde o seculo XVI, as autoridades administrativas 

registravam nos documentos o problema do abandono de criancas, buscando solucionar 

essa questao junto a coroa portuguesa. Segundo o autor, a legislacao lusitana colocava a 

cargo das camaras municipals a assistencia dos "enjeitados", atraves de impostos nas 

importacSes de produtos metropolitanos, as chamadas fintas. No entanto, com o elevado 

numero de criancas abandonadas e a omissao das municipalidades, a assistencia se tornou 

precaria. (VENANCIO, 1996. p: 58). 

No seculo XVIII, Portugal instala no Brasil uma instituicao de assistencia aos 

abandonados, a Roda dos Expostos, de origem medieval, que tinha o objetivo de salvar a 

vida dos recem-nascidos abandonados. A Roda dos Expostos estava sobre a incumbencia 

das Santas Casas de Misericordia, a primeira foi fundada em 1726 na cidade de Salvador. 

(MARCILIO, 1996. p: 58). 

Maria Marcilio enfoca que as criancas depositadas na Roda eram logo batizadas e 

entregues aos cuidados das amas de leite ate a idade dos tres anos. Quando completavam 

sete anos ou, em alguns casos, doze anos, podiam ter seu trabalho explorado. Os meninos 

trabalhavam como aprendizes de oficios (ferreiro, caixeiro, balconista, entre outros), mas, 

na sua maioria, iam trabalhar na construcao de embarcacoes na Companhia de Marinheiros, 
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onde o trabalho era regido pela disciplina militar e era realizado em condicoes precarias 

(Idem, p: 68 -70), como nos afirma a autora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No estaleiro, a crianga vivia ao lado de presos, escravos e 

degredados. Sua alimentacao era tao fraca, a base quase so de 

farinha de mandioca que acaba\'am definhando e muitas 

morrendo." (Ibidem, p:74) 

Ja as meninas trabalhavam nas atividades domesticas e eram encaminhadas as 

instituicoes de caridade que cuidavam de meninas orfas, devido a preocupacao da 

preservacao da honra e da castidade delas. 

A Roda dos Expostos foi uma instituicao mantida pelo Estado portugues e depois 

(apos a emancipacao politica) pelo Estado brasileiro, cuja finalidade era transformar as 

"criancas brancas abandonadas" (inicialmente), "enjeitadas", em "trabalhadoras". 

Ao nosso ver, o trabalho foi o ponto de confluencia, tanto para a crianca escrava, 

como para a indigena e para a "branca abandonada", porque foi o mediador da 

"transmutacao" da infancia para a idade adulta, quando deixava de ser uma crianca (entre 

sete a oito anos de idade, como foi mencionado anteriormente) para ser "trabalhador 

aprendiz", e o momento propicio para a educacao se transformou no momento de 

desenvolvimento da mao-de-obra, seja ela escrava, indigena ou liberta. So que o escravo 

era reconhecido socialmente como uma propriedade do senhor e lhe devia garantir a 

riqueza, atraves do seu trabalho compulsorio. 

O seculo XIX, periodo das grande mudancas culturais, economicas, politicas e 

sociais, caracterizou-se pela expansao e consolidacao do capitalismo, nos chamados paises 

industrializados, e o impulsionou nos paises nao industrializados, como foi o caso do 

Brasil. E um periodo de efervescencia do desenvolvimento das forcas produtivas, que 

culminou com a expansao do capitalismo, em nivel mundial, e a internacionalizacao do 

sistema. Associada a esse processo, a burguesia consolida a sua ascensao ao poder politico, 

com isso, dissemina a sua concepcao de mundo que foi gradativamente mundializada. 

A concepcao da infancia e transformada para se adaptar a essa nova realidade 

historica. A crianca passa a ser o centra das atencoes, necessita ser cuidada, protegida pelo 
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modelo moderno de familia, a familia nuclear,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma familia reduzida aos pais e as 

criancas". (ARIES, 1981. p: 267). De acordo com Aries, nesse periodo, a primeira infancia 

deixa de ser ambigua, as criancas pequenas passam a ser denominadas de "bebes" (0 a 3 

anos de idade), e aquelas que tern ate doze anos sao criancas. Porem, o que conhecemos por 

adolescencia nao existiu naquele seculo, so veio a ser construida socialmente no seculo XX, 

dai a confusao entre infancia e juventude permanecer ate o seculo XIX. 

Mesmo apos a emancipacao politica do Brasil (na primeira decada do seculo XIX), 

a sociedade brasileira continuava a se fundamentar no sistema monocultor-escravista-

exportador; portanto, a representacao da infancia continuava aparentemente em moldes do 

final do seculo XVI e initio do seculo XVII, como ja abordamos anteriormente. Contudo, 

algumas mudancas ocorreram nessa concepcao. 

Com o advento da formacao do Estado nacional brasileiro ocorreram mudancas nos 

costumes da sociedade, sobretudo nas principals cidades (Salvador, Rio de Janeiro, Sao 

Paulo, Recife, entre outras). A Europa liberal, que engendrou a ideologia do progresso 

continuo, baseado na ordem e nos ditames cientificos, passa a exercer uma influencia mais 

intensa no cotidiano brasileiro. Era necessario se ter o ideal de uma "nacao civilizada" e o 

"antigo continente" era parametro desse ideal. 

A Inglaterra, por interesses economicos, expansao e conquista de novos mercados, 

pressionava o Estado brasileiro a acabar com o trafico de escravos e, apos longas 

negociacdes diplomaticas, e decretado o fim do trafico negreiro, em 1835, o que so foi 

efetivado em 1850. Com isso, surgiram algumas propostas para a extincao da escravidao no 

Brasil. 

Nessa perspectiva, em 1871 foi sancionada a Lei do Ventre Livre, que garantia a 

liberdade aos filhos das mulheres escravas nascidos a partir daquele ano. 

"O texto da lei, aprovado em 28 de setembro daquele ano, 

declara\>a, em seu artigo primeiro, liwes os filhos da mulher 

escra\>a, determinando que ficassem em poder e sob autoridade dos 

senhores de suas maes, os quais seriam obrigados a crid-los e 

tratd-los ate a idade de oito anos completos. Chegando a essa 

idade, o senhor teria a opcdo de continuar a utilizar-se dos sen>icos 

do menor ate que este completasse 21 anos ou entregd-lo ao 
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Estado, recebendo uma indenizagao no valor de 600S000, pagos em 

titulos de renda com juro anual de 6%, os quais se considerariam 

extintos num prazo de 30 anos. O senhor teria o prazo de 30 dias 

para comunicar sua opgao pelo resgate; caso nao o fizesse, ficaria 

subentendido que preferia aproveitar-se do trabalho do menor". 

(LIMA, 1996. p:66) 

A Lei do Ventre Livre nos demonstra uma disparidade entre o que e ser crianca 

negra e o que e ser crianca na concepcao europeia vigente; a crianca negra "livre", pela lei, 

ficaria sob o jugo do senhor de escravos ate completar 21 anos de idade, sendo o seu 

trabalho explorado pelo mesmo senhor durante 14 anos, e muitos so alcancaram a 

"liberdade" com a lei de 13 de maio 1888. Segundo as observacoes de Roberto Conrad, a 

maioria dos senhores de escravos continuaram com os filhos de suas escravas, utilizando os 

seus servicos, "ja que, dos 4 mil ou mais ingenuos registrados ate 1885, apenas 118 

haviam sido confiados ao govemo, o que representa menos de 0,1%". (CONRAD apud: 

Idem, p: 66). 

A crianca negra nao era encarada enquanto crianca na concepcao do senhor de 

escravo, era um potencial de trabalho ou, em outras palavras, um investimento rentavel. 

Mesmo apos a Lei de 1871, essa visao permaneceu, porque foi ela quern criou as brechas na 

propria lei. Nesse sentido, concordamos com a afirmacao de Cardoso: 

"(...) no Brasil do seculo XIXexistiu uma classe dominante 

de senhores de escrows, com uma consciencia especifica do mundo 

(uma consciencia de classe) cujos contomos ja perceptiveis nas 

discussdes da Constituinte, logo apos a Independencia: classe esta 

que viria depois gerenciar os processos abolicionista e republicano 

de transigao". (CARDOSO, 1994. p: xiii). 

Portanto, de acordo com esse prisma, a logica da sociedade escravista negava a 

condicao de infancia para as criancas escravas, e as constituia em mao-de-obra para a 

manutencao e a negacao da propria logica, enquanto na Europa, na mesma epoca, o 

capitalismo se expandia e se consolidava, e o trabalho infanto-juvenil era absorvido para se 

tornar um dos fatores necessarios para este processo. Paises como Franca, Inglaterra, 

Alemanha, entre outros, no seculo passado, utilizaram em suas fabricas e oficinas a forca de 

trabalho de milhares de criancas e adolescentes, filhos da classe dos trabalhadores, com 
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jornadas excessivas, entre doze a quinze horas diarias, em locais perigosos, insalubres, onde 

a morte e a mutilacao faziam parte desse cenario de precariedade.14 

A exploracao dessa forca de trabalho nas fabricas e oficinas ampliava a reproducao 

do capital, devido aos baixos custos da producao. As criancas e os adolescentes recebiam 

salarios irrisorios ou ate mesmo nao eram remunerados. O controle e a submissao eram 

mais intensos, pois, pela inexperiencia, eles ficavam indefesos perante o capitalista e 

algumas atividades fabris eram proprias dos manejos e da destreza dessa faixa etaria como, 

por exemplo, limpar diamines, manusear certas maquinas, entre outras. Enfim, os pequenos 

operarios produziam tanto quanto os adultos. (MOURA,1996. p: 115). 

Neste periodo citado, a segunda metade do seculo XIX, ocorreram centenas de 

demincias contra os maus tratos as criancas e aos adolescentes trabalhadores. Todo tipo de 

violencia era empregada contra eles, onde muitos eram mortos, mutilados ou infectados. As 

condicoes de trabalho eram precarias, desumanas. Entretanto, toda essa situacao fez (e faz) 

parte da logica do capitalismo, como Marx nos declara: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O capital nao tern, por isso, a menor consideraqao pela 

sonde e duracdo de vida do trabalhador, a nao ser quando e 

coagido pela sociedade a ter consideraqao. A queixa sobre a 

degradaqao fisica e mental, morte prematura, tortura do 

sobretrabalho, ele responde: Deve este tormento atormentar-nos, ja 

que ele aumenta o nosso gozo (o lucro). "(MARX, 1988. p:206) 

Com a efervescencia do final do seculo XIX, a producao de novos saberes 

cientificos (a Medicina Pediatrica e Sanitaria, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, entre 

outras) e o dinamismo economico, a sociedade brasileira cria uma nova visao sobre a 

infancia. Magarete Rago afirma que a Medicina, com a nocao de higienizacao, passa a 

intervir no cotidiano das familias, orientando-as para a preservacao da infancia. Os recem-

nascidos e as criancas passam a ser o alvo da intervencao medica na sociedade, com 

cuidados que estao incluidos nos "metodos cientificos" de profilaxia. De acordo com essa 

visao, os medicos travaram uma guerra com saberes e praticas populares, chamadas por 

eles de primitivas e de supersticiosas. (RAGO, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 cf: MARX, 1989; MOURA1992; RAGO, 1997. Entre outros. 
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A infancia passa a ser considerada como possivel de ser moldada dentro dos 

padroes sociais. Para isso, deve-se usar tecnicas pedagogicas rigidas e disciplinares que 

impinjam nas criancas as condutas, as regras e os principios morais burgueses para 

manutencao da ordem. 

No processo de expansao do capitalismo em que o Brasil estava incluido, a partir do 

inicio do seculo XX, a crianca e o adolescente eram vistos como potenciais reprodutores de 

capital. Com isso, os cuidados medicos, que diminuiram a taxa de mortalidade infantil, e a 

educacao escolar, cuja finalidade fora a transmissao dos principios burgueses e a 

preparacao profissional, passam a prover a forca de trabalho para o mercado em 

construcao. Dessa maneira, estamos em consonancia com Fernando Londono, quando 

afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Acreditamos que esse querer saber sobre a crianca, esse 

querer tratar adequadamente dela, evidenciou-se como subprotudo 

do prestigio que adquiriam entre os setores ilustrados das classes 

dominantes as chamadas ciencias positivistas e o desejo de copiar 

a europeus e americanos como uma forma de participar do 

progresso ocidental. Tudo isso como resultado das transformaqoes 

desencadeadas a partir de uma vinadaqao mais forte do Brasil ao 

mercado mundial, que trouxe importantes mudanqas economicas e 

sociais". (LONDONO, 1996. p: 132). 

Entre o final do seculo XIX e o inicio do seculo XX, as "criancas abandonadas" 

passaram a fazer parte das preocupacoes das elites brasileiras, quando foi necessario se 

recuperar a integridade fisica e moral dos "desamparados" Essa recuperacao era concebida 

atraves do trabalho, enquanto elemento reabilitador, educador e disciplinador. Varias 

instituicoes foram criadas ou adaptadas com a finalidade de criar instrumentos que 

disciplinassem o corpo da crianca, para a garantia da forca de trabalho que o processo de 

industrializacao brasileira precisava para se reproduzir. 

No limiar do seculo XX, o Brasil enfrentou modificacoes economicas e sociais que 

estavam atreladas ao processo de industrializacao incipiente do pais. O trabalho assalariado 

cresce (principalmente no setor industrial, no de servicos e no funcionalismo publico) e 

passa a fazer parte do cotidiano da sociedade. (BAUER, 1994). 
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A incipiente classe dos trabalhadores cresce e se desenvolve em condicoes precarias 

de vida e de trabalho. A Jornada de trabalho era de 12 a 15 horas, nao tinham direito a 

descanso semanal ou mensal remunerado (a domingos, a feriados ou a ferias anuais); nao 

existia contrato de trabalho, os trabalhadores eram admitidos ou demitidos verbalmente e 

aleatoriamente, no caso dos demitidos, nao recebiam nenhum tipo de indenizacao por 

tempo de trabalho; a baixa remuneracao provocava um pessimo nivel de vida que forcavam 

as proles dos trabalhadores a se enfileirarem no mercado de trabalho fabril. (Idem). 

Os espacos de moradia da maioria dos trabalhadores daquele periodo eram 

deprimentes, os locais eram marcados pela penuria e foco de doencas transmissiveis. O tipo 

de habitacao dos trabalhadores que predominava eram os corticos e as casas minusculas, 

com escassez de agua, luz e sistema de esgoto. (Ibidem). 

A situacao da classe dos trabalhadores brasileiros nao se diferenciou dos 

trabalhadores europeus do seculo passado. Assim descreveu Engels sobre a situacao dos 

operarios britanicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As casas sao habitadas dos poroes aos des\>aos, sao tao 

sujas no exterior como no interior e tern um tal aspecto que 

ninguem as desejaria habitar. Mas isto ainda nao e nada 

comparado as habitaqoes nos corredores e vielas transfersais onde 

se chega atra\'es das passagens cobertas, e onde a sujeira e a ruina 

ultrapassam a imaginaqdo; nao se ve, por assim dizer, um unico 

vidro inteiro, as paredes estao leprosas, os batentes das portas -

quando as ha - sao feitas de pranchas velhas, pregadas uma as 

outras; (...) as portas sao iniiteis nao ha nada para roubar. Em 

toda parte monies de detritos e de cinzas e as dguas vertidas em 

frente as portas acabam por formar charcos nauseabundos. E ai 

que habitam os mais pobres dos pobres, os trabalhadores mais mal 

pagos, com os ladroes, os escroques e as vitimas da prostituiqao, 

todosmisturados"15 (ENGLES apud: BAUER, 1994. p: 68) 

Nesse ponto, concordamos com Bauer, quando nos aborda sobre a contribuicao de 

Engels. 

"A contribuiqao singidar de Engels nos permite perceber 

com clareza que os problemas do proletariado nao sao de natureza 

local ou ainda nacional; sao essencialmente intemacionais. Dizem 
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a respeito as questdes estruturais do processo de dominagao 

politica, economica e cultural da sociedade capitalista" (Idem, 

p:68). 

Foi nesse contexto que se agucaram os conflitos sociais, e a "questao social" passou 

a ser caso de policia. Segundo Cerqueira Filho, a "questao social" significa: 

"O cotijmito de problemas politicos, sociais e econdmicos 

que o surgimento da classe operdria impos no mundo no curso da 

constituigao da sociedade capitalista. Assim, a 'questao social' esta 

fundamentalmente vinculaaa ao conflito entre capital e trabalho. " 

(CERQUEIRA FILHO, 192. p:21). 

A "questao social" constitui-se num problema concreto, tanto no Brasil quanto em 

qualquer outro pais do mundo, a partir do processo de implantacao e expansao do modo de 

producao capitalista e o surgimento do operariado e da fracao industrial da burguesia. 

(Idem: 57). 

A "questao social" e a expressao concreta da contradicao entre o capital e o 

trabalho no interior do modo de producao capitalista, porque, simultaneamente a 

acumulacao capitalista, ocorre a acumulacao da miseria. Noutras palavras, o capitalismo 

produz riqueza e pobreza, sendo um a negacao e o complemento do outro no processo de 

sua reproducao. 

De acordo com Cerqueira Filho, a "questao social" nao pertencia ao discurso da 

elite brasileira, a oligarquia agraria da Primeira Republica (del890 a 1930), senao como 

fato excepcional e episodico, porque nao interessava a oligarquia agraria solucionar os 

problemas sociais. Os seus interesses eram outros. No entanto, tais pensamentos eram 

objetos de atencao da classe dos trabalhadores (as primeiras organizacoes dos trabalhadores 

servem como exemplo), em geral, sob influencia anarco-sindicalista. Portanto, por nao 

fazer parte do discurso da elite, a "questao social" se configurou como desordem 

subversiva, que nao era uma questao legal, mas ilegal, que deveria ser tratada no interior 

dos aparelhos repressivos de Estado. (Idem p: 57). 

Sendo assim, os problemas das criancas e dos adolescentes que povoavam as ruas, 

pracas e avenidas das cidades brasileiras (habitando-as, trabalhando ou praticando 
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pequenos delitos), e que eram denominados de "menores abandonados", passaram a fazer 

parte das preocupacoes das elites. 

Torres Londono assinala que, no limiar do seculo XX, as elites, principalmente o 

corpo juridico, possuiam a visao de que a crianca seria um ser privado de senso moral, no 

qual estavam presentes os germes da loucura e da criminalidade, da vinganca e da colera, e 

que somente a autoridade, a disciplina, a ordem e a educacao poderiam purifica-lo. Essa 

concepcao tinha uma relacao intrinseca com a visao lombrosiana.16 

Dentro dessa visao, as criancas e os adolescentes que habitavam as ruas, as pracas, 

enfim, os espacos das cidades possuiam um carater nato de colera, de vinganca, mentira, e 

que naturalmente estavam aptas a realizarem crimes. Para alguns juristas dessa epoca, as 

criancas e os adolescentes desamparados pela familia e pelo Estado e que viviam nas ruas 

eram "caso de policia". Os policiais deveriam "limpar" as ruas e garantir a tranquilidade 

para os comerciantes e transeuntes. 

Nessa perspectiva, surgiram os primeiros "ecos" na sociedade para a elaboracao de 

leis que garantissem o direito e disciplinassem o "menor" Com isso, apos a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), varios tratados internacionais foram assinados entre os 

paises, e um desses tratados foi a Declaracao da Crianca na Conferencia de Genebra, em 

1921. Esse tratado inspirou a elaboracao e, posteriormente, o decreto dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Codigo de 

Menores, juiz Mello Mattos, a Lei de 12 de outubro de 1927, sendo o primeiro Codigo da 

America Latina. (PEREIRA, 1996. p:328). 

Bulhoes Carvalho em seu livro, Direito do Menor, apresenta as modificacoes 

ocorridas na lei, apos o decreto do Codigo de Menores, sendo as principais as seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - "Instituiu um Juizo Privativo de menores; 

2 - elevou a idade da irresponsabilidade criminal do menor 

a 14 anos; 

16 A concepcao juridica nesse periodo e cristalizado pelo dogma preconceituoso baseado no biologismo de 
Cesare Lombroso, cuja criminalidade era determinada biologicamente por um grupamento elnico-cultural, 
que no caso do Brasil eram os afros-brasileiros. Para se garantir o progresso da nacao era necessario 
aburguesar e embranquecer a sociedade, atraves do controle social, uma verdadeira "limpeza", "higienizacao" 
do espaco urbano. Ver: CARVALHO, 1997; CERQUEIRA FILHO,1992; RAGO, 1997; SCHWARCZ, 1993 
&NEDER, 1997. Entre outros. 
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3 - instituiu processo especial para menores infratores de 14 

a 18 anos; 

4 - estendeu a competencia do Juiz de Menores aos 

abandonados e anormais; 

5 - estendeu a competencia do Juiz de Menores a materia 

civil e administrativa; 

6 - autorizou a intenjengao do Juiz de Menores para 

suspender, inibir ou restringir o pdtrio poder, com imposigao de 

normas e condigoes aos pais e tutores; 

7 - regulou o trabalho dos menores; 

8 - criou o centro de observagoes dos menores; 

9 - criou um esbogo de Policia Especial de Menores dentro 

da competencia dos comissdrios de vigildncia; 

10 - procurou char um grande corpo de assist en tes sociais 

sob a dominagao de "delegados de assistencia e protegao" aos 

menores, com a participagao popular, como comissdrios 

voluntdrios e como membros do Conselho de Assistencia e 

Protegao aos Menores; 

11 - deu estrutura racional aos internatos do Juizado de 

Menores" fCARVALHO, 1977. p:33). 

O referido autor afirma que tais modificacoes na materia sobre "menores 

abandonados e delinquentes" acolheram os mais importantes principios das legislates 

mais adiantadas no mundo, o que era o caso da belga. 

No entanto, para Bulhoes Carvalho, o "novo Codigo" possuia algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA defeitos em 

relacao as punicoes dos chamados "menores infratores". O codigo criou um verdadeiro 

"sistema penal especifico" para aplicar sancao penal, relativamente indeterminada, 

correspondente aos delitos praticados pelos "menores infratores", de catorze a dezoito 

anos. A pena deveria ser cumprida em reformatorio ou estabelecimento anexo a 

penitenciaria de adultos. (Idem, p: 34). 

Os principals "defeitos" apontados pelo autor foram os seguintes: 

"Segundo o disposto no art. 69 pardgrafo 2° do Codigo de 

Menores, se o menor tiao for abandonado, nem pen>ertido, nem 

estiver em perigo de o ser, a autoridade o recolherd a uma escola 

de reforma pelo prazo de um a cinco anos. 
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Se o menor for abandonado, pervertido ou estiver em perigo 

de o ser (acrescenta o pardgrafo 3° do art. 69 do Codigo e 

Menores) a autoridade o internard em uma escola de reforma, por 

todo o tempo necessdrio a sua educacao, que poderd ser de tres 

anos no minimo e de sete anos, no mdximo. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ibidem p: 34 - 35). 

Bulhoes Carvalho ve uma discrepancia no Codigo ao prever pena para "os menores 

abandonados", pelo simples fato de terem cometido o delito de serem abandonados. E 

declara: 

Se e abandonado, deve ter protegao correspondente ao seu 

estado de abandono e nao deve ser essa, razao para que a 

penal idade a the ser imposta seja acrescida do minimo de um ano 

para o minimo de tres anos e do mdximo de cinco anos para sete de 

reformatorio, pelo simples fato de ser um menor abandonado". 

(Ibidem p: 35). 

Ora, o autor nao percebe que o Codigo de Menores de 1927 nao tern nenhuma 

discrepancia. 0 Codigo coaduna com as ideias vigentes da maioria dos juristas da epoca. 

Os "menores abandonados" eram concebidos por essa classe dominante como seres com 

habilidades a todos os tipos de vicios e deveriam ser enclausurados para serem corrigidos 

por meios disciplinares das instituicoes (RAGO, 1997. p: 122). Com isso, os agentes do 

Estado e os policiais salvaguardavam a ordem e a harmonia da sociedade, ao "limparem" as 

ruas dos pequenos vadios e delinquentes e os confinavam em estabelecimentos, ditos 

especiais. 

Em relacao ao trabalho infanto-juvenil, o Codigo o regulamentou, em nivel da lei, 

proibindo o trabalho de criancas ate doze anos. No entanto, e pouco provavel que essa lei 

tenha sido respeitada, porque, nesse periodo, o uso da forca de trabalho da crianca e do 

adolescente se intensificava para substituir o trabalho do adulto na fabrica, alem da 

justificativa ideologica da elite de que o trabalho na fabrica e "disciplinar" e serve para 

conter o impulso dos "potentials delinquentes". 

O Codigo de Menores de 1927 se inscreve no principio moderno do Direito burgues 

da crianca e do adolescente, porem no proprio corpo do codigo ha expressoes autoritarias e 

paternalistas da classe hegemonica. Considerar o "menor abandonado" enquanto infrator, 

feria, na epoca, a tendencia do "Direito Moderno". Portanto, o que prevalecia as elites, 
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nesse contexto historico, era a construcao de um ambiente harmonioso, sem conflitos, para 

garantir a sua hegemonia, frente ao processo de industrializacao, que despontava no pais. 

Encarregar a "questao social", no que se refere a situacao da infancia e da adolescencia aos 

cuidados dos agentes repressivos do Estado, foi uma solucao viavel para essa elite. 

Por outro lado, concomitante a situacao de precariedade social vivida pela classe 

dos trabalhadores (no inicio deste seculo), foi criado um movimento politico de 

organizacao dos trabalhadores que reivindicava, da classe patronal e do Estado, melhores 

condicoes de vida e de trabalho. Esse movimento, inicialmente, possuia a influencia dos 

intelectuais anarco-sindicalistas, principalmente os imigrantes europeus que vieram para o 

pais, tendo como marco significativo desse processo de organizacao politica, a realizacao 

do I Congresso Operario Brasileiro - COB na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1906. 

As principals reivindicacoes dos trabalhadores foram de regulamentacao das 

condicoes de venda da forca de trabalho: diminuicao da Jornada para 8 horas, repouso 

semanal, regulamentacao do trabalho da mulher e do "menor", aumento salarial, entre 

outros. No entanto, nao podemos desprezar o esforco da politica "educativo-libertaria" 

desenvolvida pelos anarquistas, cujo objetivo era construir no trabalhador, seja crianca, 

mulher ou homem, a auto-emancipacao, para que eles pudessem destruir os pilares da 

sociedade burguesa. Na visao anarquista, "a educacao libertaria" e o instrumento 

transformador da sociedade. Com isso, eles criaram escolas, clubes recreativos, teatros, 

jornais, etc.17 

Com o advento do final da decada de 20, ocorre uma crise economica de proporcoes 

mundiais, e o Brasil, por ser um pais de predominancia agraria, teve um maior impacto em 

sua economia, com isso, agravaram-se as condicoes da classe dos trabalhadores, sobretudo, 

das criancas e dos adolescentes trabalhadores que, devido a peculiaridade da relacao de 

trabalho, foram sobreexplorados, com intuito de conter a crise para alguns empregadores . 

As pressoes dos trabalhadores tambem aumentaram, atraves de greves, boicotes, 

sabotagens. Cresce o movimento politico organizational dos trabalhadores, e o Estado cria 

medidas repressivas para combate-lo. 
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A crise tambem contribuiu para o golpe de Estado de 1930, promovido pelas forcas 

que apoiavam o tenente Getulio Vargas. Com isso, apos o golpe, se constituiu uma 

redefinicao na atuacao do Estado brasileiro no campo politico, economico e social. 

Desse modo, as medidas para solucionar os problemas das "criancas e dos 

adolescentes abandonados", que vinham se delineando desde a decada de 20, passam a ter 

uma nitida feicao da politica estatal, ou seja, as medidas de profilaxia no combate a 

"doenca-social", os "menores abandonados", foram substanciadas pelo carater oficial. 

Dentro desse pensamento, inumeras instituicoes sao criadas para disciplinarem e 

controlarem os "menores abandonados", atraves de uma educacao rigida e autoritaria que 

impregna a moral, os bons costumes e a ordem em seus corpos. Alem de estimularem o 

aprendizado de uma atividade profissional, cuja finalidade era a de incutir o habito de 

trabalho e preparar a mao-de-obra para o processo de modernizacao iniciado pelo "Estado 

Novo". Com isso, se reprimia a vadiagem e a marginalidade. 

As instituicoes passaram a desenvolver um quadro tecnico de profissionais 

(medicos, assistentes sociais, professoras primarias, pedagogos, entre outros) que 

produziram saberes sobre estrategias de moldagem do corpo infanto-juvenil, dentro da 

sociedade em "desenvolvimento". 

Foucault declara que o controle tern por metodo a disciplina aplicada no objetivo de 

docilizar os corpos, isto e, desenvolver a utilidade e a obediencia (FOUCAULT, 1995: 125-

146). A estrategia disciplinar desenvolveu um adestramento nos corpos das "criancas e 

adolescentes abandonados", preparando-os para o mercado de trabalho e para a vida 

societaria, digamos, "civilizada". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 

corpos 'doceis'. A disciplina aumenta as for gas do corpo (em 

termos economico de utilidade) e diminui essas mesmas for gas (em 

termos politicos de obediencia). Em uma palavra: ela dissocia o 

poder do corpo; faz dele por um lado uma 'aptiddo', uma 

'capacidade' que ela procura aumentar; e inverte por outro laao a 

energia, a potencia que poderia resultar disso, e faz deld uma 

relagao de sujeigao estrita. Se a exploragao economico separ^i a 

17cf: RAGO, 1997; BAUER, 1994; entre outros. 
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forca e o produto do trabalho, digamos que a coerqao disciplinar 

estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidao aumentada 

e umadominagao acentuada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(FOUCAULT,1985. p: 127.) 

A partir desse contexto, a categoria "menor", que antes era associada a idade, passa 

a ter a conotacao de "crianca pobre" e "abandonada", que e um "delinquente" em potencial. 

Essa conotacao passou a se cristalizar na sociedade e, ate hoje, povoa o cotidiano brasileiro 

do ponto de vista das configuracoes juridico/ideologicas. 

Outrossim, o Codigo de Menores consagrou a concepcao dominante de que a 

crianca e adolescente, filhos de trabalhadores, abandonados ou nao, sao "menores" por que 

possuiam um potencial para exercer delitos e que estao aptos a todos os tipos de vicios. 

Esse estigma ficou impingido no imaginario social. E nos dias presentes, a crianca e o 

adolescente, em "situacao de vulnerabilidade social", sao "menorizados"18 pela anuencia do 

Estado e da sociedade, ou seja, nao sao vistos socialmente dentro da concepcao atual de 

infancia e de adolescencia, mas como "menores" ameacadores da ordem. 

As construcoes e as transformacoes da concepcao da infancia e da adolescencia no 

processo historico, que apresentamos neste topico, serviram de alicerce para a formacao da 

concepcao atual, a qual e produzida e propagada pelas ONGs e pelo proprio governo. Como 

verificamos, a concepcao de cada epoca nao e homogenea para todas as criancas, ela se 

diferencia de acordo com a condicao de classe existente na sociedade. E o elemento 

determinante dessa heterogeneidade, ao nosso ver, e a relacao de trabalho; ela delimita o 

que e ser crianca e o que e ser adolescente. Tanto a crianca do periodo da formacao do 

capitalismo (seculo XVI), como a crianca do periodo da expansao do capitalismo (seculo 

XIX) eram consideradas socialmente como potentials trabalhadores. 

Noutras palavras, a condicao de puericia nos ditames hegemonicos dos seculos XVI 

e XIX nao acorreu para a crianca negra escrava e a indigena, o que corria era a introducao 

18 O termo "menorizado", que ora estamos utilizando, esta de acordo com a compreensao de Adorno, quando 
ele argumenta: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A crianca menorizado, portanto, e aquela que devido a situagao socio-politica desta 

sociedade, acaba assumido papeis que nao sao proprio de sua condigao de crianga. A necessidade obriga 

sua insercao precoce no mercado de trabalho, sem as devidas garantias pre\>istas por lei, ficando expostos a 

vdrios tipos de exploracdo e violencia por parte dos adultos. Ao entrar precocemente no mercado de 

trabalho, muitas crianqas se veem obrigadas a abandonar temporariamente ou defmitivamente a escola". 

(ADORNO, 1991. p: 8) 
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ao "mundo do trabalho", apos os primeiros passos e as primeiras falas. Nos tempos atuais, 

essa situagao nao foge da realidade de milhoes de criancas e adolescentes, filhos da classe 

dos trabalhadores que estao em "situacao de vulnerabilidade social". Portanto, a crianca 

escrava negra de ontem esta no "menor explorado" de hoje, apesar das relacoes sociais 

constituirem-se de outra forma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nas sociedades modernas, a vida infantil aparece como 

contraposta a adulta, no sentido de que aquela e sede de um 

sincretismo entre a simbolizagao e realidade. Nesse sentido, o 

devaneio e o ludico fariam parte do modo de ser criangas. Na 

sociedade brasileira, como em outras onde esse modo de ser e 

tun'ado pela necessidade de garantir a reprodugao imediata da 

existencia, nao poucas criangas assumem responsabilidades 

adultas, embora permanegam imersas na cultura infantil, situagao 

que, antes de Ihe ser reconhecida como direito, e vista como 

'desvio \ 'patologia', atributo de inferioridade " (ADORNO, 1993. 

p:185). 

Assim, no tempo presente, nao foi construida uma concepcao uniforme de crianca e 

de adolescente que englobasse a todos, apesar de que, conforme a Lei, todos sao iguais, 

mas e na realidade do cotidiano que as diferencas se materializam. As criangas e os 

adolescentes cuja existencia se concretiza atraves do trabalho, que sao pertencentes a classe 

dos trabalhadores, que transformam o espaco das cidades em "espaco de vida", luta e 

saberes. Eles nao sao vistos enquanto sujeitos de direito que necessitam ser protegidos pelo 

Estado e pela sociedade, como determina o ECA, mas sao percebidos ideologicamente 

como "menores", potenciais delinquentes e ameacadores da ordem, e que somente o 

trabalho e o instrumento de "salvacao" desse "exercito de desocupados", que a sociedade e 

o Estado produz e recria. 

Os 7,5 milhoes de meninos/meninas e adolescentes que trabalham no Brasil, desse 

total quase 50% trabalha nas cidades, exercendo varias atividades. Tais atividades sao 

realizadas geralmente sob longas jornadas diarias de trabalho, em ambientes dos mais 

variados possiveis, alguns podendo ate colocar em risco a vida do trabalhador. Muitos 

desses trabalhadores recebem menos do que um salario minimo19 e realizam trabalhos 

19 O salario minimo vigente do periodo da pesquisa, no final do ano de 1997 e inicio do ano de 1998, e de R$ 
130.00 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fisicos que afetam, muitas vezes, a sua estrutura ossea e muscular, alem de sofrerem 

espancamentos e abusos sexuais. Essa realidade de violencia e exploragao faz parte de uma 

relacao social que e produzida no processo capitalista que, no nosso entendimento, constitui 

as "estrategias perversas de reproduzir a vida" 

A violencia contra as criancas e os adolescentes, no nosso entendimento, tern dois 

caracteres que estao intimamente ligados, um constituindo o outro. O primeiro e de 

conteudo estrutural. Entendemos a violencia como imanente ao capitalismo, que a produz 

dentro da sua dinamica contraditoria. Essa producao e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "desigualdade na participacao da 

renda nacionar (GNACCARINI, 1995. p: 116) no processo de reproducao do capital que, 

essencialmente, constroi as "estrategias perversas de reproduzir a vida", e tais meios se 

"cristalizam" socialmente. Os trabalhadores infanto-juvenis nao possuem qualificacao de 

trabalho e dificilmente a terao na sua fase adulta para competir em outros mercados de 

trabalho. Portanto, so tern essa forma para reproduzirem as suas existencias. 

O segundo aspecto e a violencia como degradacao fisica e psicologica, a violacao 

do corpo ludico e criativo do ser, ou seja, as criangas e os adolescentes, explorados 

atraves do sobretrabalho, sao "desumanizados". Trabalham para garantir a sobrevivencia 

imediata. 

Desse ponto vista, concordamos com Guilhon Albuquerque, ao entender a violencia 

como violacao, que geralmente e contra o corpo, ainda que "o uso da forca pode ser 

perfeitamente substituido pela ameaca ou estratagema: a violacao permanece". 

(ALBUQUERQUE, 1980. p: 68). Alem disso, para o autor: 

"Em nossa sociedade, o corpo e o primeiro prolongamento 

natural da pessoa, sua propriedade mais preciosa, e a ela se 

seguem teoricamente todas as propriedades, inclusive as mais 

intangrveis, como a intimidade, o sigilo e, ate, a consciencia "(Idem, 

p:69). 

No caso do corpo dos indigentes, das criangas, dos loucos, entre outras categorias 

tuteladas ou tutelaveis, os seus corpos nao sao seus, mas um prolongamento natural da 

sociedade, onde sao violados diariamente. (Ibidem, p: 69). 
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"(...) nao e o corpo o primeiro prolongamento natural da 

pessoa em sentido juridico-politico, mas sim a propriedade dos 

bens. Como esta, por sua vez, so subsiste subordinada ao capital, 

pode-se dizer que a propriedade de si mesmo e do proprio corpo e 

decorrencia da propriedade do capital, primeiro e unico 

prolongamento natural da pessoa em nossa sociedade ". (Ibidem, p: 

69) 

Destarte, a violencia e fruto da propria estrutura e dinamica do capitalismo, fundada 

em relagoes sociais de exploragao, num contexto em que se processa a reproducao da vida 

(material e espiritual ). Essas relagoes sociais tern sua historia e suas raizes no modo de 

produzir a propria sociedade. 

Dessa maneira, o ECA e as politicas publicas (educagao, saude, lazer, transporte, 

geragao de empregos, habitagao, saneamento, entre outras) produzem socialmente uma 

realidade que nao consegue o seu efeito pratico, ou, em outras palavras, elas nao 

conseguem sair do papel, sao metamorfoseadas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Letra Morta", caindo em desuso no 

cotidiano da sociedade em geral. Sem esses direitos consolidados na sociedade, agravam-se 

ainda mais as praticas de violencia, principalmente contra as criangas e os adolescentes em 

"situagao de vulnerabilidade social". 

De acordo com essa situagao, inferimos que a incongruencia existente entre a 

legislagao vigente e a situagao das criangas e dos adolescentes trabalhadores tern o seu 

alicerce na particularidade do Estado brasileiro em lidar com a Lei constituida. Existe um 

estranhamento entre o que esta escrito em forma de Lei e o que se processa nas relagoes do 

cotidiano. Portanto, o nao cumprimento da Lei torna-se uma das caracteristicas marcantes 

da sociedade que e subjacente ao Estado. 

Nesse caso, e necessario compreendermos essa caracteristica e como ela interfere na 

realidade de milhoes de trabalhadores infanto-juvenis, que possuem os seus direitos 

violados diariamente. 
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1.4-O Reconhecimento/Desconhecimento da Lei: Uma 

Especificidade "Cristalizada" nas Relagoes Sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para entendermos a especificidade da sociedade brasileira, necessitamos, 

primeiramente, investigar e analisar, de forma sucinta, a particularidade da formacao do 

Estado brasileiro. Porque entendemos que a relacao de violencia e exploracao em que as 

criangas e os adolescentes trabalhadores estao incluidos tern a anuencia da intervencao 

estatal. A maneira com que o Estado intervem nessa problematica e fruto da particularidade 

politica da sociedade que, por sua vez, possui a sua origem na formagao historico - social 

brasileira. 

E bom salientarmos que nao e finalidade nossa reconstruir um quadro historico do 

processo de formagao do Estado nacional brasileiro, mas identificar o perfil ideologico da 

particularidade do Estado brasileiro em lidar com a Lei instituida. 

Como ja aludimos anteriormente, o ultimo quartel do seculo XVIII e de inicio do 

seculo XIX sao periodos de transformagoes estruturais ocorridas no mundo. O "Antigo 

Regime", o empreendedor da conquista do "novo mundo", teve os seus pilares solapados e 

corroidos pela expansao do capitalismo. 

Desde o inicio da formagao do capitalismo (seculos XVI e XVII) a burguesia 

edificou condigoes favoraveis para ascender ao poder politico. Sendo a conquista pelo 

poder politico a necessidade primacial para a consolidagao do capitalismo. Com isso, a 

classe burguesa, no processo de sua ascensao politica, construiu o Estado moderno. E 

passou a forma e propagar ideias, como: individualismo, liberdade, igualdade, Direitos 

Humanos, Direito a propriedade privada, Democracia, relagao contratualista, trabalho 

assalariado, entre outros; tornando, assim, diretrizes fundamentals para a concepgao 

politico-econdmica burguesa. 

Com a dominagao dessa classe, foram criadas as forgas produtivas "mais colossais" 

da historia da humanidade, verdadeiras maravilhas tecnologicas foram produzidas, desde as 

"caravelas aos onibus espaciais". (BRAGA, 1994). 
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Com o advento da expansao do capitalismo produtivo, industrial, a burguesia se 

consolida enquanto classe dominante e rompe com os privilegios do pacto colonial. Porque 

a "nova" classe dominante necessitava de "mercados livres" para impor e estabelecer seu 

padrao de dominacao, ou seja, o capitalismo industrial necessitava de condicoes materials 

propicias para sua reproducao. Dentro dessa perspectiva, as colonias americanas e 

antilhanas construiram seus processos de emancipagao politica. (MALERBA, 1994. p:01). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As diferentes situagoes economicas e 'herangas coloniais' 

garantiram a especificidade da emancipagao politica em cada 

regido das am ericas ".(Idem, p.Ol) 

De acordo com Ianni, a emancipagao politica do "novo mundo" foi essencialmente 

determinada pelas exigencias da expansao do capitalismo industrial conjugado com as 

articulagoes e rearticulagoes dos interesses internos das elites locais de cada colonia. 

(IANNI,1988. p:40). 

Assim, os nascentes Estados das Americas e Antilhas formaram-se sob a 

incongruencia ideologica. De um lado, as ideias e praticas liberais e, do outro, a 

continuidade do trabalho escravo, ou seja, as Leis burguesas, ao mesmo tempo, 

engendraram principios de cidadania para os brancos e confirmaram a escravidao para os 

negros. 

Nesse caso, a formagao do Estado Nacional brasileiro (a partir de 1822) foi fruto da 

ambigiiidade entre a articulagao das ideias liberais, que estavam intrinsecamente ligadas ao 

processo de emancipagao politica da ex-colonia, com a permanencia do sistema escravista. 

Foi nessa ambigiiidade que o Estado brasileiro fmcou seus pilares. 

Alfredo Bosi assinala que a oligarquia, a classe fundadora do Imperio do Brasil, 

consolidou os seus interesses economicos (comercio, produgao escravista, compra de terra) 

e politicos (eleigoes indiretas e censitarias) sob a egide do consorcio ideario do escravismo 

e do liberalismo (BOSI, 1995. p: 194 a 200). Com isso, o "liberalismo brasileiro" esteve 

adequado ao contexto socio-economico em que o quadro historico agroexportador delineou. 

O processo de consolidagao do Estado brasileiro teve bom exito, devido ao ideario 

de fundo conservador das elites, que culminou em um "complexo de normas juridico-
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pohticas capazes de garantir a propriedade fundidria e escra\>a ate o seu limite possivei." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Idem, p: 205). 

"O liberalismo d inglesa se fazia necessdrio para que a 

classe economicamente dominante assumisse o seu papel de grupo 

dirigente. Esse o alcance e limite do nosso liberalismo 

oligdrquico.'"(Ibidem, p: 203). 

Ja Cerqueira Filho entende que o "modelo agroexportador implantado no Brasil", 

com base no trabalho compulsorio e o monopolio da terra, produziu tres classes na 

populacao: os latirundiarios, os escravos e os foreiros, entendidos como agregados. Para o 

autor, a relacao entre latifundiario x escravo foi balizada pela violencia, porque o escravo 

era propriedade do senhor latifundiario. A relacao entre foreiro x escravo nao existia, 

porque raramente o foreiro possuia escravos, ele basicamente sobrevivia da agricultura de 

subsistencia. A relacao entre foreiro x latifundiario implicava essencialmente em uma 

relacao de dependencia, pois os foreiros nao sao proprietaries e nem escravos e a sua 

reproducao material dependia do "fa\>or" direto ou indireto do latifundiario. O "favor" 

entremeava a reproducao das classes dos foreiros e dos latirundiarios. Desse modo, a vida 

ideologica no Brasil foi regida pelo "mecanismo do fa\>or" que atravessou a existencia 

national (CERQUEIRA FILHO, 1992. p:29). 

"Tal mecanismo do favor esteve presente por toda a parte, 

combinando-se mais tarde a outras atividades afins, como 

administragao, politica, industrial, comercio, vida urbana etc..." 

(idem, p:29). 

Discordamos de Cerqueira Filho no que se refere a sua visao estatica da relacao 

entre as tres classes (latirundiarios, foreiros, escravos), classes essas que foram produzidas 

pelas condicoes materials da sociedade agroexportadora brasileira. Tais classes interagiam 

entre si e criavam contradicoes na estrutura do proprio si sterna agroexportador. Portanto, 

acreditamos que o "favor" era o mecanismo que alicercava a reproducao das mesmas. O 

"favor" foi instrumento para neutralizar o conflito existente entre as classes, procurando 

apresentar uma harmonia entre elas. Tanto o escravo, como o foreiro e o latifundiario 

possuiam particularidades que diferenciavam suas relagoes entre uma classe com a outra, 

mas todas elas eram entremeadas pela "pratica do favor". Alem disso, existiam outras 

classes e grupos na colonia que pertenciam a esta "teia de favor". 
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No entanto, concordamos com o autor quando declara que esse processo historico 

da formagao do Brasil produziu uma especificidade na sociedade atual, que saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as 

praticas de favor". Tais praticas tern seu pilar de sustentacao nas permanencias, cuja 

origem esta nas instituigoes servis e semi-servis (ibero-americanas) e foram aliadas a forte 

diferenciagao cultural imposta pela origem indigena e/ou africana de uma parcela 

ponderavel da populagao brasileira, que se traduziu numa concepgao burguesa que esta 

intimamente ligada as praticas paternalistas. (Idem, p:25). 

A especificidade brasileira suscitou um liberalismo que funciona como mascara das 

"praticas de favor", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a tensdo entre a ideologia do favor enquanto 

racionalizagao das praticas de favor e o liberalismo, implica no 

recalcamento da concepgao juridica da Lei no imagindrio social". 

(Ibidem, p:25). 

Ou em outras palavras, Cerqueira Filho percebe que o Direito no Brasil se constitui 

no reconhecimento do favor e do paternalismo. Vide o adagio popular, que diz: "Aos 

amigos tudo e aos inimigos a lei", que e bem ilustrativo nas situagoes de impunidade dos 

politicos corruptos, dos policiais assassinos, da situagao das criangas e dos adolescentes que 

trabalham. A concepgao da Lei funciona: 

"baseada na ideologia do favor e numa rede de 

compromissos que acabam por negar o Direito. Por isso, o 

paradoxo do Direito no Brasil que se constrdi se negando a si 

mesmo no reconhecimento do favor e do paternalismo ".(Ibidem, 

p:25) 

Dentro dessa perspective, inferimos que as praticas de violencia do trabalho infanto-

juvenil, que foram e sao gestadas no processo antinomico do capitalismo, sao tambem 

produzidas pelo imaginario social20. A formagao social do Brasil foi erigida atraves da 

violencia dentro do processo de formagao do capitalismo, como ja mencionamos 

anteriormente. A sociedade passou a "cristalizar" socialmente as praticas de violencia. 

20 Entendemos o "imaginario social", dentro do prisma de Cerqueira Filho, que sao praticas politicas, 
culturais e sociais que permanecem e se articulam em nivel do inconsciente dos sujeitos historicos. 
(CERQUEIRA FILHO, 1993). 
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A nocao do "imaginario social", ora usado por nos, tern sua fundamentacao em 

Cerqueira Filho, que afirma que o processo historico da sociedade brasileira tern sua 

formagao sob o auspicio da violencia e mesmo da punigao. Porque a necessidade da 

escravidao (o que persistiu ate 1888), nos pilares da sociedade colonial e imperial, para 

satisfazer a dinamica da formagao do capitalismo e da expansao do capitalismo industrial, 

passou a ser a encarnagao maxima de violencia (CERQUEIRA FILHO, 1993), que se 

cristalizou na vida ideologica da sociedade brasileira. 

Tais condigoes historicas construiram "as praticas de favor" que permanecem 

cristalizadas e regem a vida cotidiana da sociedade brasileira. E essas "praticas de favor" 

nao sao o inverso das praticas de violencia que regem a esfera de produgao e as relagoes 

sociais entre as classes fundamentals. As praticas de favor, em nivel ideologico, negam e 

escondem as praticas de violencia na esfera da produgao, desse modo, o favorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "content em 

si mesmo a violencia, porem de forma simbolica, a violencia em ocultar violencia" 

(CERQUEIRA FILHO,1992. p:14). 

A nogao de imaginario social desenvolvida pelo autor tern a contribuigao do 

conceito de ideologia de Antonio Gramsci. Para Gramsci a ideologia e 

"o significado mais alto de uma concepgao de mundo, que 

se manifesto implicitar/iente na arte, no direito, na atividade 

economica, em todas as manifestagoes de vida das atividades 

individuals e coletivas" (GRAMSCI, 1991. p: 16) 

Essa concepgao de mundo e elaborada em consonancia com as condigoes concretas 

de uma realidade historica e, atraves dela, os grupos sociais compartilham conjuntamente 

de um mesmo modo de pensar e agir. (CERQUEIRA FILHO, 1992. p: 27). 

Segundo Cerqueira Filho, a ideologia traduz e responde aos problemas criados por 

uma formagao social concreta, e sua principal fungao e a de "cimentar (dar unidade) o 

bloco historico, composto por classes sociais ou grupos sociais antagonicos ao nivel 

estrutural da sociedade ". (Idem). 

Dentro dessa perspectiva, o autor infere que a concepgao de Gramsci sobre 

ideologia nao se contrapoe ao conceito althusseriano, de que: 
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"a ideologia e uma representagao da relagdo imagindria 

dos individuos com suas condigoes de existencia, reconstruindo no 

piano imagijidrio um discurso relativamente coerente que serve de 

horizonte ao vivido". (ALTHUSSER apud: CERQUIERA FILHO, 

1992:27) 

Ao realizar relacao entre o conceito de Gramsci sobre a ideologia com o de 

Althusser, Gisalio C. Filho conclui que: 

"Ao admitirmos que 'a expressao consciente das condigoes 

de vidas reals dos individuos e imagindria' resulta dai que ha uma 

relagdo necessdria entre aquilo que e imaginario (que nao deixa de 

ser real num certo sentido) com aquilo que e real, isto e, as 

condigoes de vida reals dos individuos. E precisamente esta relagdo 

dos homens com as condigoes de existencia que e representada na 

ideologia". (Idem,p:27). 

Paradoxalmente, a sociedade e norteada pelo conflito entre as classes, a dos 

proprietaries e a dos nao proprietaries dos meios de produgao. No caso da sociedade 

capitalista, e a classe burguesa que detem a hegemonia ideologica. A sua concepgao de 

mundo se propaga por todos os ramos da ideologia (arte, ciencia, economia, direito, entre 

outros), ou em outras palavras, a classe burguesa controla a sociedade politica (o Estado) e 

a sociedade civil, produzindo a interagao social entre as classes21. 

E bom frisarmos que, segundo Marx, o Estado nao funda a sociedade, mas e a 

sociedade, entendida historicamente como conjunto das relagoes economicas, que explica o 

seu carater e fundamenta a natureza de suas leis. Dentro dessa perspectiva, o Estado nao 

pode ser autonomo, ele nao se constitui em uma entidade que paira sobre a sociedade. O 

Estado foi construido nas relagoes sociais. 

Em consonancia com Marx, Engels compreendeu o Estado como sendo um 

processo historico, que foi criado de acordo com as condigoes materials da sociedade, para 

satisfazer uma necessidade social (ENGELS, 1995). Com a dinamica do processo de 

desenvolvimento das forgas produtivas, a sociedade passou a se dividir em classes e, dessa 

divisao, surge a luta de classes. Com ela nasce o Estado. "A Histdria de toda sociedade, ate 

hoje, e a luta de classes"(MARX & ENGELS, 1987. p:35.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 Cf. PORTELLI, 1990 e GRAMSCI, 1991 p: 11-30. 
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De acordo com esta acepgao, o Estado, atraves do governo, que e dirigido de acordo 

com as regras da classe detentora dos meios de produgao, cria todas as artimanhas para 

constituir a ordem, com o objetivo de garantir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo da mesma classe. Para isso, o 

Estado tern que satisfazer algumas reivindicagoes da classe dos nao proprietaries para nao 

instalar o embate na sociedade. No caso do Brasil, o Estado media o conflito utilizando a 

coergao e a conciliagao que configuram socialmente no favor reciproco, na barganha, 

enfim, nas "praticas de favor". 

A ideologia burguesa postula a "Lei" como a expressao do bem comum, e a 

igualdade entre os individuos, ou seja, os individuos desiguais socialmente tornam-se iguais 

perante a Lei. Esta igualdade aparente oculta e mascara o conflito existente entre o capital e 

o trabalho. Desse modo, ao nosso ver, a "Lei", enquanto intervengao estatal na sociedade, e 

prioritaria para assegurar o "bem comum" entre as classes, o que cria uma situagao de 

harmonia e "integragao social", entre as classes, no campo ideologico.22 

A concepgao de "integragao social" esta presente no discurso e nas praticas 

ideologicas dos programas de governo. Dentro dessa concepgao, o Estado cria as leis com 

a finalidade de atenuar os conflitos existentes na sociedade. 

Contraditoriamente, o capitalismo desenvolveu nos paises industrializados (a partir 

do seculo XIX) uma cultura contra a violencia, alicergada na ideologia da igualdade, 

fraternidade, justiga, enfim, um "processo civilizatorio", que se expandiu com o 

capitalismo. A sociedade passa a conviver ideologicamente com o direito, todos sao iguais 

perante a Lei. Inicia o processo historico de garantia dos Direitos Humanos. 

O Brasil, na aparencia, se insere nessa logica, principalmente no que concerne aos 

direitos das criangas. Como ja mencionamos, em 1927, pelas pressoes internacionais, apos 

a Declaragao do Direito da Crianga, elaborada no ano de 1923, em Genebra, e pelas 

reivindicagoes dos trabalhadores, o governo brasileiro decretou o Codigo de Menores de 

1927. O que suscitou uma nova concepgao sobre o "bem-estar" das criangas e dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 Sobre a teoria de integragao social ver: CERQUIERA FILHO, 1992 e CERQUEIRA FILHO, 1993 & 

NEDER, 
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adolescentes no Brasil. "A infancia abandonada" deixa de ser um caso de policia, na lei, 

para ser um caso de assistencia do Estado. Porem, na pratica, a situacao continuou a 

mesma. 

0 processo capitalista constroi as condigoes necessarias para absorver o trabalho 

infanto-juvenil, e essa absorcao se da em uma relacao de exploracao e violencia. De fato, as 

criangas e os adolescentes trabalhadores do espago urbano estao inseridos nesse conflito 

social, e o Estado necessita produzir medidas que atenuem essa situagao de violencia . 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente e um caso tipico das medidas do Estado 

para sanar o conflito existente, porem a especificidade politica brasileira produz um 

Estatuto que e conhecido e desconhecido simultaneamente pela sociedade, nao consegue 

sair do papel e ter o seu efeito pratico, passa a se metamorfosear em "Letra Morta", caindo 

em desuso. Enquanto milhoes de criangas e adolescentes tern os seus corpos criativos e 

ludicos violados pelo processo de reprodugao do capital, que explora esse tipo de forga de 

trabalho, com a finalidade de obter alto indice de lucratividade, no caso do trabalho 

assalariado. 

As "praticas de favor" que permanecem cristalizadas e regem a vida cotidiana da 

sociedade brasileira produziram/produzem uma situagao de contradigao do Direito que se 

constroi, negando-se a si mesmo no reconhecimento do favor e do paternalismo. A Lei e 

reconhecida e desconhecida simultaneamente pela sociedade, desse modo, o que esti 

presente na rotina da sociedade sao as relagSes baseadas no "favor" que geram tambem 

praticas de violencia. Com isso, a violencia passa a ser "cristalizada" socialmente. 

No caso da situagao das criangas e dos adolescentes trabalhadores, a sociedade 

"banaliza" a violencia, porque passa a ser comum uma crianga de cinco a seis anos 

trabalhar para garantir o seu sustento, ou adolescentes serem prostituidos atraves do turismo 

sexual23 ou ate mesmo criangas e adolescentes serem exterminados diariamente nas ruas 

das medias e grandes cidades do pais pelos grupos de exterminio. Toda essa situagao e 

discrepante, aparentemente, com a concepgao hegemonica de infancia e de adolescencia 

23Cf: DIMENSTEIN, 1994; RELATORIODEESTUDO,1997; FENELON et all, 1992; GASPAR, 1994; 

MORAES, 1998; MILITO, 1995; entre outros. 
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construida no Brasil, principalmente a partir da decada de 80 deste seculo, e que, hoje em 

dia, o governo e as Organizacoes nao Governamentais- ONGs propagam atraves dos seus 

discursos ideologicos. 

A situagao de violencia contra as criangas e os adolescentes em "situagao de 

vulnerabilidade social" passa a ser corriqueira no dia-a-dia da sociedade, sendo 

representada pela arte, como e o caso da musica do compositor e cantor Chico Buarque de 

Holanda, que e o retrato dessa situagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Meu Guri 

Quando, seu moqo, nasceu meu rebento, nao era o momento dele 

rebentar. Ja foi nascendo com cara de fome e eu nao tinha nem nome pra Ihe 

dar. Como fin levando nao sei Ihe explicar. Fui assim levando ele a me levar e 

na sua meninice ele um dia me disse que chega\>a la, olha ai, olha ai, olha ai, ai 

o meu guri e ele chega. 

Chega suando e veloz do batente e traz sempre um presente para me 

encabular tanta corrente de ouro, seu moqo, que haja pescoqo para enfiar. Me 

trouxe uma bolsa ja com tudo dentro, chave, caderneta, terqo e patud, um lenqo 

e uma penca de documentos para fuialmente eu me identificar, olha ai, olha ai, 

ai o meu guri, olha ai, olha ai, e o meu guri e ele chega. 

Chega do morro com um carregamento, pulseira, cimento, relogio, 

pneu, grccvador. Rezo ate ele chegar cd no alto essa onda de assaltos td um 

horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele me ninar, de 

repente acordo, olho pro lado e o danado jd foi trabalhar, olha ai, olha ai, ai o 

meu guri, olha ai, olha ai, e meu guri e ele chega. 

Chega estampado, manchete, retrato, com vendas nos olhos, legenda e 

suas iniciais, eu nao entendo essa gente, seu moqo, fazendo alvoroqo demais. O 

guri no mato, acho que td rindo, acho que td Undo de papo pro ar deste o 

comeqo eu nao disse, seu moqo?Ele dise que chega\>a la. Olha ai, olha ai, olha 

ai, ai o meu guri, olha ai, olha di, e meu guri. 
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Esta musica popular brasileira e uma representagao da situagao de centenas e 

mesmo milhares de criangas e adolescentes que habitam os "espagos urbanos", na tentativa 

de construir condigoes de sobrevivencia. Essa crianga representada na musica, ja nasce 

inserida em um contexto de miseria, desemprego, salarios insuficientes, habitagoes 

precarias, entre outros problemas, onde a desnutrigao infantil e uma ameaga a sua vida,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "jd 

nasce com cara de fome" 

Quando cresce, essa crianga tern que garantir o seu sustento e o de sua familia, cria 

mil e uma facetas para a sua subsistencia, mesmo que seja o "furto" uma delas. As 

condigoes materials em que esta inserida a empurra para a delinqtiencia, porque, nao deixa 

de ser uma alternativa para a manutengao de sua propria vida e de seus familiares, "chega 

suado e veloz do batente e traz sempre um present'e para me encabular (...) ". 

Essa crianga que teve uma unica condigao de sobrevivencia construida socialmente 

e vista como uma ameaga a ordem, entao, e exterminada como forma de solucionar o 

problema das supostas vitimas e da seguranga publica. E podemos afirmar que essa 

violencia e tratada como "natural" pela sociedade e a justiga flea omissa perante o 

assassinate "(.. .) o guri no mato, acho que td rindo, acho que td Undo depapopro ar (...)" 

Em consonancia com essa situagao de violencia empreitada contra a crianga na 

representagao de Chico Buarque de Holanda, citamos o caso do "massacre da Candelaria", 

no Rio de Janeiro, na madrugada de Sexta-feira do dia 23 de julho de 1993, criangas e 

adolescentes foram chacinados, no total de quatro pessoas. Esse crime abalou a populagao 

brasileira nos primeiros dias do acontecido e se repercutiu internacionalmente, porem, 

ainda hoje, os assassinos e seus mandantes continuam na impunidade24. Neste caso, o que 

prevaleceu foram as praticas de favor e o paternalismo que os locaram na impunidade. 

"Nao existe uma tabela. O preco pode variar entre uma 

caixa de cerveja, um almoqo ou milhao de cruzeiros. Mas nao e 

dificil conseguir que integrantes de grupo de exterminio eliminem 

um menor de rua ate de graqa. Ex-PMs da praqa da Harmonia 

afirmam que pode-se matar por favor ou a para limpar a area e a 

cf. LOPE, 1994. 
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execugdo sumdria pode ser encomendada por qualquer um que se 

sinta incomodado com a presenga dos menores de rua: 

comerciantes, bicheiros ou os proprios matadores."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Jornal 0 

Globo, 1993. apud: LOPE,1994: 81) 

Assim, a violencia (fisica, psicologica, sexual e o exterminio) contra as criangas e os 

adolescentes em "situagao de vulnerabilidade social" e uma violagao aos Direitos 

Humanos, ferindo, aparentemente, os principios basicos da ideologia burguesa. Porem, esse 

"anti-direito" (a violencia) se configura como direito no cotidiano da sociedade. Ou em 

outras palavras, o Direito das criangas e dos adolescentes, que e estabelecido pela 

Constituigao (artigos 226 e 227) e o ECA (como Leis maximas), e violado pelo Estado. E 

esta violagao tern inscrigao no reconhecimento/desconhecimento da Lei, cuja genese esta na 

formagao historico-social do Brasil. 

Essa situagao de contradigao do Direito brasileiro, o reconhecimento da lei 

simultaneamente com seu proprio desconhecimento e denominado por Cerqueira Filho de 

"ignordncia simbolica da lei que, por sua vez, e introjetada em nivel profundo pelos 

sujeitoshistoricos". (CERQUEIRA FILHO, 1993. p:26). 

Dentro dessa perspectiva, inferimos que a relagao de violencia e exploragao que as 

criangas e os adolescentes trabalhadores estao inseridos se "cristalizam" socialmente pela 

anuencia do Estado e pela sociedade civil. Para o entendimento desta articulagao, 

analisaremos a intervengao do governo municipal e das ONGs da cidade de Feira de 

Santana-BA, a partir da promulgagao do ECA, enquanto exemplo, para demonstrar a 

relagao da Lei (des)conhecida com a situagao de violencia por que passam as criangas e os 

adolescentes trabalhadores. 

Com isso, para respondermos a nossa indagagao initial, por que milhoes de criangas 

e adolescentes continuam trabalhando numa sociedade que possui uma legislagao que os 

protege da exploragao do trabalho, tomaremos a especificidade da cidade de Feira de 

Santana-BA, para analisarmos essa incongruencia entre a Lei e a situagao de violencia por 

que passam as criangas e os adolescentes trabalhadores. 
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CAPITULO II 

"O Trabalho Precoce" e a Interlocucao com o (Des)conhecido ECA 

"Ja trabaiei de varias coisas, ja trabaiei de olhar 
cabra, limpar sapato, de olhar carro e vender maga'. 
(Adolescente, 14 anos, vendedor). 

"Meu medo? o meu medo, meu medo, e dormir na 
rua, mas nao tern jeito" (Adolescente, 15 anos, 
engravate). 
"Crianca pra trabalhar, eu acho que atrofia a vida 
dela toda" (Adolescente, 15 anos em "situac3o de 
privacao de liberdade") zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Introducao 

Neste capitulo, demonstramos a particularidade do espaco de nosso enfoque de 

pesquisa, a cidade de Feira de Santana - BA., que proporciona a cidade se projetar enquanto 

polo atrativo do processo migratorio, para um contingente de pessoas que buscam formas 

de reproduzir a sua forca de trabalho. Com isso, um cenario social de precariedade se 

delineia para grande parte da populacao, sobretudo, para as criangas e os adolescentes 

trabalhadores. 

Tambem apresentamos, neste capitulo, o processo de elaboracao do ECA, que foi 

fruto da participagao das "organizacoes representativas da populagao" Para isso, levamos 

em conta o golpe militar de 1964 como "divisor de aguas", porque, a partir desse periodo, 

houve uma redefmigao das diretrizes pohticas para garantir a "Seguranca National". 

2.2 - A Reproducao da vida das Criancas e Adolescentes 

Trabalhadores na Peculiaridade da cidade de Feira de Santana -BA 

A escolha de Feira de Santana - BA para o nosso estudo nao foi aleatoria, mas 

calcada em dois aspectos. Primeiro, porque o Municipio de Feira de Santana e o segundo 

polo populacional do Estado da Bahia, com uma populagao de 450.487 habitantes, 

caracterizando-se num segundo maior centro industrial do Estado, possuindo cerca de 500 

estabelecimentos industrials (IBGE apud: PEREIRA,1998. p: 10); e no importante polo 

comercial, tanto no ramo atacadista como no ramo varejista, de onde suas mercadorias sao 
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distribuidas para varias regioes do Estado e, tambem, para outros Estados do nordeste. 

Segundo, e devido a localizagao do municipio, ao leste do Estado da Bahia, entre a zona da 

mata e o sertao, numa area de transicao denominada Agreste Baiano (FREITAS, 1998), que 

caracteriza-se como um dos maiores entroncamentos rodoviarios do pais, cortado por tres 

rodovias estaduais e federals, as Brs, 324, 116 e 101, que ligam a regiao Nordeste com o 

Sudeste e o Litoral com o Sertao baiano. 

Com base na caracteristica da localizacao, a cidade de Feira de Santana tornou-se 

um polo atrativo para o movimento dinamico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA migragao (idas-vindas e de vindas-idas), 

cujos motivos sao diversos, fugindo dos longos periodos de estiagens, falta de perspectiva 

de emprego, conflitos pela posse da terra e falta de oportunidade de trabalho nas cidades. 

Tais movimentos dinamicos sao tentativas de garantir a sobrevivencia individual, da familia 

e das classes sociais. 

O conceito de migragao, ora trabalhado por nos, tern fundamentagao no trabalho de 

Menezes, quando nos declara: 

"A migragao, como um processo determinado pelo 

desenvolvimento do capitalismo, permite que o exercito industrial 

de reserva seja, permanentemente, mobilizado. No entanto, quern 

viabiliza esta movimentagao e a familia, que busca sua 

sobrevivencia nos espagos socio-economicos gerados pelo 

movimento do capital. 

A nivel da familia, a imigragao e determi?iada pelas 

condigoes objetivas e pelo ciclo de vida dos seus membros, 

definindo quais membros da familia sao mais propensos a migrar. 

Assim, para a familia, a migragao tern antes de tudo um cardter de 

estrategia de sobrevivencia. Enquanto ela busca a sua 

sobrevivencia, ela se dispoe enquanto forga de trabalho para o 

capital" (MENEZES, 1985.p:6-7). 

Nesse sentido, a autora analisa a migragao a partir de duas categorias, origem e 

destino, que nao sao entendidas enquanto realidades estanques, uma em oposigao a outra, 

mas polos de orientagao de atragao e expulsao. A nogao de expulsao, segundo Menezes: 

" (...Jnao apreende o movimento, ou seja, o processo que 

libera mao-de-obra pode, ao mesmo tempo, reabsorve-la em outras 

condigoes. O mesmo acontece com os fatores de atragao, os locais 
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de desiino podem ser, ao mesmo tempo, locais de origem de outros 
fluxos migratorios".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (idem, p:4). 

Desse modo, ela conclui que os termos "origem" e "destino" sao pontos dinamicos, 

os quais sao determinados socialmente pela reproducao do capital, que: 

"(...) Se reproduz e se movimenta nos espaqos socialmente 

definidos pelo capital. O migrante nao abajidona a origem para se 

integrar no destino. Ao contrdrio, a migragao representa um ponto 

de contatopermanente entre um e outro (...)" (Ibidem, p:5) 

De acordo com essa perspectiva, inferimos que a cidade de Feira de Santana se 

circunscreve como ponto de encontro desses fluxos, recebendo um contingente de pessoas, 

que passam a morar na cidade com suas familias. Acreditamos que algumas criancas e 

adolescentes trabalhadores sao fruto desse processo dinamico de reproducao da forca de 

trabalho. 

Freitas entende que um dos fatores do crescimento populacional em Feira de 

Santana foi a migragao (veja a tabela 1). A cidade recebeu, entre 1960 a 1970, 58.491 

migrantes, ou seja, 30,77% da populagao de 1970; entre os anos de 1970 a 1980, foram 

53.569 novos habitantes que chegaram a cidade, em torno de 14% da populagao de 1980; ja 

nos anos de 1980 a 1991 corresponderam a 58.984 migrantes, constituindo-se 14,53% sobre 

o total da populagao de 199125. 

Tab. 1 

Feira de Santana 

Evolugao da Populagao do Municipio 1950 - 1996 

Anos Populagao Populagao Urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 

Populagao 
% 

Total Rural 

1950 107.205 34.277 31,97 72.928 68,03 

1960 141.157 69.884 49,30 71.873 50,70 

1970 190.076 134.263 70,63 55.813 29,37 

1980 291.504 233.905 80,24 57.599 19,76 

1991 405.848 348.973 85,98 56.875 14,02 

1996 450.487 393.943 87,45 56.544 12,55 
Fonte: D3GE. Censos Demograficos - Bahia. 1950 a 1991. Contagem da Popu^ao 1996. Apud: FREITAS, 1998, p. 125. 

A autora conclui: 

25 Freitas nos chama atencao para os numeros analisados, porque s3o dados do D3GE, relativos as pessoas n5o 

naturais do municipio e que residem na cidade a menos de 10 anos (FREITAS, 1998. p: 127) 
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"Das decadas analisadas, a de 70 e a mais importante pois, 

posteriormente, ha uma incidencia decrescente do fenomeno, 

quando e somente na decada de 70 que pode ser considerada uma 

area de grande atragao popndacional, contribuindo a imigragao 

com quase um tergo no crescimento populacional "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (TREITAS, 

1998. p: 127). 

Concordamos com Freitas nesse ponto. Realmente, nos anos de 1960 a 1970, houve 

um crescimento populacional significativo, a migragao colaborou com quase um tergo no 

crescimento da populagao. No entanto, apesar dos outros periodos apresentarem taxas 

menores, o numero de migrantes e expressivo na cidade, o que ocasionou um crescimento 

desordenado no processo de urbanizagao. 

Varios sao os motivos para um numero significativo de migrantes fixar residencia 

na cidade, ao nosso ver, os principals sao: impossibilidade financeira em prosseguir a 

viagem e na expectativa de melhores condigoes de vida26. Desse modo, nao e so a 

localizagao que contribui para convergencia dos fluxos migratorios para cidade, existem 

outros fatores que iremos explicar abaixo. Vejamos: 

A partir de 1960, a cidade passa a se desenvolver, enquanto centro comercial, nos 

dois ramos, varejista e atacadista. Apesar da predominancia do ramo varejista, os dois 

ramos obtiveram um crescimento expressivo no numero de estabelecimento comerciais 

entre os anos de 1960 a 1970. Este crescimento, afirma Freitas, vai contribuir no 

crescimento populacional do periodo (Idem, p: 132). 

Nesse mesmo periodo, o setor de servigos cresceu e se dinamizou, contribuindo, 

assim, com o crescimento economico da cidade e absorvendo um numero significativo de 

trabalhadores. Os servigos que predominaram foram o de saude e educagao. (Ibidem, p: 

132). 

No ano de 1970, foi implantado o Centro Industrial Subae - CIS na cidade, o que 

ocasionou a expansao industrial na regiao, trouxe uma importante transformagao 

urbanistica na cidade. 

26 Acreditamos que e alguns migrantes seguem a viagem sem os seus filhos, abandonando-os a propria sorte. 
No entanto, nao conseguimos identificar esta situacSo na nossa pesquisa. 
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"Nao se pode negar a importdncia do CIS para o processo 

de industrializacao da cidade e a capacidade que dispoe de exercer 

atragao populacional, mesmo nao sendo o setor mais significativo 

da economia feirense. O aparecimenio de novos bairros, a partir de 

sua implantacdo em 1970, e um dos mais fortes indicadores do seu 

poder de atragao, apesar de nao possuir condigoes de abson>er 

grande parte da mao de obra local ou imigrante, pois e a partir 

desta decada que se forma uma periferia urbana crescente em 

Feira de Santana"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ibidem, p: 164). 

Desse modo, esses fatores proporcionaram a cidade de Feira de Santana se projetar 

enquanto polo atrativo do processo migratorio. Como afirmou a autora, a industrializacao 

nao absorveu a grande parte da mao-de-obra migrante, consequentemente, esse contigente 

buscou novas formas de sobrevivencia. Por outro lado, de acordo com Freitas, tanto o 

comercio quanto o setor de servico foram uma opgao de trabalho, porque absorveram um 

maior numero da mao de obra local e migrante. (Ibidem, p: 164). 

"O volume de mao de obra empregada no setor industrial 

nao concorre em pe de igualdade com os setores comercial e dos 

sem'gos, sendo assim, a sua contribuigao direta no crescimento 

urbano ainda e discutivel, no qual insisto em afirmar que 

principalmente nas realidades subdesenvolvidas se dd de forma 

indireta. Sabemos, e ja foi dito, que o setor industrial em nenhuma 

realidade, essencialmente devido aos a\'angos tecnologicos, e o que 

mais emprega, o que discuio e ate que ponto a oferta de empregos 

no setor atende a demanda e como isto influencia a urbanizagdo, e 

qual o grau de influencia. Este fenomeno contribui para uma 

expansao urbana, mas em niveis quantitativos e nao qualitativos em 

Feira de Santana, pois a cidade cresce, porem a qualidade da 

infra-estrutura oferecida nao e diretamente proporcional ao 

crescimento urbano ". (Ibidem, p: 165). 

Com isso, um contingente da populagao, sejam migrantes ou locais, que nao 

conseguem reproduzir sua forca de trabalho nos setores industrial, comercial, servigos, ou 

em outros, passa a ter, como alternativa para sobreviver, somente as "estrategias perversas 

de reprodugao da vida". Gomes declara que as estimativas apontam que existem no 

municipio cerca de 33.000 trabalhadores desempregados. (GOMES, 1996. p:14). 

E essa tendencia tende a se agravar ainda mais, devido a politica economica vigente 

com medidas recessivas, que aumentam o desemprego em todo o pais. Dentro dessa 

perspectiva, a cidade de Feira de Santana aglutina todos os problemas sociais das cidades 
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brasileiras de medio e grande porte, tais como: a falta de habitacao, o nao acesso a saude, a 

crise educational, a falta de saneamento publico, desemprego, entre outros. Segundo os 

dados oficiais, o indice de analfabetismo no municipio e de 37% para a populacao com 

mais de oito anos (Idem, p: 13). Foi constatado pelo BPEA- 1993, que o municipio possui 

cerca de 170 mil indigentes. O numero total de indigentes na Bahia e de 4,3 milhoes de 

habitantes (PELIANO, 1993). 

Sao 57.783 criangas e adolescentes indigentes, em outras palavras, 12% da 

populagao faz parte dessa realidade (Idem,), com isso, necessitam produzir seus meios de 

subsistencia. Consoante a essa situagao, cerca de 32.000 familias vivem em situagao de 

indigencia, ou seja, estao abaixo da linha de pobreza (GOMES, 1996. p: 13). 

Segundo o relatorio do IPEA-1993, uma familia e considerada pobre quando a sua 

renda per capita nao e suficiente para adquirir os bens necessarios para sobrevivencia 

adequada de seus membros, o que e questionavel de um modo geral em toda sociedade 

brasileira. Desse modo, os membros necessitam desenvolver estrategias de sobrevivencia. 

De acordo com Adorno, a "pauperizagao" crescente na sociedade brasileira induz 

um maior numero de criangas e jovens em diregao ao mercado de trabalho, paradoxalmente 

nao melhora as condigoes de vida da populagao. Consequentemente, instaura-se na 

sociedade uma especie de "curto-circuito perverso", na medida em que pressoes sociais, 

decorrentes da imperiosa necessidade de assegurar a sobrevivencia de si e da familia, 

intensificam o numero de criangas e adolescentes a ingressarem no "mundo do trabalho", 

em condigoes muito desfavoraveis. (ADORNO, 1993. p:187). 
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Os dados da contagem de criangas e adolescentes realizada, em Feira de Santana, 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SMDS27, nos permitem concordar com o autor, porque os dados 

nos revelam que a maioria das criangas e dos adolescentes em "situagao de vulnerabilidade 

social" recorrem ao trabalho para assegurar a sobrevivencia de si ou de seus familiares. 

Apesar da insuficiencia dos dados e a precariedade da pesquisa, podemos perceber nesta 

amostragem que existe um numero expressivo de criangas e jovens que ingressam no 

mercado de trabalho (ver tabela 2) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 A metodologia utilizada pelas equipes de pesquisa consistiu na contagem simultanea, em areas 

previamente escolhidas, com horarios pre-determmados para ser realizado apenas em um dia, Sexta-feira, um 

dia tipico de mo\imento na cidade. Foram escolhidos tres horarios: pela manna as 10:00h, a tarde as 14:00 h, 

e pela madrugada a 1:00 h (UEFS/SMDS, 1997. pp: 5-7). 



Tabela 2. 

Distribuigao de criangas e adolescentes nas ruas da cidade de acordo com a atividade, sexo e idade. 

MASCUL TslO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEMINr NO TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

ATIVIDADES Menor 10 10a 12 13 a 15 16a 18 Sub- Total Menor 10 10 a 12 13 a 15 16a 18 Sub- Total 

TOTAL % 

Trabalhando 81 136 163 114 494 13 32 43 25 113 607 48 

Esmolando 12 6 7 3 28 5 6 11 39 3,1 

Perambulando 58 66 60 32 216 16 6 5 4 31 247 20 

Brincando 94 104 93 24 315 21 6 12 2 41 356 28 

Dormindo 0 0 0 0 

Outros 1 1 1 7 10 0 10 0,8 

0 0 

TOTAIS 246 313 324 180 1063 55 50 60 31 196 1.259 100 

Fontc: Os Meninos Estiio na Rua, 1997. (ancxo). 
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O numero significativo de criancas e adolescentes encontrados nas ruas estavam 

trabalhando. Foram 607 trabalhadores, que compreende 48% do total. A maior incidencia 

esta na faixa etaria entre treze a quinze anos, sendo 206 meninos/meninas e adolescentes, 

ou seja, 16,36% do total, apesar, das outras faixas etarias apresentarem um numero 

expressivo de trabalhadores. 

A pesquisa nao nos explicita o que significa "perambular", so se refere a que foi 

uma "atividade" desenvolvida pelas criangas e adolescentes no momento da contagem. De 

acordo com nosso entendimento, a "atividade perambulando" no cotidiano deles esta 

relacionada a busca da satisfacao de qualquer necessidade existente, principalmente a de 

saciar a fome. Eles saem a deriva pelas ruas, avenidas e pragas, procurando algo que 

satisfaga as suas necessidades imediatas. Desse modo, as "atividades perambular e 

esmolar" possuem um limite tenue. 

Como percebemos na tabela 2, o universo da realidade das criangas e adolescentes 

em situagao de "vulnerabilidade social" nao e homogeneo, contem inumeras situagoes, 

relagoes e grupos diferentes. De acordo com a classificagao de Ataide existem quatro 

grandes grupos de criangas e adolescentes que ^obrevivem nas ruas da capital baiana, que 

sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"1 °-Meninos trabalhadores na rua em contato permanente 

com a familia; 

2° - Meninos trabalhadores na rua em contatos ocasionais 

com a familia; 

3 °- Meninos trabalhadoresevadidos de casa, com perda dos 

referenciais fami Hares ; 

4° - Meninos infratores afastados da familia e sem 

referenciaisfamiliares". (ATAIDE, 1993. p: 30-33) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28 Ataide obteve esta classificagao na pesquisa para elaborar o seu livro, "Decifra-me ou Devoro-te: 
Hi-doria Oral de Vida dos meninos de rua de Salvador". (ATAIDE, 1993). 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ClassificacEO da autora czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estatica, nao nos apresenta movimento entre os grupos, 

de modo que um possa estar no outro e vice-versa. Ou, noutras palavras, podem existir 

criancas e adolescentes que cometem pequenos fiirtos e estao em contato permanente com a 

familia, ou meninos e meninas que trabalham e tambem realizam pequenos delitos, 

estando ou nao fora de casa, ou ainda outros casos nao relacionados; enfim, sao varias as 

situacoes dentro da complexidade das ruas. 

No entanto, Ataide nos sinaliza com pistas para afirmarmos que existe um 

"mosaico" de grupos e subgrupos entre as criangas e os adolescentes, nos quais eles se 

mesclam e se aglutinam enquanto grupos, com o objetivo de criarem mil e uma artimanhas 

de sobrevivencia nas ruas das grandes e medias cidades brasileiras, na chamada "selva de 

pedra" 

Nesse ponto, os depoimentos dos trabalhadores infanto-juvenis da cidade de Feira 

de Santana ratificam o nosso argumento, quando eles dizem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Seguir os caminhos do outro, segirir os caminho do mal, 

dos vagabundos. Se ele tivesse do lado da gente, ai, tava vivo. Mas 

tai nessa outra de roubar aiperdeu a vida" (Adolescente, 13 anos, 

guardador de carro - Feira de Santana) 

(...) quando eu perdi tudo, fiquei desempregado, passei um 

tempao desempregado, eu aprendi fazer isso ai, o roubo (...). " 

(Adolescente, 16, em situacao de privacao de liberdade29). 

O primeiro entrevistado se refere a um jovem que trabalhava como guardador de 

carro, que cometeu um delito e foi assassinado, no Complexo Policial Investigador 

Bandeira, na cidade de Feira de Santana30. O entrevistado se reporta a esse caso para 

exemplificar a existencia das dificuldades de se trabalhar nas ruas. Existe uma atragao para 

o que ele chama de "os caminhos dos outros, seguir o caminho do mal (...)." No 

entendimento do entrevistado e como se seu colega de trabalho tivesse optado pelo 

"caminho da vagabundagem e da propria morte." 

29 De acordo com ECA, os adolescentes privados de liberdades s3o aqueles que cometeram ato infracional e 
estao internados em instituicoes de carater socio-educaUvo, cumprindo a sentenca do juiz da infancia e da 
adolescencia. As entrevistas foram realizadas na Casa Socio-educaUva Juiz Melo Matos em Feira de Santana 
-BA. 
30 Jornal Diario Da Feira, Sabado, 30 de Maio de 1998. 
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O segundo entrevistado esta em condicao de privagao de liberdade na Casa Socio-

Educacional Juiz Melo Matos. Neste trecho, ele relata um dos motivos dele ter cometido o 

crime. A falta de perspectiva o levou ao roubo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) eu aprendi a fazer isso ai, o roubo" 

Os dois depoimentos nos levam a refletir como os "grupos" e "sub-grupos" se 

mesclam e se interagem entre si. 

Segundo os relatos obtidos na Casa Socio-Educacional Juiz Melo Matos, boa parte 

dos adolescentes assistidos por essa instituicao tiveram experiencias preteritas com 

trabalho. E alguns exemplos dessas experiencias foram "estrategias precarias de reproducao 

da vida". Nesse caso, compreendemos que as condigoes precarias de sobrevivencia criam 

possibilidades para que os chamados delitos tornem-se uma forma alternativa de 

sobrevivencia. 

Assim, os problemas que afetam as criangas e os adolescentes infratores sao 

diferentes dos que atingem os trabalhadores infanto-juvenis, mas ambos lutam para sua 

sobrevivencia, criando estrategias para permanecerem vivos dentro de uma realidade que 

proporciona "os meios insuficientes de reprodugao da vida" (material e espiritual), por isso, 

a qualquer momento, um trabalhador pode se transformar em infrator, ou vice-versa. E uma 

fronteira tenue entre o trabalho e a delinqiiencia. 

Essa nossa abordagem e ratificada no depoimento de um adolescente em "situagao 

de privagao de liberdade", quando ele diz: 

"Depois que foi desempregado, era so que passa pela minha 

cabega como era que eu ia ajudar em casa, comprar pdo, cafe, 

farinha, carne, pagar minhas diversoes, mulhere e drogas. Ai, 

comecei a apelar pra isto ai Todo mundo Id vinha me incentivar, td 

entendendo?(...) Ai comecei e nao conseguir sair mais. Se eu saisse 

eu morria. Eles comegaram a morrer, outros e mais outros, e nao 

podia sair. Ai vim par or aqui dentro, Aguardo sair daqui de dentro, 

trabalhar, ne ? E viver a vida normal, como cidadao de bem." 

(adolescente, 15 anos em "situagao de privagao de liberdade ") 

O entrevistado ao ser desempregado necessita de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outra alternativa, o crime, 

para prover a propria subsistencia e de sua familia ("...como era que eu ia ajudar em 

casa..." ) . No caso, essa alternativa e construida dentro do seu cotidiano, no bairro onde 
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mora (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "todo mundo Id vinha me incentivar") e passa a ser, na maioria das vezes, uma "ida" 

sem volta ("...Se eu saisse eu morria... "). Portanto, no nosso entendimento, a delinqiiencia 

nao faz parte da natureza dos denominados "menores", como afirmavam/afirmam e 

propagam boa parte da elite brasileira, mas e fruto da questao socio-economica em que 

estao inseridas as criangas e os adolescentes. Em outras palavras, a produgao da 

desigualdade imposta a essa infancia e a essa adolescencia pela dinamica capitalista e, com 

a anuencia do Estado, contribuem para a formagao da "delinqiiencia infanto-juvenil". 

Os depoimentos e os dados da contagem acima apresentados corroboram o nosso 

argumento, quando afirmamos que as criangas e os adolescentes, em "situagao de 

vulnerabilidade social", utilizam o espago da cidade como espago de vida na produgao da 

violagao do corpo, em outras palavras, eles dormem, brincam, trabalham, cometem delitos, 

ou ate mesmo, morrem nas ruas. 

Existe uma pesquisa intitulada, "Diagnostico sobre o Trabalho de Criangas e de 

Adolescentes de Feira de Santana" que nos revela algumas atividades exercidas pelos 

trabalhadores infanto-juvenis, carga-horaria e remuneragao. Vide o Quadro Demonstrative 

I. 
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Quadro Demonstrativo I 
CARACTERIZACAO DAS CONDIC&ES DE TRABALHO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE EM FEIRA DE SANTANA - 1996 

Atividade Situacilo no Emprego Jornada de Trabalho Remuneracao em Salario 
Minimo 
(S.M.) 

Faixa Etaria Os males 
que 

predominam 
no 

trabalho 

Atividade 

Menor 
Apren. 

C/CTPS 

Assinada 

S/ CTPS 

Assinada 
Ate 6h. De 

6a8h. 
Mais 

de8h. 
Menos 

de 1 
1 

(S. M) 

Mais de 

l(S.M) 
Menos 
de 10 

De 
10 a 12 

De 
12 a 14 

De 
14 a 16 

De 
16 a 18 

Os males 
que 

predominam 
no 

trabalho 

Comercio 0 11 100 76 21 14 88 17 06 0 01 09 51 50 Cansaco/dif. 
Apr. 

Industria 13 13 06 25 7 0 27 04 01 0 0 01 06 25 Acidente de 
Trab 

Bancos 0 11 02 13 0 0 0 04 09 0 0 0 07 06 Cansaco 
Setor de 
Saude 0 0 09 05 04 00 08 01 0 0 0 0 05 04 

Dificuldade/Ap 

r. 
Prestacao 
de Servico 0 1 21 10 07 05 19 01 02 01 0 08 09 04 

Cansaco e 
dificuldade/Apr 

Servico 

Publico 0 27 22 49 00 00 43 06 0 0 0 02 14 33 
Insonia c dif. 

Apr. 
Economia 

Informal 0 27 135 44 35 42 98 28 02 13 37 46 24 15 
Cansaco, 

insdnia e Acd 

De trab. 

Zona rural 0 0 87 51 26 02 
51 03 0 17 17 20 25 8 

Cansaco e Acd. 
De trab. 

Total 13 63 382 273 100 63 334 64 20 31 55 86 141 145 
Fonte: Diagn6stico sobre o Trabalho de Criancas e Adolescentes de Feira Dc Santana ( RELATORIO de PESQUISA, 1998) 
Adaptado por Jo3o Diogenes Fcrreira dos Santos. 

Observac3o: na chamada "Economia Informal"31 14 trabalhadores n3o informaram a Jornada de trabalho e 7 declararam n3o receber qualquer remuneracao pelo trabalho. Na 
zona rural 8 n3o informaram a Jornada de trabalho c 33 declaram n3o receber qualquer remuneracao pelo trabalho. 

Salientamos que n3o abordamos sobre o tenia, "Economia Informal", mas estamos aguardando, ansiosamente, pela conclus3o da dissertac3o da aluna do Mestrado em 
Economia da UFPB, Campus II, Olga Lucia Matos, acreditando que esse trabalho nos elucidara algumas questSes referentes ao tema. A defesa da dissertac3o esta prevista 
para estcano. 
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Das 458 criangas e adolescentes trabalhadores que foram entrevistados, 382 nao 

possuem carteira de trabalho assinada, o que corresponde a 83,40% do universo dos 

entrevistados. 334 recebem menos que um salario minimo e 15 entrevistados declararam 

que "recebem qualquer pagamento (em dinheiro)", demonstrando-nos que um numero 

significativo possui baixa remuneragao. Quanto a Jornada de trabalho, 100 trabalhadores 

possuem uma carga horaria de 6 a 8 h diarias e 63 mais de 8 h. A amostragem apresenta o 

cansago, dificuldade em aprender e acidentes de trabalho como problemas enfrentados 

pelas criangas e adolescentes no dia-a-dia . 

Tais atividades sao realizadas, geralmente, sob longas jornadas diarias de trabalho, 

em ambientes dos mais variados possiveis, alguns podendo ate colocar em risco a vida do 

trabalhador. Como vimos na amostragem, 334 trabalhadores recebem menos que um salario 

minimo, uma remuneragao baixissima, da qual possibilita a eles viverem em pessimas 

condigoes de vida (moradia, alimentagao, higiene, entre outros). Existem atividades que 

necessitam de muito esforgo fisico e mental, o que pode afetar com frequencia a estrutura 

ossea, muscular e psicologica dos trabalhadores, e tambem, em alguns casos, podem 

ocasionar acidentes de trabalho: 

Essas situagoes manifestam-se nos relatos dos trabalhadores infanto-juvenis 

entrevistados na cidade de Feira de Santana. Transcrevemos em seguida alguns trechos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tern vez que e dois real, tern vez que e tres e tern vez que 

nao ganho nada " (guardador de carro, 12 anos) 

" (...) Chegava o pi cole num vendia muito nao. E o car a 

chegcn'a e da\>a um pingo de dinheiro, assim dava trinta centavos. 

QuandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dava vontade a ele (...) " (vendedor depicole, 14 anos). 

"Acordma cedo, tinha que fazer comida pra levar. Ai 

chegava no local pintava carros, lixa\>a, sempre com um rapaz que 

tivesse mais forca de que eu, ne. Eu fazia sempre o trabalho de 

ajudante. (...) Sem equipamentos, na mao mesmo. Lixava com a 

mao, sem luva, sem nada. Precisava tambem, ne? tinta, tinta e 

vernis que era forte. O vernis dava dor de cabeca, ai tern que fear 

tomando leite pra nao fear tonto. (...) as vezes fica\>a tonto, o 

vernis e muito forte, ainda mais para um cara que tern dez anos, 

ne? (...). "(Adolescente, hoje em "situagao de privagao de 

liberdade ", 16 anos). 
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"Se tivesse lucro na semana, no fun da semana ganhava 

qninze reais. No dia que nao tinha num ga?ihcr\>a. Trabalha\>a o dia 

todo. Chegava sete da mariha e saia seis da noite. " (adolescente, 15 

anos, ex-ajudante de mecdnico, atualmente vendedor ambulant e) 

"(..) jd five um acidente foi nas kombis, que eu trabalho de 

cobrador, eu cai, ate hoje eu tenho a marca. Levei dez pontos na 

barriga, cai do pard-choque da kombi, a kombi esta\>a cheia, ai eu 

ta\>a no pard-choque, ai eu cai (...) ai aconteceu o acidente, ele (o 

proprietdrio da kombi) so me levou pro hospital e me deixou em 

casa, depots nem um comprimido deu. " (adolescente, 16 anos, ex-

cobrador de transporte alternativo, kombi'2, atualmente esta em 

"situagao de privagao de liberdade "). 

"(...) eu trabalho ate tres horas da madrugada, tres e meia, 

ate o hordrio que dd movimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(crianga, guardador de carro, 9 

anos). 

A base dessa violencia contra as criangas e os adolescentes trabalhadores, como 

mencionamos no capitulo anterior, esta na desigualdade produzida pela sociedade. Trata-se 

de uma relagao de trabalho que esta intimamente ligada a forma mais brutal de exploragao. 

E e nessa circunstancia que o empregador, o patrao, no caso do trabalho assalariado, retira 

proveito, alem de contar com a anuencia do Estado nessa situagao de violencia. 

Nesse caso, como ja mencionamos anteriormente, os "trabalhadores prematuros" 

criam alternativas de sobrevivencia, nas condigoes mais precarias. Essas condigoes sao as 

"estrategias perversas de reprodugao da vida" e estao intrinsecamente relacionadas com o 

processo de inclusao dessas criangas e desses adolescentes na dinamica da reprodugao do 

capital. 

E nessa realidade, precisamente, que se da a incongruencia entre o nao cumprimento 

da Lei e a exploragao do trabalho de milhoes de criangas e adolescentes, sejam eles 

assalariados ou nao. Mesmo existindo uma legislagao especifica constituida (o ECA e a 

propria CF) para protege-los dessa situagao, ha um aumento regular e constante de 

meninos/meninas e adolescentes que necessitam do trabalho para sobreviver dentro dessa 

realidade. 

32 As "Kombis" eram utilizadas como transporte alternativo em Feira de Santana. Esse transporte empregava 
dezenas de criancas e adolescentes como cobradores. Atualmente, houve uma caminuicao significante do 
comboio das "kombis" devido a proibicao da prefeitura na sua utilizaca'o como meio de transporte coletivo. 
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Dessa maneira, alguns trechos das entrevistas com as criangas e os adolescentes 

trabalhadores sao exemplos dessa incongruencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Trabalho porque eu tenho que dar dinheiro a minha mae, 

pro meu pai, pra comprar comida" (adolescente, guardador de 

carro, 12 anos). 

"Tern seis comigo trabalhando, meu irmao tern treze, tern 

um que tern doze, um outro tern onze " (adolescente, engraxate, 14 

anos). 

Dentro dessa situagao especifica e geral, o Estado brasileiro cria mecanismo, atraves 

da Lei, para ocultar e controlar os conflitos existentes na sociedade, cuja finalidade e 

produzir a harmonizagao, a homogeneizagao e a integragao no cerne da sociedade, em nivel 

ideologico. Entretanto, as praticas de favor, que fazem parte da peculiaridade politica, 

construiu uma realidade em que a Lei se ajusta/desajusta, ao mesmo tempo. A garantia da 

lei so se concretiza mediante as relagoes de favor, o seu efeito pratico nao e para todos. 

Essa particularidade brasileira, da Lei que existe/nao existe, se manifesta de forma 

simultanea, ora entra em conflito e ora em adequagao. De um lado, temos a reivindicagao 

da sociedade em criar leis que garantam os seus direitos. E do outro lado, o Estado que as 

cria, mas nao produz condigoes para efetiva-las. 

Nesse sentido, resta a nos apresentarmos o processo de elaboragao e promulgagao 

do ECA, de forma sucinta. A partir do golpe militar de 1964, um "novo olhar" foi 

construido para encarar a "problematica da infancia e da adolescencia" no Brasil, esse olhar 

se inscreve nos parametros da Doutrina de Seguranga Nacional - DSN33. Esse olhar foi 

rompido pela reivindicagao popular ao Estado na criagao do ECA, no qual produziu uma 

"nova acepgao" de infancia e de adolescencia, sobretudo, no ambito do papel. 

Com o ECA, os meninos/meninas e os adolescentes passam a ter direito, devido a 

peculiar da condigao de pessoa em via de desenvolvimento em que se encontram. Dessa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33A Doutrina de Seguranga Nacional - DSN foi gestada em 1948 pela Escola Superior de Guerra (ESG) em 
consonancia com a "Guerra Fria", polarizacao entre o bloco socialista (liderado pela URSS) e o bloco 
capitalista (liderado pelos EUA). Dentro desse confronto ideologico international, o Brasil se alinhou ao 
bloco capitalista, com isto, orientou a sua politica baseada nos ditames do seu referido bloco, melhor dizendo, 
dos EUA. E em 1964, o DSN passou a ser implantada pelo governo militar como diretriz de suas politicas. 
Cf. COMBLIN, 1980 e entre outros. 
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maneira, o governo passa a possuir instrumento que o possibilite a elaboragao de politicas 

publicas voltadas a infancia e adolescencia. Tais politicas deverao ser associadas e 

integradas com a familia e a sociedade. 

2..3 - O (Des)conhecido ECA - 1990: Na Construcao do Processo de 

"Menorizacao" dos Trabalhadores Infanto-Juvenis. 

No final da decada de 60 e inicio da decada de 70, o Estado brasileiro construiu um 

lema que serviu de eixo central para sua ideologia, "seguranga e desenvolvimento", esse 

binomio, cuja ligagao era intrinseca entre si, afirmava que sem um nao existia o outro. Por 

isso, tornou-se uma questao de soberania nacional. 

Os problemas sociais e econdmicos intensificados pelo processo de expansao da 

economia (1967 a 1973), o chamado "Milagre Brasileiro" 34, se configuraram em uma 

ameaga a "Seguranga Nacional", porque eram focos de manifestagoes populares de 

reivindicagao e contestagao da ordem estabelecida. 

O modelo de desenvolvimento economico implantado pelos militares exigiu que o 

Estado garantisse a harmonia e o equilibrio na sociedade, fazendo com que os conflitos 

entre as classes fossem mascarados, amenizados, enfim, nao se caracterizassem como 

campo propicio para as propagagoes de ideias comunistas, tidas subversivas. 

Para atenuar os feitos dos problemas sociais e economicos, foram criadas politicas 

de assistencia social que visavam prevenir os disturbios da ordem social, promovidos pelo 

agugamento do conflito entre as classes. 

Rosemberg descreve em seu ensaio, A LBA, o Projeto Casulo e a Doutrina 

Nacional, um trecho do manual do USAID, que serve para contribuir com a nossa 

abordagem. O trecho afirma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Na atual luta ideoldgica os povos famintos tern mais 

rjeceptividade para a propaganda comunista internacional do que as nagoes prospera" 

{ROSEMBERG, 1997. p:142) 

34 Esse periodo do chamado "Milagre Brasileiro" corresponde ao periodo de expansao economica no pais. 
Concomitante a este periodo, foi a fase de grande repressao na sociedade, imposto pelo governo milftar. 
Prisoes, torturas e perseguicSes tornaram-se comqueiras no dia-a-dia da sociedade. 
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No bojo desse confronto, bipolarizado entre comunistas e capitalistas, orgaos 

internacionais como a ONU, o Unicef e o USAID, por exemplo, produziram discursos que 

orientaram as metas das politicas de assistencia social nos paises da America Latina. 

Entao, considerando esta acepcao da ONU acima citada, a elite brasileira constroi a 

ideia de que os problemas sociais e economicos sao frutos da insuficiencia da populagao em 

se integrar ao processo de desenvolvimento economico. Portanto, a politica de assistencia 

social foi criada para atenuar a "questao social". 

Poderiamos ainda acrescentar: as criangas e os adolescentes provenientes da classe 

dos trabalhadores que nao foram absorvidos pelo processo de crescimento economico da 

epoca deveriam ser amparados pelo Estado, para que nao fossem incluidos na 

"marginalidade". Sendo impossivel absorver toda a forga de trabalho da populagao infanto-

juvenil., coube ao Estado suscitar politicas que adequassem as condutas, tidas "desviantes" 

dessa populagao, em uma "conduta condizente" com a ideologia da "interagao social". 

Dentro dessa perspectiva, a orientagao ideologica hegemonica desloca o problema 

social da "infancia e da adolescencia abandonada", agravado pelo processo de 

desenvolvimento economico, para um problema de incapacidade de integragao no mercado 

de trabalho, ou melhor dizendo, a incapacidade da familia de nao se incluir no mercado de 

trabalho e, consequentemente, de nao conseguir gerir o sustento, a educagao e a conduta 

dessas criangas e desses adolescentes. Restou, entao, ao Estado interferir nessa situagao e 

construir condigoes de assistencia para a "infancia e adolescencia abandonada". 

Se voltarmos ao presente, essa orientagao ideologica se amplia, tornando-se mais 

fecunda na sociedade. Ela passa ate mesmo, a ser introjetada no cotidiano das criangas e 

dos adolescentes. Como observamos em algumas "falas" dos entrevistados, a intervengao 

do Estado, na visao dos trabalhadores, e uma das solugoes para os seus problemas 

momentaneos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se eu fosse um prefeito, eu abriria um orfanato bem 

grande para esses meninos de rua". (Adolescente, guardador de 

carro, 14 anos). 
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(...) se eu tivesse poder eu faria assim um colegio, td 

entendendo? Para evitar que as criangas Jiquem trabalhando, 

porque as criangas que trabalham nao tern a mente forte para o 

trabalho (..)" (Adolescente, em "situagao de privagao de 

liberdade", 16 anos) 

Na nossa otica, os depoimentos revelam que a intervengao do Estado para os 

entrevistados nao se configura enquanto efetivagao dos seus direitos, mas de um Estado 

assistencialista que cria meios para solucionar os seus problemas corriqueiros. No entanto, 

o Estado e omisso em relagao a eles, deixando-os a merce da exploragao e da violencia do 

trabalho. 

O governo militar, em 1967, decretou a "Politica Nacional do Bem-Estar do 

Menor", cuja finalidade era criar diretrizes para solucionar a problematica do chamado 

"menor". Essas diretrizes culminaram com a criagao da FUNABEM, Fundagao Nacional do 

Bem - Estar do Menor. 

No que concerne a lei que regulamentava o trabalho infanto-juvenil, nesse periodo, 

houve um retrocesso em nivel de legislagao, segundo Spindel. A constituigao de 1967 

estipulou o rebaixamento da idade para o trabalho, dos catorze anos para doze anos, e 

tambem, revogou a lei que proibia qualquer discriminagao por motivo de idade. Essa 

regulamentagao do trabalho "coincidiu" com o processo de efetivagao do "Milagre 

Brasileiro", proporcionando, desse modo, um amparo legal para exploragao da forga de 

trabalho da crianga e do adolescente. (SPINDEL, 1989) 

Essa medida governamental demonstra-nos a preocupagao do Estado em promover 

a reprodugao do capital, ora com a utilizagao da mao de obra infanto-juvenil por baixos 

salarios, ora com a permissao legal dessa utilizagao, em uma conjuntura de oferta de 

trabalho, proporcionando, assim, lucros para os empregadores, alem de reduzir os salarios 

dos trabalhadores adultos. 

Adorno apresenta-nos, no seu excelente ensaio intitulado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Experiencia Precoce 

da Punicao, os dados do IBGE, os quais ratificam a nossa argumentagao. O censo de 1970 

revelou que cerca de 12,8% das criangas, na faixa etaria de dez a catorze anos, trabalhavam, 

35Compreendemos que a palavra "poder" significa Estado no depoimento do entrevistado. 
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taxa que representa 1.512.873 criangas e adolescentes, ou seja, 5,1% da PEA (Populagao 

Economicamente Ativa). E os adolescentes, na faixa etaria entre quinze a dezoito anos, que 

estavam imersos no mercado de trabalho, eram cerca de 42,5% do total dessa faixa etaria, 

constituindo 14,9% da PEA. Sendo que a maior parte desse trabalho estava na agricultura, 

pecuaria, extragao, caga e pesca. Os 60% da faixa etaria entre quinze e dezenove anos, 

maior parte do sexo masculino, se concentravam nessas atividades, embora fosse 

significativa a percentagem dos que trabalhavam no setor industrial. E a partir do censo de 

1980, temos a informagao que houve uma transferencia de contingentes da forga de 

trabalho infanto-juvenil do setor rural para o setor urbano.36 (ADORNO,1993. p: 189 a 190) 

Os dados do censo de 1970 tambem demonstram uma estatistica surpreendente, em 

que 56% dos trabalhadores, na faixa de dez a catorze anos, nao recebiam remuneragao, 

principalmente a grande maioria oriunda do campo. E uma infima parte desse contingente 

tinha carteira assinada, como determinava a legislagao vigente. (Idem) 

Na verdade, essa situagao se multiplica ainda hoje, na qual um numero expressivo 

de trabalhadores infanto-juvenis trabalham, mas nao recebem nenhuma remuneragao em 

dinheiro. Como nos afirmam os depoimentos de alguns adolescentes entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) tern muitos fregueses bom para mim, que da roupa, 

sanddlia, assim o queprecisar ele da" (Adolescente, guardador de 

carro, 14 anos). 

"De vez em quano nao tern, tern uns que fala assim: nao 

tenho agora, amanhd eu passo e Ihe dou, mas nao passam." 

(Adolescente, lavador de carro, 13 anos). 

"O trabalho era assim meio pesado, ruim nao, era bom, so 

era um pouco pesado, a madeira era pesada pra botar em cima do 

telhado. Trabalha\>a de segunda a sdbado meio-dia, tinha vez que 

ganhava trinia por mes, mas tambem tinha vez que nao recebia 

nada " (adolescente, ex-ajudante de carpinteiro, atualmente esta em 

"situagao de privagao de liberdade ") 

"Ela nao me dava dinheiro, mas me da\>a 

roupa "(Adolescente, vendedora de magd, 14 anos) 

36Acreditamos que essa transferencia de contingentes da forca de trabalho se deu devido ao processo de 
modernizaca"o da agricultura, fomentado pelo Estado, no que delineou um periodo de intensas modificagoes 
na relacao de produga'o, os pequenos proprietaries de terra, meeiros, posseiros, agregados, parceiros e 
pequenos arrendatarios que se dedicavam a producao familiar (na agricultura de subsistencia) se 
desagregaram e se transformaram em trabalhadores assalariados ou migrantes. 
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O ultimo governo militar decretou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Codigo de Menores, sob a Lei n° 6.697, em 10 

de outubro de 1979, que caracterizou "as criangas e os adolescentes abandonados" em 

"menores em situagao irregular", delegando ao Estado a responsabilidade da protegao e do 

amparo de todos eles. Essa protegao e esse amparo se traduziram no recolhimento dos 

"menores irregulares" a uma instituigao (a FEBEM, por exemplo) que os "reabilitassem" ao 

convivio societario. 

O novo Codigo conservou o carater estigmatizante da categoria "menor". As 

criangas e os adolescentes em "situagao de abandono" eram percebidos ideologicamente 

como delinquentes aptos a promoverem crimes e que necessitavam de ser enquadrados 

dentro de uma conduta disciplinar, cujos corpos seriam moldados e docializados para se 

transmutarem do "marginal" ao "regenerado", ou, em outra palavra, do "menor" a uma 

"pessoa de bem". 

Entretanto, essas instituigoes, sobretudo a FEBEM, tornaram-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de violencia 

para as criangas e adolescentes. Em vez de espago de "regeneragao", era, dubiamente, o 

espago que estimulava a "marginalizagao". Nesse periodo, ocorreram inumeras denuncias 

entre outras formas de violagao, alem das suspeitas de corrupgao e desvio de verbas, que 

eram destinadas a instituigao e que, por sua vez, deixavam as instituigoes desfalcadas do 

orgamento. 

Na FEBEM, no nosso entendimento, o que prevalecia eram as relagoes de favor, 

onde as "estrategias/disciplinares" eram conhecidas/desconhecidas pelos seus "quadros 

tecnicos", o favor orientava a "regeneragao" e as "Leis", as regras eram desrespeitadas, 

porque elas existiam e nao-existiam nesse cenario de violencia. Os agentes, o corpo de 

funcionario nao se desvinculavam da concepgao do "menor" enquanto potencial marginal, 

com isso, a maioria tratava os internos com castigo de forma violenta37 

Hoje, essa situagao se perpetua nas instituigoes que acompanham e assistem os 

jovens infratores, apesar da mudanga do nome, de FEBEM para Instituigao Socio-

37 Acreditamos que esse aspecto deve ser melhor aprofundado e discutido, porem, nao faz parte do nosso 
objetivo nos aprofundar sobre atuaga"o da FEBEM em relagao a protecao da crianca e do adolescente. Nesse 
caso, existem alguns trabalhos sobre o tema, tais como: VIOLANTE, 1989; EDMUNDO,1987; 
KOSMTNSKY, 1993; entre outros. 
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educativa, os espancamentos, estupros, extorsoes, doencas ocasionadas pela falta de higiene 

e desnutricao, superpopulacao dos internos, entre outros sao corriqueiros nesses locais. E 

nao e a toa que o numero de rebelioes vem aumentando assustadoramente nesses 

estabelecimentos. Com isso, afirmamos que as modificagoes ocorridas nas instituigoes 

foram como "um tumulo caiado, bonito por fora e podre por dentro". 

Por outro lado, a Casa Socio-educativa Juiz Mato Melo, na cidade de Feira de 

Santana, tenta desenvolver um trabalho diferente das demais Casas, tornando-se ate mesmo 

modelo para o estado da Bahia. Os jovens que se encontram nessa instituigao possuem 

atividades artisticas, musicais, pintura, modelagem, etc; atividades esportivas; educagao 

escolarizada; orientagao psicologica; atendimento medico e odontologico; enfim, existe 

uma infra-estrutura (as instalagoes) associada ao corpo de runcionarios que podera 

possibilitar um atendimento razoavel a esses adolescentes em "situagao de privagao de 

liberdade ". 

No entanto, nao queremos dizer que esses jovens vivem num "paraiso terrestre", 

eles tambem passam pelo processo de "docializagao dos corpos". Os espagos sao vigiados, 

a disciplina constante e rigida reelabora a conduta dos internos, tentando enquadra-los no 

chamado "caminho do bem". As atividades sao controladas e determinadas previamente, 

nao existe a participagao dos jovens na elaboragao do seu cotidiano, tudo que eles fazem se 

converge para um unico objetivo, de transforma-los em obedientes a ordem estabelecida e 

util para sociedade, ou melhor dizendo, moldados numa realidade que precariza a condigao 

humana. Como nos afirma o depoimento de um adolescente que e assistido pela Casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu gosto demais do que fago aqui, jogar bola, estudar, 

assistir televisdo, pintar, dos amigos, porem aqui dentro nao tern 

nada pra se fazer seu. Preso, so andando ai. Tern vezes, dd vontade 

de, de, de fazer uma...38 (uma grande pausa). Nao dd, e um negocio 

que vem, parece que atenta mesmo, o cara fica com vontade de 

fazer um bocado de besteira, uns saem daqui de dentro e fwam bem 

pior. depois o cara para pra pensar e ve que nao e assim, aifica 

aqui." (Adolescente, 16 anos, em "situagao de privagao de 

liberdade " na Casa Socio-educativa Juiz Melo Matos ) Grifo nosso. 

O entrevistado faz uma grande pausa nesse momento e comeca a derramar algumas lagrimas. 
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De acordo com o trecho da entrevista, compreendemos que o entrevistado deseja 

brincar, estudar, conversar, assistir televisao, jogar bola, de acordo com sua vontade, quer 

algo que seja seu, fruto de sua escolha individual, porque o seu cotidiano tern uma rotina 

prefixada pelos funcionarios da referida instituigao. Ele necessita construir a sua identidade 

enquanto sujeito que opina, escolhe e decidi. Com isso, o seu lado critico podera ser 

desenvolvido. O "adestramento" disciplinar e as regras estabelecidas sao impostas aos 

internos, coibindo, assim, a criatividade desses adolescentes. 

Como ja mencionamos anteriormente, os jovens que cometem pequenos e grandes 

delitos, na nossa compreensao, sao "vitimas" do contexto social, em que estao inseridos. 

Tal contexto produz um ambiente favoravel para as criangas e os adolescentes em "situagao 

de vulnerabilidade social" cometerem infragoes, porque os delitos poderao se constituir 

enquanto estrategia de sobrevivencia. O roubo, o trafico e ate mesmo o latrocinio sao 

realizados por eles, muitas vezes para saciarem as suas necessidades imediatas. Alem disso, 

geralmente existe um adulto bem alimentado que os incentiva e/ou os obriga a entrarem no 

chamado mundo da "marginalidade". 

Desse modo, mesmo a Casa Socio-educativa Juiz de Melo Matos, que desenvolve 

um trabalho educacional diferente das demais instituigoes que acompanham e assistem os 

jovens infratores, trata os internos como pessoas aptas a serem moldadas, disciplinadas e 

sociaveis, nao os percebe como adolescentes que tern sua genese dentro de um processo de 

precariedade da condigao humana. Eles nao sao produtores da criminalidade na sociedade, 

mas e a sociedade, na sua forma historica, que produz o crime contra esses adolescentes, 

quando obstaculiza o momento propicio do desenvolvimento ludico, artistico, criativo e a 

construgao de uma identidade psicossocial, que e a infancia e a adolescencia. 

Um outro aspecto a ser analisado, sobre a atuagao da Casa Socio-Educacional, e 

apontado nos depoimentos de dois internos, quando eles nos declaram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Meu maior medo e eu sair daqui e sofrer na vida, pagar 

pelo que eu fiz (um breve silencio). Por isso, eu peco a Deus direto 

que olhe os meus pecado e me ajude. Carrego uma cruz nas costas. 

e muito pesada para minha idade. J a fiz muito mal aos outros (um 

longo silencio). To pensando que vou sofrer la fora, chega Id nao 

arrumar um trabalho, ficar na mesma vida, dentro de casa. Fico 
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assim pensando em sofrer na vida, pagar pelo que eu ja fiz, porem 

acho que ja paguei pelo que fiz, so viver aqui sem liberdade e Id no 

complexo, onde eu apanhei demais, apanhei de desmaiar. Acho que 

jd paguei por tudo que eu jd fiz (silencio e lagrimas). (Adolescente, 

15 anos, em "situagao de privagao de liberdade", internado na 

Casa Socio-educacional Melo Matos). Grifo nosso. 

"Espero que num seja muito dificil, ne, pra eu veneer. Logo 

quando sair daqui posso conseguir o apoio da familia e comece a 

trabalhar e ne, jd sofri muito nessa vida, jd apanhei muito, jd botei 

minha familia pra sofre. Espero quando eu sair daqui as coisas 

melhore, Id no munddo (breve silencio). Tenho fe em Deus que de 

tudo certo como eu estou pensando" ( Adolescente, 17 anos, em 

"situagao de privagao de liberdade", internado na Casa Socio-

educacional Melo Matos). 

Esses dois depoimentos nos levam a refletir sobre a atuacao da instituicao, 

acreditamos que a politica adotada pela Casa e limitada, no que tange as acoes que 

possibilite o reingresso dos jovens ao convivo da familia, da escola, do bairro, etc., porque 

a diretriz de sua atuacao isola o interno do contexto social. Nao existe uma medida 

governamental que articule um atendimento socio-educacional aos jovens infratores, com 

medidas que modifiquem a realidade vivida por eles Por exemplo, acoes governamentais 

que contribuam com a estruturacao familiar do interno, com a geragao de empregos e com 

uma habitacao digna. Essas sao algumas das acoes necessarias para proporcionar condicoes 

condizentes para pessoa viver. Entretanto, ao cumprir a sua sentenca e sair da instituicao, 

os adolescentes conviverao, na grande maioria, nas mesmas condigoes que os levaram a 

praticar o delito. 

Com isso, se constroi uma "circularidade viciosa e perversa", onde a reincidencia 

passa a ser constante. Os jovens entram e saem de inumeras entidades governamentais na 

tentativa de serem "reabilitados". E muitos, ate mesmo acabam sendo assassinados por 

grupos de exterminio. 

Para os entrevistados, o retorno a "liberdade" e uma incognita, eles tern medo, 

porque toda a violencia ("Carrego uma cruz nas costas, e muito pesada para minha 

idade") por que passaram podera estar la fora esperando-os, e o trabalho exaustivo, as 

arbitrariedades policiais ("...Id no complexo, onde eu apanhei demais, apanhei de 

desmaiar..."), o crime organizado, a fome, os maus tratos, enfim, todas as formas de 
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ameagas poderao estar no "mundao", no cotidiano da sociedade ("Espero quando sair 

daqui, as coisas melhore, Id no mundao "). Por outro lado, a instituigao estd em oposigao a 

"liberdade" ( acho que jd paguei pelo que fiz, so viver aqui sem liberdade...), uma 

"Hberdade mitificada" ("Tenho fe em Deus que de tudo certo como eu estou pensando"), 

onde eles poderao conquistar sua satisfagao enquanto adolescentes ("viver minha vida 

normal"), apesar de que esse "normal" e a continuidade de uma realidade, a qual o 

"desumanizazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Y"... comece a frabalhar... ") 

O final dos anos 70 e ini'cio dos anos 80 corresponderam a um periodo em que os 

movimentos sociais agucaram a resistencia e o enfrentamento ao regime militar, tomando 

dimensoes amplas na sociedade. Esse periodo tambem e demarcado pela crise do 

desenvolvimento economico. O mito do "Milagre Brasileiro" cambaleou e desenhou uma 

crise na economia do pais, que agravou ainda mais os problemas sociais, devido ao arrocho 

salarial, aumento da inflacao, o desemprego, entre outros. 

Nessas circunstancias, no limiar dos anos 80, cerca de 60% da PEA ganhava ate 

dois salarios minimos, e na regiao Nordeste, a percentagem chegava a 78%. Enquanto isso, 

43% recebia ate um salario minimo e 12,8% tinha o rendimento de ate meio salario 

minimo. Os dados mostravam que 60% das criancas de zero a dezessete anos de idade 

viviam em familias cuja renda nao ultrapassava a meio salario minimo, e 35% em familias 

que recebiam ate um 1/4 do salario minimo (FAUSTO & CERVINI, orgs. 1996. p: 18), 

configurando, assim, um quadro de extrema dificuldade para reproducao da vida material 

de um numero consideravel da populacao brasileira, sobretudo, as criancas e os 

adolescentes. 

Desse modo, com o acirramento da crise economica, o aumento consideravel do 

desemprego e a inflacao "galopante", os movimentos sociais se intensificaram e passaram a 

reivindicar e pressionar o governo militar. O periodo culminou com o inicio de um 

processo lento e gradual da construcao da "redemocratizacao" ou "abertura democratica". 

Criou-se um momento propicio para se consolidar o fim do regime militar. Por outro lado, 

cabe-nos salientar que esse momento teve a anuencia de boa parte dos militares na sua 

viabilizacao. 
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Nesse periodo aconteceram inumeras denuncias de maus tratos realizados contra as 

criancas e os adolescentes, o que comecaram a ganhar espaco na sociedade e na midia, 

provendo uma ampla discussao sobre a situacao, demarcando um ambiente favoravel para 

se produzir uma discussao inovadora a respeito da reformulacao do Direito da crianca e do 

adolescente. E necessario salientarmos as pressoes externas de garantia dos Direitos 

Humanos empreitadas por algumas agendas internacionais, tais como: O Unicef, a OIT, a 

Anistia Internacional, entre outros. 

As medidas governamentais de protecao a infancia e a adolescencia passaram a ser 

questionadas com mais veemencia por alguns setores da sociedade. A FEBEM se tornou 

alvo das criticas, principalmente pelos maus tratos vividos pelos internos. Sem falar da 

postura conservadora do Codigo de Menores que produzia a figura emblematica do "menor 

em situacao irregular". 

Nos idos do ano de 1984, o Colegio Eleitoral, ambientado pelo movimento militar, 

elege Trancredo Neves e Jose Sarney, Presidente e Vice-Presidente da Republica 

respectivamente, caracterizando o fim do periodo militar e inicio da "Nova Republica". A 

partir do ano seguinte, novos direcionamentos politicos, economicos e sociais ocorreram no 

pais, apesar de nao ter havido uma ruptura convincente entre o regime militar e a chamada 

"Nova Republica", haja visto que patricamente os mesmos "intelectuais organicos" 

continuaram a nortear o Estado. 

Nesse clima de redefinicao, cumpre-nos destacar a cria9ao do Movimento Nacional 

de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR - em 1985, a partir de uma "rede de pessoas", 

instituicoes, profissionais liberais e juristas engajados na cria9ao de politicas alternativas 

para solucionar a problematica da infancia e da adolescencia em "situa9ao de abandono". O 

MNMMR surgiu com os propositos de lutar pelos direitos das crian9as e dos adolescentes e 

denunciar a violencia institucionalizada, promovida pelos agentes do Estado (policiais, 

comissarios de "menores", entre outros) e por grupos de exterminio. 

Em 1986, ocorreu o Primeiro Encontro do MNMMR, realizado em Brasilia. Esse 

encontro reuniu cerca de 432 meninos e meninas de toda parte do Brasil, que discutiram 

sobre saude, familia, trabalho, escola, sexualidade, direitos, violencia, desemprego, entre 
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outros assuntos. A partir desse encontro, houve uma grande campanha, em nivel nacional, 

com o apoio do Unicef, no intuido de promover uma ampla discussao em defesa dos 

direitos da infancia e da adolescencia. (FALEIROS, 1987). 

Concomitante a esse clima de debate sobre os direitos da infancia e da adolescencia, 

foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que suscitou, dessa forma, um momento 

viavel para se amadurecerem as propostas alternativas de elaboracao de uma nova Lei de 

protecao as criancas e aos adolescentes. 

Em setembro de 1986, foi criada a Comissao Nacional Crianca e Constituinte. Essa 

Comissao era formada por representantes dos Ministerios da Educacao, da justica, do 

Trabalho e do Planejamento. 

Na efervescencia desse contexto, o governo Sarney instituiu o "Programa Bom 

Menino", pelo decreto n° 94.338, de 18/5 /1987. Esse programa destinava-se a iniciacao ao 

trabalho do "menor assistido", adolescentes entre doze a dezoito anos de idade, os que 

frequentavam a escola. Os "menores assistidos" eram encaminhados as empresas por um 

comite de cada municipio. Eles recebiam uma bolsa de iniciacao ao trabalho, possuiam uma 

Jornada de, no maximo, 4 horas diarias, compativeis com o horario escolar; sem direito a 

Previdencia Social. 

O "Programa Bom Menino" foi muito questionado pela sociedade civil organizada, 

porque era uma brecha legal para a exploracao do adolescente entre doze e dezoito anos de 

idade, que trabalhava como adulto e sem nenhum direito previsto pela Lei. Sua situacao era 

de um "menor assistido", que necessitava trabalhar para ser um "Bom Menino", ficando, 

assim, longe da delinquencia. Essa era a ideia de fundo do projeto: dar trabalho aos 

"menores", evitando a "marginalidade". E com isso, beneficiava o empresariado. 

Inumeras Empresas abracaram essa medida do governo. Tornou-se viavel a 

utilizacao da mao de obra juvenil, sem nenhuma despesa com a previdencia., o que gerava 

uma economia consideravel para a Empresa. 
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Enquanto isso, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pool de entidades governamentais, nao-governamentais, 

religiosas, profissionais, agendas intemacionais e a inidativa privada39 proporcionaram: 

"duas emendas de iniciativas popular, perfazendo mais de 

200 mil assinaturas de elei tores, for am apresentadas a Assembleia 

Constituinte (...). Seus textos foram fundidos e acabaram entrando 

no corpo da constituiqdo com expressiva maioria de 453 votos a 

favor e apenas 8 contra."( FAUSTO & CERVINI, orgs, 1996. P 

12). 

O caput do artigo 227 da Constituicao Brasileira foi a materializacao do que de mais 

moderno se teve sobre o direito da crianca e do adolescente em nivel internacional, 

estabelecendo a plena garantia do Estado de Direito, tornando as criancas e adolescentes em 

sujeitos de direitos. Portanto, de acordo com a legislacao vigente, o "menor irregular" foi 

metamorfoseado em cidadao. 

Gomes da Costa ratifica a nossa abordagem, quando afirma: 

"Vale a pena citar aqui o caput do artigo 227 do Texto 

Constitucional. Ele elenca um amplo conjunto de direitos e se 

constitui objetivamente no elo de ligaqao entre a Constituiqdo 

Federal e a Convencao Internacional dos Direitos da Crianqa, 

aprovada pela Assembleia Geral das naqoes Unidas em 1989, ano 

de 30° aniversdrio da Declaraqao Universal dos Direitos da 

Crianqa". (COSTA, 1994. p:23). 

Nesse interim, foi criado o Forum Nacional Permanente de Entidades Nao-

Governamentais de Promocao e Defesa dos Direitos da Crianca e Adolescente - Forum 

DCA. O referido forum realizou inumeros seminarios, encontros, congressos e 

manifestacoes, que produziram subsidios suficientes para elaborar o ECA (Lei de 1990), 

com a participacao da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da SPB (Sociedade 

Brasileira de Pediatria), da ABRINQ (Associacao dos Fabricantes de Brinquedos), dos 

representantes do setor empresarial; dos juizes e promotores; e de alguns profissionais, 

como advogados e professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 As redes de televisa"o, radios e jornais cederam o espaco para divulgacifo de mensagens. Estipula-se que foi 

gasto cerca de US$ 1,8 milhao em propaganda. Ver: FAUSTO & CERVINI (organizadores), 1996. pp: 9 - 14. 
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O ECA consolidou os direitos das criancas e dos adolescentes, consubstanciou-os 

em sujeitos de direito e estabeleceu todo um sistema de garantia de direitos e de protecao 

integral e integrada, reforcando o papel do Estado, enquanto mantenedor dessa protecao. 

Nesse caso, o ECA produziu um novo paradigma na doutrina juridica brasileira, no 

que tange ao Direito da crianca e do adolescente, rompeu com a acepcao de "menor em 

situacao irregular" para criar o "sujeito de direitos exigiveis em Lei". Eles nao sao mais 

tratados, no piano da lei, como objetos passivos da intervencao do Estado ou como aptos a 

serem enclausurados em instituicoes, por estarem em situacao "irregular". Conforme os 

artigos3°eo 15° do ECA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ART. 3°-.A crianqa e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentals inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da 

proteqao integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de Ihe 

facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, 

em condiqoes de liberdade e de dignidade (...). (ESTATUTO DA 

CRIANQA E DO ADOLESCENTE, 1990. p: 7). 

ART. 15° - A crianqa e o adolescente tern direito a 

liberdade, ao respeito e a dignidade como pessoas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituiqdo e nas leis ". (Idem, 15). 

Em relacao ao trabalho das criancas e dos adolescentes, o Estatuto avancou e se 

enquadrou no que ha de mais moderno em nivel de Direito burgues. Desse modo, o ECA 

englobou em seu "corpo" as determinacoes da Convencao n° 138 da OFT, do Unicef e da 

Consolidacao das Leis Trabalhistas - CLT. O capitulo V possui as diretrizes da 

regulamentacao do trabalho infanto-juvenil. 

O trabalho da crianca, com idade inferior a doze anos, fica terminantemente 

proibido. Entre doze e catorze anos e permitido o trabalho aprendiz, e os adolescentes, com 

mais de catorze anos, poderao exercer as atividades profissionais de acordo com as normas 

vigentes para os trabalhadores adultos. 

ART. 60 - E proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, salvo ?ia condiqao de aprendiz. 
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ART. 62 - Considera-se aprendizagem a formaqao tecnico-

profissional ministrada segimdo as diretrizes e bases da legislaqao 

de educaqdo em vigor. 

ART. 63 - A formaqao tecnico-prqfissional obedecerd aos 

seguintes principios: 

I - garantia de acesso e freqiiencia obrigatdria ao ensino 

regular; 

II - atividade compativel com o desenvolvimento de 

adolescente; 

III- hordrio especial para o exercicio das atividades. 

ART. 64 - Ao adolescente ate qua torze anos de idade e 

assegurada a bolsa de aprendizagem. 

ART. 65-Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 

sdo assegurados os direitos trabalhistas e previdencidrio. 

ART. 67- Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola tecnica, assistido em entidade 

governamental on ndo-governamental, e vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia 

e as cinco horas do seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locals prejudiciais a sua formaqao e ao 

seu desenvolvimento fisico, psiquico, moral e social; 

IV - realizados em hordrios e locals que nao permitam a 

freqiiencia a escola. " (Ibidem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p: 22-23). 

A realidade vivida por milhoes de "pequenos trabalhadores" e um contraponto com 

o conteudo do ECA, porque o que prevalece no dia-a-dia desses trabalhadores e a 

convivencia com a violencia e com a exploracao do trabalho. Isso e presente na realidade 

de dois jovens trabalhadores da cidade de Feira de Santana. Transcrevemos aqui trechos de 

suas entrevistas: 

"Comecei a trabalhar com 6 ano" (Adolescente, "ajudante 

de padeiro ", 14 anos). 

"Jd tern um bocado de ano ai, jd tern um bocado, jd 

trabalhei de arrumar e vender um bocado de bolsa, la na ma. Tern 

um bocado de gente vendendo bolsa, depois pega e arrumar pra 

guardar. Depois guarda e recebe dinheiro por semana, cinco real, 

tern vez que e dez e tern vez que e nada, muitas vezes, e nada." 

(Adolescente, ex-vendedor , atualmente e guardador de carro, 15 

40 0 adolescente nana sua experiencia de trabalho quanto tinha dez anos de idade, periodo de sua iniciacao ao 

trabalho. 
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Os dois entrevistados ja trabalham ha um tempo consideravel, apesar da tenra idade 

deles. O primeiro entrevistado, com apenas catorze anos, trabalha ha oito anos como 

ajudante de padeiro, ou seja, mais do que a metade de sua vida. O segundo trabalha ha 

cinco anos, nesse periodo, ele trocou duas vezes de atividade. Ambos tiveram de trabalhar 

precocemente para garantir as suas necessidades cotidianas. Esse trabalho prematura, na 

nossa compreensao, contrapoe-se e se sobrepoe, simultaneamente, ao momento ludico, 

afetivo e criativo, propicio ao desenvolvimento da crianca. Com isso, essas criancas 

trabalhadoras, que hoje sao adolescentes, tiveram os seus corpos marcados pela 

responsabilidade adulta de gerar a sobrevivencia. Alem disso, esse trabalho e permeado de 

agressao, de exploracao, enfim, sobretrabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...tern vez que e dez e tern vez que e nada, 

muitas vezes, e nada.). 

Existe um deslocamento do que esta escrito na Lei, no caso o ECA, com esta 

realidade apresentada acima, os dois adolescentes tern os seus direitos violados no dia-a-

dia, e como se o Estatuto nao determinasse os seus direitos. Portanto, ha um estranhamento 

entre o direito garantido por Lei e a violencia enfrentada pelos adolescentes. 

O artigo 68 regulamenta o trabalho educativo, as entidades governamentais e/ou 

nao-governamentais que atuam, realizando programas de "trabalho-pedagogico", devem 

articular o trabalho com a educacao e com a geracao de renda. Esses programas, 

geralmente, sao denominados de "escolas-cooperativas", "escolas-fazendas", "escolas-

empresas", "escolas-musicais", entre outras. Enfim, tais entidades devem assegurar ao 

adolescente "condigdes de capacitagao para o exercicio de atividade regular remuneradd\ 

(Ibidem, 24). 

Enfim, a partir do ECA, passou-se a falar em uma "rede integrada" de promocao e 

defesa dos direitos que gerem e organizem as politicas de atendimento a infancia e a 

adolescencia em "situacao de vulnerabilidade social". Sendo essa "rede" uma articulacao 

das acoes governamentais (municipais, estaduais, Distrito Federal e a Uniao) com as acoes 

nao-governamentais. 

Em conformidade com essa determinacao do Estatuto, Antonio Gomes argumenta 

que dois principios norteiam a politica de atendimento dentro da "rede": "o principio da 
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hierarquia e o principle- da complementaridade". O primeiro e a articulacao do municipio 

com a Uniao, passando pelas unidades federativas e pelo Distrito Federal. E o segundo se 

estabelece mediante a concatenacao entre os esforcos do Estado e os da sociedade, atraves 

das organiza^oes representativas. 

Os arts. 227, paragrafo 7°, e o 204 da Constituicao Federal estabelecem a 

intervencao municipal na elaboracao de a?6es governamentais na area da crianca e do 

adolescente, cuja diretriz central e a descentralizacao politico-administrativa e a 

participacao da popula^ao. Nesse sentido, o ECA, no art. 88-I-II-IV, determina a cria9ao do 

Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente, que se constituira em um 

orgao deliberativo, organizacional e propositivo de politicas publicas. A sua forma9ao e 

democratica, na qual assegura azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "participacao popular paritdria, por meio de 

organizacoes representativas, segundo leis federals, estaduais e municipals^. (ESTATUTO 

DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, 1990. p:30) 

Outrossim, conforme os arts. 88, 214 e 260 do ECA, e de competencia do Conselho 

gestar e elaborar o Piano de Aplica9§o do Fundo Municipal da Infancia e da Adolescencia -

FMIA, cujos recursos (municipais, estaduais, federals ou de qualquer outra natureza licita) 

sao destinados para assegurar os programas municipais de prote9ao. O Fundo e uma 

"instancia administrativa direta", vinculado ao Poder Executivo Municipal, sendo 

administrado pela prefeitura local, mas a sociedade representada o controla atraves de 

mecanismos legais, exigindo a transparencia dos recursos disponiveis. 

Dentro dessa perspectiva de municipaliza9ao das politicas publicas referentes a 

prote9ao e ao atendimento a infancia e a adolescencia, o ECA, no art. 136, cria o Conselho 

Tutelar, orgao da administra9ao municipal, colegiado, permanente e autonomo, 

encarregado de garantir o cumprimento dos direitos da crian9a e do adolescente no 

municipio. 

O ECA preve a obrigatoriedade de, no minimo, um Conselho por municipio, e a 

composi9ao do colegiado e de cinco membros, eleitos para mandatos de tres anos e com 

uma possibilidade de remunera9ao dos membros. O municipio e responsavel pelas despesas 
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de funcionamento e pela remuneracao dos conselheiros. Por isso, deve constar na Lei 

or^amentaria local os recursos necessarios para tais custeios. (PEREERA, 1996. p:607). 

O ECA e a Constituicao criaram formas juridicas de participa^o da sociedade na 

gestao e elaboracao das politicas municipais, estaduais e federais de protecao especial as 

criancas e aos adolescentes em "situacao de vulnerabilidade social", onde a parceria entre o 

Estado e a sociedade e prioritaria na garantia da materializa9ao dessas politicas, como, por 

exemplo, no caso do Fundo, em que o Poder Executivo o administra e a sociedade o gesta. 

Essa parceria dinamiza o "Piano de A9§o Municipal dos Direitos da Crian9a e do 

Adolescente". 

Os municipios brasileiros, apos a Constitui9ao Federal e o proprio ECA, passaram a 

possuir autonomia na elabora9ao de diretrizes para sua politica de atendimento e prote9ao. 

Como mencionamos acima, o Conselho de Direitos, Fundo Municipal e o Conselho Tutelar 

sao dispositivos democraticos de exercicio e deveres publicos para com as crian9as e os 

adolescentes. 

O ECA foi fruto da participa9ao de organiza95es representativas da popula9ao, que 

pressionaram e elaboraram essa legisla9ao protetora. Por sua vez, as instancias 

governamentais tiveram um papel fundamental nesse processo, quando passaram a acatar as 

pressoes interaas e internacionais, a luz das ideias burguesas dos direitos humanos. 

Cabe-nos salientar que, ao ser instituido, o ECA rompe com o teor emblematico do 

"menor", pelo menos aparentemente, que fez parte da concep9ao da justi9a, em um periodo 

compreendido de 1927 a 1990, onde o Estado possuia a politica de prote9ao que era 

assistencialista e repressora. O final dos anos 80 foram "divisores de aguas" para a 

concepcao de Direito a infancia e a adolescencia no pais. Apos a Constitui9ao federal de 

1988, inumeras leis foram elaboradas e promulgadas com a anuencia popular. 

Demonstraremos abaixo as principals: 

• A propria Constitui9ao Federal, com seu artigo 227, deve ser relacionada; 

• O ECA, Lei Federal n° 8.0690, de 13/o7/1993; 
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• A criacao do Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente 

(CONANDA), Lei Federal n° 8.242, de 12/10/91; 

• Decreto n° 794, de 5/04/1993, que estabelece o limite de deducao do Imposto de 

Renda das pessoas juridicas, em favor do Fundo Nacional da Crianca e do Adolescente -

FNCA; 

• Decreto n° 1.195, de 14/07/1994, que regulamenta a gestao e a administracao do 

FNCA; 

• Portaria do Ministerio da Justica n° 120, de 19/o3/1997, aprova o Regimento 

Interno do CONANDA. (ABONG, 1997. p: 45). 

No entanto, essas leis nao conseguem sair do papel plenamente, os seus efeitos 

praticos nao se concretizam. Com isso, ao nosso ver, passa a existir duas realidades, uma 

produzida ideologicamente pela Lei estabelecida, a qual cria uma visao harmonica e 

homogenea da situacao; e como se a simples existencia dela no papel propiciasse as 

modificacoes necessarias a vida dos trabalhadores infanto-juvenis. A "outra realidade" e 

constituida pela precariedade vivida pelos meninos/meninas e adolescentes em "situacao de 

vulnerabilidade social", nas ruas das grandes e medias cidades brasileiras. 

Tais realidades sao opostas, encontram-se impingidas nas relacoes sociais, cuja lei 

existe/nao existe simultaneamente. Como exemplo dessa dualidade, nos verificamos 

expressamente na historia de dois entrevistados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" (...) comecei cedo, comecei, comecei a olhar carro com 

cinco anos,. (...) e a gente olha carro. Os rapazes deixam a gente 

tomando conta cinco horas, seis horas por dia. Ouando chega da 

cinco centavos, um centavos, dez centavos. As vezes num dd nada, 

fala que nao tern pra dd. Fica brincando, gozando cum nossa cara. 

E as vezes a gente fica sem comer, fica com fome, isso e dureza. (...) 

eu acordo oito horas, venho pra rua seis, sete horas, vou pra casa 

seis da noite (...)" (Adolescente, 14 anos, ex-engraxate, atualmente, 

e guardador de carro). 

"(...) comecei a trabalhar com oito anos de idade de 

engraxate mesmo. (...) voce tern que andar com aquela mala all nas 

costas, segurando o peso no pescoco. O que tern nela e as escovas, 

os material, e ela e de tdbua, ne. Ai fica doeno aqui, voce tira 

daqui, bota na mao, bota em outro lugar e sempre fica doeno, ai e 

uma batalha " (Adolescente, 15 anos, engraxate). 
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A historia dos jovens trabalhadores demarca a incongruencia do nao cumprimento 

da lei com a realidade vivida por eles. O primeiro adolescente trabalha ha nove anos no que 

ele denomina dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dureza", passando por diversas formas de violencia, "... as vezes nao dd 

nada ...a gente fica sem comer". Ha sete anos, o segundo entrevistado carrega, nos seus 

ombros, a caixa de engraxar que, segundo ele, segura "o peso no pescoco" ("... Ai fica 

doeno"). No nosso entendimento, ambos os entrevistados labutam para sobreviver no 

imediato. Com a continuidade dessas atividades podera ocasionar a degradacao fisica e 

psicologica dos mesmos. 

Esses trabalhadores conquistam as ruas da cidade na tentativa de trabalharem, essa 

tentativa de sobrevivencia comeca cedo ^comecei cedo, comecei, comecei a olhar carro 

com cinco anos..."), em atividades que possuem caracteristicas peculiares, as quais 

hostilizam os trabalhadores ("£ as vezes a gente fica sem comer, fica com fome, isso e 

dureza."). Podemos assim dizer, que essa violencia e as regras do trabalho ("...eu acordo 

oito horas, venho pra rua seis, sete horas, vou pra casa seis da noite. ") se interpenetram 

nos corpos desses "trabalhadores prematuros". 

Os depoimentos significam, para nos, uma visao critica da realidade vivenciada por 

esses adolescentes. Eles sabem que sao vilipendiados pelo trabalho que realizam ('Voce tira 

daqui, bota na mao, bota em outro lugar e sempre fica doeno, ai e uma batalha "). Essa 

"batalha" desigual torna-se rotina na cotidianidade das ruas da cidade de Feira de Santana. 

Sao milhares de meninos/meninas e adolescentes que trabalham nas ruas, avenidas, 

pracas, entre outros espacos da cidade, como possibilidade de conseguir a subsistencia no 

agora. Esses espacos passam a ser demarcados enquanto lugares de trabalho, onde existem 

regras para orientar o uso do local. Elas sao estabelecidas pelos trabalhadores infanto-

juvenis41. Como nos afirma os depoimentos dos trabalhadores: 

"Eu naquela praca e quern organiza o negocio, eu ali, e que 

vejo quern bagunca, quern abusar, eu do logo um jeito. Fazer 

alguma coisa errado, roubar bagunqar, eu corto um dia de 

trabalho, ele nao vem para rua, fica suspenso, ai tern que obedecer 

e a regra (...) eu decido tudo, por que sou o mais velho, e tern que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

41 Percebemos essa caracteristica nas entrevistas com guardadores e lavadores de carros, engraxates e 

ambul antes. 
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ter alguem para organizar o trabalho (...). " (Adolescente, 14 anos, 
guardador de carro). 

"Um colega men mesmo, trabaiva comigo, eu dizia que nao 

podia buli em nada que e dos outros. Ai eu falei com ele: 6 velho, 

trabaie comigo, agora nao pula em nada dos outros, porque suja o 

nosso trabaio. Se voce buli e as pessoas me dizer que sumiu, eu levo 

na casa de sua mae." (Adolescente, 13 anos, vendedor de 

amendoim). 

" Aqui nos trabalha assim, vai dois pra cada lado, depois 

um sai, dois sai, quatro fica, os que saiu volta, fica no local, ai 

outros sai. E sempre assim, dd pra todo mundo ganhar seu dinheiro 

sem briga. Mas, tern veis que tern briga, ai e brigar e conversar 

depois, tudo se acerta. "(Adolescente, 15 anos, engraxate). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para os trabalhadores, esses espacos sao conquistados e devem ser preservados. Para 

isso, e necessario eles estabelecerem regras para manter o controle do espaco de trabalho, 

alem de possibilitar o "ganhar pao do dia", o meio de subsistencia ("E sempre assim, dd pra 

todo mundo ganhar seu dinheiro sem briga... "). Acreditamos que eles sabem perfeitamente 

que as ditas brigas, as baguncas e os roubos podem afugentar os transeuntes, possiveis 

fregueses ("...porque suja o nosso trabaio..."). Com isso, afirmamos que as regras se 

constituem como uma das facetas das estrategias de sobrevivencia criadas e desenvolvidas 

pelos trabalhadores. Percebemos que, dentro desses grupos entrevistados (engraxates, 

vendedores e ambulantes), quern organiza, decide e dita as regras sao os mais velhos e/ou 

os mais fortes fisicamente (eu decido tudo, porque sou o mais velho, e tern que ter alguem 

para organizar o trabalho). 

No entanto, as criancas e os adolescentes nao possuem completamente o controle 

desses espacos de trabalho, eles sao constantemente ameacados pelos fiscais da prefeitura, 

os "rapas"; pelos comerciantes e por outros jovens maiores, que roubam os trabalhadores. 

Desse modo, esses espacos sao espacos de conflitos, entremeados de violencia. Portanto, o 

trabalhar nas ruas se configura em uma "batalha" diaria pela luta da sobrevivencia. 

"O rapa vinha, passava com a kombi da prefeitura e levava 

a nossa mercadoria, e tambem batia em nos" (Adolescente, 12 

anos, vendedora de maqas). 
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"(...) ta\>a limpando sapato, tinha limpado qnatro sapatos 

durante o dia, ai, eles42 tomaram meu dinheiro, R$ 1,00. (...) dessa 

vez, eu tinha, quando nao tenho apanho." (crianqa, 9 anos, 

engraxate). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As dificuldades (fadiga, periodos extenuantes, baixa remuneracao, etc.), inerentes as 

atividades (engraxate, vendedor ambulante, guardador de carro, entre outros) exercidas 

pelos trabalhadores, e compartilhada com todas as formas de violencia empreitadas contra 

eles. Com isso, afirmamos que esses "trabalhadores prematuros" nao deixam de ser um 

estorvo para a sociedade. 

Entao, desse modo, existe um contraponto entre a municipalizacao do atendimento e 

protecao a infancia e a adolescencia e a situacao de milhares de criancas e adolescentes 

feirenses em "situacao de vulnerabilidade social", que nao deixam de ter o seu di-a-dia de 

trabalho representado nos depoimentos acima transcritos e analisados. 

Diante dessa situacao especifica e geral, quais saos as politicas publicas, a luz da 

Constituicao Federal e do proprio ECA, para o atendimento e protecao de um numero 

consideravel de criancas e adolescentes trabalhadores, em "situacao de vulnerabilidade 

social", da cidade de Feira de Santana ? 

42 "Eles" sao jovens maiores que roubam as criancas e os adolescentes fracos fisicamente, os que na"o 

conseguem brigar para se defender. 
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Capitulo III 

A (Des)conhecida Intervencao do Poder Local e das ONGs Frente a 

Situacao do Trabalho Infanto-juvenil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) nao adianta a gente lutar contra o 

trabalho infanto-juvenil se agente nao luta a fa\>or 

dos pais dessas criancas (..)."(Promotora da 

Infancia e Adolescencia da Comarca de Feira de 

Santana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 - Introducao 

Aqui apresentaremos o processo de "pauperizacao" enfrentado pelas familias da 

classe dos nao proprietaries dos meios de producao que, tambem, possui sua genese nas 

politicas economicas implementadas pelo governo. Nesse caso, esse processo ocasiona o 

ingresso prematura das criancas e dos adolescentes no mercado de trabalho, para contribuir 

com o orcamento familiar ou, ate mesmo, gera-lo. E o ingresso prematura desse 

contingente de trabalhadores e alicercado por relacoes de violencia e exploracao. 

Dentro desse prisma, no segundo momento, apresentamos e analisamos as 

ingerencias do poder publico na cidade de Feira de Santana (Prefeitura, Camara Municipal, 

Juizado, Ministerio Publico e Delegacia Regional do Trabalho) e das OrganizacSes nao 

Governamentais, na tentativa de solucionar essa situacao. 

Existe na cidade um numero consideravel de ONGs que lidam com crianca e 

adolescente em "situacao de vulnerabilidade social", desenvolvendo inumeras atividades. 

Com isso, caracterizamos dois tipos de entidades nao governamentais, as que executam 

trabalho no campo da assistencia material (creche, distribuicao de cestas basicas, 

capacitacao profissional, entre outros) e as que assessoram "os movimentos sociais" na 

construcao da autonomia e da organizacao, no intuito de erigir solucoes alternativas para os 

problemas sociais. 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desumanizacao do "Trabalhador Precoce" na Geracao/Colaboracao 

da Renda Familiar. 

Como ja demonstramos no capitulo anterior, estima-se que na cidade de Feira de 

Santana exista cerca de 33.000 trabalhadores desempregados (GOMES, op. cit). O 

desemprego e fruto da politica economica do governo que, na tentativa desenfreada de 

combater a inflacao, adota medidas recessivas para a economia nacional, gerando o 

aumento do desemprego e a concentracao de renda. As medidas governamentais estao 

congruentes com as orientacoes da politica de ajuste do Banco Mundial e do Fundo 

Monetario Internacional - FMI. 

O modelo de ajuste proposto pelo FMI e pelo Banco Mundial, praticado pelos 

ultimos governos brasileiros, e uma proposta de integracao subordinada do pais a logica da 

acumulacao capitalista mundial. O modelo tern como elementos fundamentals, o corte no 

gasto publico, as desregulamentacoes das regras do trabalho e a sua "flexibilizacao", o que 

ocasiona a precariedade das relacoes de trabalho; privatizacoes; aumento do desemprego; 

entre outros. 

As politicas economicas mantidas pelo governo, muitas vezes, fazem com que a 

familia se desagregue, na tentativa de buscar alternativas de sobrevivencia. Com isso, a 

necessidade premente de se manter vivo nas condicoes de pauperie, imposta as familias 

pela logica capitalista, conduz as crianca e os adolescente ao "mundo do trabalho", porque 

o trabalho infanto-juvenil e facilmente absorvido pelo mercado de trabalho, numa 

conjuntura de desemprego dos trabalhadores adultos. Como demonstra o depoimento dos 

entrevistados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o dinheiro que ganho levo pra casa, ne, pra comprar 

uma coisa " (Adolescente, 15 anos, engraxate). 

"Olho carro, porque eu tenho que dd dinheiro a minha mde 

(..) pro meu pai, pra comprar comida" (crianqa, 11 anos, 

guardador de carro) 

"Eu divido o dinheiro com minha mde tambem." 

(Adolescente, 14 anos, lavador de carro). 
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"trabalho porque meu pai nao da nada em casa" 

(Adolescente, 15 anos, "ajudante de padeiro) 

O processo de empobrecimento das familias da classe dos nao proprietaries leva a 

separacao dos seus membros, na tentativa de buscar alternativas de sobrevivencia das mais 

diversas. 

De acordo com essa visao, Costa Leite nos ratifica, quando afirma: 

" (...) grande maioria e de familias pobres e que nao podem, 

nem conseguem, se estruturar dentro do modelo nuclear. Sao 

Familias que, por suas condigoes de vida e sua cultura, se 

organizam de modo 'desorganizado' pela otica da sociedade 

hegemdnica". (COSTA LEITE, 1998. p: 30) 

A musica do compositor e cantor Chico Cesar, "Mama Africa", contribui com o 

argumento da autora. 

"mama africa (a minha mae ) e mae solteira, 

e mae solteira e tern de fazer mamadeira todo dia, 

alem de trabalhar como empacotadeira nas casas bahia. 

mama africa tern tanto o que fazer, alem de cuidar nenem, 

alem de fazer denguim, filhinho tern de entender, mama africa vai 

e vem, mas nao se afasta de voce. 

quando mama sai de casa seusfilhos se olodunzam, rola maior jazz, 

mama tern calo nos pes, 

mama precisa de paz, mama nao quer brincar mais filhinho 

dd um tempo, e tanto contratempo no ritmo de vida de mama "(CESAR, 1995) 

Esta musica popular brasileira nos indica pistas sobre a condicao de milhares de 

familias brasileiras que nao conseguem se reproduzir dentro da estrutura nuclear43, devido a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43 cf: o texto de Neder. Desse modo, concordamos com a autora, quando nos declara:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Parte-se, portanto, da 

i (leia de que nao existe, historica e antropologicamente falando, um modelo-padrao de organizacao familiar; 

nao existe a familia-regular. Menos ainda que o padrao europeu de familia patriarcal, do qual deriva a 

familia nuclear burguesa (que a moral vitoriana da sociedade inglesa no seculo XIX atualizou historicamente 

para os tempos modernos), seja a unica possibilidade historica de organizacao familiar a orientar a vida 

cotidiana no caminho do progresso da modernidade. Pensar as familias de forma plural pode significar uma 

construcao democrda'ca baseada na tolerdncia com as diferenca, com o outro. Destarte, esta e uma tentativa 

de desconstrucao dos alicerces das concepcoes politicas e psico-afetivas que sustentam o racismo que 

recrudescido, estd tao em voga nos tempos atuais, e que, sem duvida, constitui pano de fundo do debate sobre 

as familias". (NEDER, 1994 p: 26). 
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situacao de pauperie em que se encontram. Tal musica demonstra-nos a diversidade etnico-

cultural das familias existentes na sociedade brasileira que, por conseguinte, e fruto de uma 

realidade historica. A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mania africa" (a minha maef\ ao nosso ver, e alusao aos 

quinhentos anos de colonizacao das "Americas"44, cujo processo culminou em um dos 

maiores etno-genocidio da historia da humanidade, transformando milhares de africanos em 

escravos, com o trafico de homens e mulheres, que gerou a extirpacao de seus contextos 

historicos e de suas identidades culturais. 

Ja hoje, essa mae que e solteira e "tern que fazer mamadeira todo dia, alem de 

trabalhar como empacotadeira nas casas bahid\ insere-se em uma situacao de miseria, 

desemprego, salarios insuficientes (para sua manutencao e de sua familia), turnos de 

trabalho extenuantes, saude precaria, sobreexploracao, "pauperizacao" ("mama tern calo 

nos pes, mama precisa de paz" "(...) e tanto contratempo" ), entre outros. O que nao deixa 

de representar a maioria da "populacao negra", a qual enfrenta esses problemas na total 

miseria, com alto indice de analfabetismo e a violencia racial. No entanto, essa populacao 

constroi "mil e uma artimanhas" para sobreviver. 

Desse modo, as criancas e os adolescentes sao fundamentals para propria 

sobrevivencia familiar, necessitam trabalhar (vendendo ou nao sua forca de trabalho). E, 

como ja mencionamos no primeiro capitulo, esse trabalho sao "estrategias perversas de 

reproducao da vida", o que ocasiona, geralmente, o aviltamento dos seus corpos ludicos e 

criativos. 

A experiencia de trabalho de dois jovens que, no momento, estao em "situacao de 

privacao de liberdade", ratifica a nossa argumentacao, quando eles dizem: 

"(...) eu comecei a trabalhar muito cedo, Id entendendo? E 

foi isso que me prejudicou, quando a pessoa tern um trabalho, que 

no trabalho nao faltava dinheiro na mao. Todos esses trabalhos que 

jd trabalhei, ce trabalha muito (...)" (Adolescente, 16 anos, ex-

ajudante de mecdnico, atualmente se encontra em "situacao de 

privacao de liberdade "). 

"(...) crianca trabalhar, eu acho errado atrofia a vida dele 

toda, trabalhando. Por exemplo, a crianqa que trabalha fica, vai 

44 cf. O' GORMAN, 1992; KIRPATRICH,1992; CfflAVENATO, 1992; GALEANO, 1992; entre outros. 
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trabalhar, nao vai querer estudar, se dedicar so ao trabalho. Tens 

uns que trabalha forgado, que perde tudo que tinha (...)" 

(Adolescente, 16 anos, ex-ajudante de eletrdnico, atualmente esta 

em "situacao de privacao de liberdade ") 

Diante desse trecho, "(... tens uns que trabalha forgado, que perde tudo que 

tinha...f\ reforcamos o nosso argumento de que o trabalho violenta o corpo ludico e 

criativo dos "trabalhadores em tenra idade", porque no momento em que a brincadeira e 

primordial para o seu desenvolvimento cognitivo, ( "perde tudo que tinha...o ritmo, a 

responsabilidade, o adestramento e o disciplinamento, peculiares ao trabalho, passam a se 

cristalizar na cotidianidade das criancas e dos adolescentes. 

Noutras palavras, o periodo propicio da crianca e do adolescente se relaciona com 

as outras pessoas, criancas, adultos, enfim, com o "mundo", atraves do ludico, descobrindo 

e construindo saberes, se constituindo, enquanto ser ludico, que exala fruicao e criacao. 

Esse periodo e substituido, perversamente, (eu comecei a trabalhar muito cedo...) por uma 

responsabilidade adulta de trabalhar para se manter e garantir a subsistencia de seus 

familiares. 

O ser ludico e criativo, que quer afeto para construir a sua identidade, e aviltado 

("crianga trabalhar, eu acho errado atrofia a vida dele toda, trabalhando "), mas, na nossa 

interpretacao, nao e destruido totalmente, porque, na necessidade de reproduzir a sua vida 

no imediato, os trabalhadores infanto-juvenis reconstroem, dialeticamente, os seus corpos 

ludicos e criativos, mesmo estando violados, "prejudicados" ( "e foi isso que me 

prejudicou ") . Vide o exemplo da foto 7. 

45 Essa reconstruc3o do corpo ludico e criativo dos "trabalhadores prematuros" e um tema interessante a ser 
estudado futuramente. 
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Foto da Assessoria de Comunicacao da UEFS, cedida pelo Nucleo de Etica e Cidadania/UEFS 

Como ja nos referimos no primeiro capitulo, essa violencia e fruto da propria 

estrutura e dinamica do capitalismo, fundada em relacoes sociais de explora9ao e violencia, 

num contexto em que se processa a reprodugao da vida (material e espiritual) das crian9as e 

dos adolescentes em "situa9ao de vulnerabilidade social". A rela9ao de explora9ao e 

violencia em que os trabalhadores infanto-juvenis vivem, para prover as suas familias 

desagregadas pela situa9ao economica, tern a contribui9ao do Estado, na nao efetiva9ao de 

politicas publicas. 

Entendemos que essa situa9ao de viola9ao do fisico, psicologico e do corpo ludico e 

criativo dos trabalhadores infanto-juvenis consubstancia a forma do "nao cidadao/"cidadao 

de papel"46, cuja cidadania47 so se apresenta nas "letras mortas da lei", do 

conhecido/desconhecido ECA. 

46 Alusao ao livro de DIMENSTEINJ994. 
47 Compreendemos cidadania conforme Cardoso define: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A cidadania e uma relacao entre o Estado e a 

sociedade civil, entre a esfera piiblica_ e a esfera privada. Como e que essa relagcio esta se dando, o que 

significa a incorporacao dos direitos coletivos pelo Estado? Hoje a esfera publico e responsdvel pelo 
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Desse modo, iremos apresentar e analisar as intervencoes do poder publico na 

cidade de Feira de Santana (Prefeitura, Camara Municipal, Juizado, Ministerio Publico e a 

Delegacia Regional do Trabalho). 

3.3 - Os Ajustes/Desajustes da Municipalizacao da Politica de 

Atendimento e Protecao dos Direitos da Crianca e do Adolescente. 

O ECA e a Constituicao Federal possibilitaram aos municipios brasileiros possuir 

autonomia na elaboracao de diretrizes para politica de atendimento e protecao ao direito das 

criancas e dos adolescentes, sobretudo os que se encontram em "situacao de 

vulnerabilidade social". Nesse processo de municipalizacao, a participacao da sociedade 

civil e prioritaria, na garantia da materializacao dessas politicas, porque ela, tambem, passa 

a contribuir na gestao dessas politicas publicas. 

Dentro dessa circunstancia, o Estado, atraves do governo, devera criar 

possibilidades para a concretude da cidadania das criancas e dos adolescentes em "situacao 

de vulnerabilidade social". A partir do ECA, o governo municipal possui mecanismos 

legais para elaborar politicas publicas de atendimento e protecao a infancia e a 

adolescencia. 

De acordo com as determinacoes, o poder Executivo e o Legislativo do Municipio 

de Feira de Santana editaram a Lei n° 1.445/1991, que teve o intuito de regulamentar e criar 

o Conselho Municipal de Diretos da Crianca e do Adolescente e o Fundo Municipal dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente. Essa Lei, como preve o Estatuto, facilita a 

participacao da sociedade civil organizada na elaboracao e fiscalizacao das medidas 

governamentais de politicas de atendimento e protecao. 

A lei municipal, no art. 20-IV, autoriza o Conselho a acompanhar e a avaliar a 

proposta orcamentaria do Executivo, solicitando aos orgaos competentes as modificacoes 

necessarias que atendam a consecucao da politica elaborada para crianca e adolescente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atendimento ou pela resposta a esses direitos, o que nao quer dizer que o faca, mas significa que isso ja esta 

legitimado". (CARDOSO, 1994. p: 90). 
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Acreditamos que essa lei foi uma das primeiras medidas do municipio, em nivel de 

lei, em se adaptar as novas diretrizes do ECA. No entanto, essa lei foi reformulada pela Lei 

Municipal n° 1.831/1995 48 

A partir dessa Lei Municipal, as politicas de atendimento do Direito da Crianca e do 

Adolescente passam a ser definidas como : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Politicas sociais bdsicas de educagao, saude, recreagdo, 

profissionalizagao e outras que assegurem o desenvolvimento 

fisico, mental, moral, espiritual e social da Crianga e do 

Adolescente, em condigoes de liberdade e dignidade. 

- Politicas e programas de assistencia social em cardter 

supletivo, para aqueles que delas necessitem 

- Servigos especials (...). (Let n° 1.831/95). 

E, no seu art. 3°, paragrafo 2°, determina os "Servicos Especiais" como sendo os 

seguintes: 

"a prevengdo e o atendimento medico e psicologico as vitimas 

de negligencia, maus tratos, exploragao, abuso, crueldade e 

opressdo; 

identificagdo e loca/izagdo de pais, criangas e adolescentes 

desaparecidos; 

- aprotegdo juridico-social "(Lei Municipal n° 1.831 /1995). 

A Lei Municipal n° 1.831/1995, art. 5°, em consonancia com O ECA, Arts. 86, 88, 

131a 141, estabelece que o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente -

CMDCA e os Conselhos Tutelares sao orgaos de politica de atendimento dos Direitos da 

Crianga e do Adolescente. O CMDCA e um orgao deliberative, organizacional, propositivo 

e controlador das politicas publicas referentes a infancia e a adolescencia. O Conselho e 

vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

O Conselho e composto de 14 membros, sete sao representantes do Poder Publico e 

os outros sete representam as entidades nao governamentais. Os conselheiros, oriundos das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entendemos que a nova lei foi criada com a fmalidade de explicitar as diretrizes das politica publicas de 

atendimento dos Direitos da infancia e da adolescencia, regulamentar o Fundo e criar os Conselhos Tutelares, 

alem disso definir criterios da composicao dos Conselhos. 
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instituicoes governamentais, sao nomeados pelo poder executivo. Ja os representantes das 

ONGs sao eleitos e possuem o mandato de dois anos. 

Em relacao aos Conselhos Tutelares, a Lei, no art. 12°, criou dois desses Conselhos 

na cidade, ficando a criterio do CMDCA a area de atuacao de cada um. Os Conselhos 

Tutelares, como define o ECA, tern como objetivo zelar para que as criancas e os 

adolescentes tenham acesso efetivo aos direitos. 

Essa Lei Municipal, nos arts 44 a 48, tambem cria o Fundo Municipal dos Direitos 

da Crianca e do Adolescente - FMDCA. O Fundo tern o objetivo de promover a captacao, 

repasse e aplicacao de recursos para consolidacao de politicas publicas de atendimento ao 

Direito da crianca e do adolescente. Os recursos do FMDCD serao provenientes das 

seguintes fontes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pela dotaqao consignada aimalmente no orqamento do 

Municipio para tal fmalidade; 

- Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional 

dos Direitos da Crianqa e do Adolescente; 

- Pelas doaqoes, auxilios, contribuiqoes e legados que Ihe 

venham a ser destinados; 

Pelos valores provenientes de Multas decorrentes de 

condenaqdes em aqoes civis ou de imposiqao de penalidades 

administrativas, previstas na Lei n °8.069/90; 

- Pelas rendas eventuais, inclusive as remdtantes de depdsitos e 

aplicaqdes de capitals; 

- Por outro recurso que Ihes forem destinados ". (Lei n° 1.831/95) 

Os arts. 48 e 49 da Lei Municipal, Lei n° 1.831/95, estipulam os prazos de um mes 

para a implantacao do CMDCA, e de dois meses, para a dos Conselhos Tutelares. Os 

prazos foram contados a partir da publicacao da Lei. 

O Conselho Municipal de Direitos da Crianca e Adolescente nao consegue ter 

visibilidade no dia-a-dia da cidade, apos sete anos de sua criacao (Lei n° 1.445/1991) e tres 

anos de sua reformulacao (Lei n° 1.831/95). Ate o momento, a sua intervencao, na nossa 

compreensao, nao saiu do carater paliativo, ou melhor dizendo, do assistencialismo. O 
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nosso argumento foi baseado a partir da nossa interpretacao da entrevista do Presidente do 

Conselho e Secretario Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando ele diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) o nosso Conselho fica fazendo esse trabalho 

educativo. Em primeiro lugar eu gostaria de colocar a familia 

como uma celula da liberdade, tambem de ser assistida (...). No 

Conselho tern pessoal do governo municipal, da Cdmara e 

representantes de entidades, representantes do sem terra, 

representante do pessoal da familia, do sen'ico das creches, ne? 

Tudo isso completo e em ordem faz aparecer. Repare so, o povo se 

reune, escolhe esses membros e la eles escolhem a diretoria. E 

atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o 

governo se Intromete, mas nao escolhe os membros (...). Entao nos 

temos, agora, procurado, como conselheiro, visitor as creches, ver 

como e que tao vivendo o pessoal, a parte pedagogica, parte social, 

a educaqdo, a saude. A qui, por exemplo, tambem, com eles (os 

diretores das creches) nos reunimos so para inteird-los do 

tratamento com crianca. Existe pessoas que pela discussao politica 

, td achando que existe muita creche. Que tao fazendo deposito de 

crianca. Queremos verificar que nao podemos deixar de 

acompanhar ,como conselheiro, o cumprlmento dos tramites 

po/iticos e ate refer atenqao social. E a prevenqdo (da violencia do 

trabalho infanto-juvenil) que voce coloca nos estamos ainda 

engatinhando. 

Esse Conselho, agora, vai procurar o apoio da prefeitura, 

principalmente da sociedade, a sociedade quern o fundou. Entao, 

das vezes que fomos procurado, ate agora chegou pouco ao 

conselho, nos colaboramos. 0 Conselho esta ai com um trabalho, 

sendo ajudado pela Gota de Cidadania, que e de ir nas casas das 

criancas carentes, procurando dar a eles apoio social mais intimo. 

Que apoio e esse? Nao e so a crianqa de rua que esta sendo 

explorada, mas tambem a crianqa dentro do lor, e a gente procura 

e faz uma introduqao de um trabalho educativo nas casas (...). Nos 

gostariamos de colocar a familia como celula da sociedade, para 

isso, ela deve ser assistida (...)" (Presidente do CMDCA e 

Secretario Municipal da Secretaria de Desem'ofvimento Social) . 

E os dois Conselhos Tutelares de Feira de Santana, orgaos de politica de 

atendimento aos Direitos da Crianca e do Adolescente, que foram criados pela lei 

municipal, ate o presente momento, ainda se encontram "presos nos papeis" (na Lei n° 

1.831/95). Como nos declara o Presidente do CMDCA e a Promotora da infancia e 

adolescencia da Comarca de Feira de Santana: 
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"(...) e quando nos assumimos, uma das primeiras 

providencias, nos procuramos viabdizar aquele fluxo de 

solicitagoes do juiz, ne ? Entao nos comegamos a trabalhar para 

criagao dos Conselhos Tutelares, para que pudessemos formar este 

Conselho como determina a lei. E um problema social, que se o 

Conselho tivesse assim atuando, resolve problemas familiares, 

problemas de conciliagoes e, de adogoes, que sao (...), tanto que jd 

comegamos, logo apos nossa posse, a formar uma comissao para 

que pudesse viabilizar esse Conselho." (Presidente do Conselho 

Municipal do Direito da Crianga e do Adolescente -CMDCA) 

A Lei Municipal cria tanto o Conselho de Direito, e o 

conselho municipal, quanto os Conselhos Tutelares. O Conselho 

Municipal de Direitos jd esta na sua segundo gestao. Nos jd 

tivemos e lei goes, agora nesse ano de J 998 e jd estdo empossados. 

Agora, precisa-se criar, quer dizer, criar nao, jd foram criados, 

precisam ser implantados os Conselhos Tutelares no Municipio e e 

de suma importdncia. Os Conselhos Tutelares do municipio, 

principalmente para trabalho com crianga. Essa questao inclusive 

do trabalho infantil poderia ser acompanhada de perto pelo 

Conselho Tutelar, entende? Fazer um trabalho de prevengdo, de 

denunciar a exploragao do trabalho infantil, entende ? Fazer um 

acompanhamento com essas criangas, com a familia dessa crianga, 

entao, eu acredito que nenhuma Comarca, nenhum municipio vai a 

frente na questao da crianga e do adolescente, se nao tiver 

implantado o Conselho Tutelar". (Promotora da Infancia e da 

Adolescencia da Comarca de Feira de Santana). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A simples existencia fisica do Conselho nao altera a situacao de violencia 

enfrentada pelos 'trabalhadores precoces". E necessario, no nosso entendimento, que a 

intervencao seja ampla e que envolva todos os problemas da cidade, tais como: saude, 

educacao, moradia, geracao de emprego (para os familiares adultos dos 'trabalhadores 

precoces"), entre outros. Enfim, materializar, pelo menos, o que existe nos artigos, 

paragrafos, alineas e letras do ECA. Esse nao cumprimento da lei e consensual nos 

depoimentos dos entrevistados que, atualmente, representam o poder publico local. 

Vejamos alguns trechos das entrevistas: 

"(...) porque colocamos tudo no papel e na prdtica e 

diferente" (Presidente do CMDCA e Secretario Municipal da 

Secretaria de Desenvolvimento Social) 

"(...) entao, eu acho que o ECA, ele e um ordenamento 

juridico muito bonito. Ele protege a crianga, protege o adolescente, 
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mas ele tambem tern quer sair do papel, e eu acho que se o Estado 

nao se mobilizar, se a comunidade de cada Estado nao se mobilizar 

para viabilizar a aplicaqdo do ECA, e letrada morta, entende ? " 

(Promotora da Infancia e Adolescencia da Comarca de Feira de 

Santana). 

'Em Feira de Santana, no tocante a questao do trabalho 

infantil e como eu Ihe digo. Existe uma md formaqao educacional 

nas pessoas, o que mais difiadta a convivencia humana hoje; eu 

entendi que se chama defeito da comunicaqao, Ele fa la uma coisa, 

voce entende outro completamente diferente. Entao que vejo ai 

fora, na sociedade e isso, entende?" (Juiz da Infancia e da 

Adolescencia da Comarca de Feira de Santana). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, o nao cumprimento da lei, no seu reconhecimento/desconhecimento 

("colocamos tudo no papel e na prdtica e diferente"), corrobora para violentar o fisico, 

psicologico e o corpo ludico e criativo das criancas e dos adolescentes trabalhadores. E um 

aviltamento a condicao humana desses "pequenos trabalhadores". 

A nao efetivacao das politicas publicas (educacao, saude, lazer, transporte, geracao 

de empregos, habitacao, saneamento, entre outros) contribui ainda mais com a situacao de 

penuria enfrentada pelos trabalhadores infanto-juvenis. 

De acordo com o nosso conhecimento, ate o momento, nao existe nenhum piano de 

acao no intuito de erradicar o trabalho infantil proposto pelo Conselho. Dai, perguntamos: 

existe na cidade de Feira de Santana alguma acao do Poder Publico local para erradicar o 

trabalho infantil e assegurar a protecao dos jovens trabalhadores, que sao explorados no 

dia-a-dia? 

Inicialmente, para respondermos a esta indagacao, demonstraremos as iniciativas 

de tres entidades governamentais, que estao diretamente ligadas a fiscalizacao do 

cumprimento da lei: a Sub-delegacia Regional do Trabalho, o Juizado e a Promotoria, 

ambos da Infancia e da Adolescencia. 

A Subdelegada Regional do Trabalho de Feira de Santana nos informou: 

"Tendo em vista que a meta do Ministerio do Trabalho e 

realmente erradicar o trabalho infantil e proteger os direitos do 

trabalhador adolescente (a cima de 14 anos). Nos fazemos um 
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programa de fiscalizagao. Fiscalizagao ai, e programada. Aqui em 

Feira de Santana com relacao ao trabalho infantil e programada. 

O que acontece, o fiscal vai fiscalizar normalmente as empresas. 

Encontrando empresas em que existam menores de 14 anos 

trabalhando, ele faz a fiscalizagao. Ele pune a empresa, ne. A 

empresa pode ser atuada por manter empregado trabalhando com 

menos de 14 anos. Se o menor de idade tiver mais de 14 anos, 

entao, e feito todo empenho que para que a empresa regularize a 

situagdo. Ou, seja, registrar o empregado, assinando a sua 

carteira, garantindo a ele todos os direitos previdencidrios e 

trabalhista. Exceto se ele trabalhar em atividade insalubre ou 

perigosa, que o trabalho nao e permitido com menos de 18 anos, 

ne?E se o empregador se recusa, entao, nos Imramos um a to de 

infragao por empregado sem registro. E uma agao que o Ministerio 

do Trabalho faz (...). 

Junto com agao fiscalizadora, nos temos uma agao que nos 

chamamos de educativa, nas Delegacias Regionais do Trabalho 

existem implantados um nucleo que chama Nucleo de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Protegao ao trabalho Adolescente. Esse 

nucleo direciona alguma politica do Ministerio do Trabalho em 

Brasilia. Eles tern uma politica implantada de fiscalizagao dirigida 

por atividade. Por exemplo agora mesmo, esse mes, nos vamos 

fiscalizar o algoddo. (...) 

Tambem parcerias, no caso de feira de Santana, temos com 

a Universidade Estadual de Feira de Santana, as Secretdrias de 

Desenvolvimento Social, Saitde, Educagdo, Conselho dos Direitos 

da Crianga e do Adolescente e a Secretaria de Trabalho do Estado 

(...). Estamos sempre em contado com osparceirospara realizagao 

de eventos. Eventos que vem atingido toda comunidade, com 

exposigdo de fotos, exibigao de videos, semindrios, palestras, 

debates e levar essa discussao para sal a de aula e pra casa, quer 

dizer, sen>indo de elemento multiplicador da ideia. (Subdelegada 

Regional do Trabalho)49. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As acoes elaboradas e promovidas pelo Juizado da Infancia e da Adolescencia sao 

comentadas pelo Juiz da Comarca de Feira de Santana50: 

49 Na"o podemos deixar de mencionar a importante iniciativa de elaborar uma pesquisa sobre o trabalho 

infanto-juvenil em Feira de Santana, intitulada, "Diagn6stico sobre Trabalho de Crianca e Adolescente de 

Feira de Santana". Essa pesquisa foi promovida pela Sub-delegacia Regional do Trabalho em parceria com a 

Universidade Estadual de Feira de Santana, atraves do Nucleo de Cidadania - NEF e Proama, contando com o 

apoio do Movimento de Organizacao Comunitaria - MOC e a Secretaria de Desenvolvimento Social. 

No momento da pesquisa, o juiz tinha so tres meses de permanencia no cargo. 
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"E, o juizado, a lei existe, ela nao proibe o trabalho infantil, 

mas andean dizendo que o juiz de menores vai proibir o trabalho 

infantil nao, existe na questao do trabalho infantil o seguinte: dos 

doze anos ao 14 nos de idade, ele tern a condicao de aprendiz e dos 

14 anos em diante, ele tern regime celetista. Agora, deve-se analisar 

as condiqoes peculiares dele porque nao e uma pessoa ainda que 

suporte, por exemplo, no Centro de Abastecimento dessa cidade nos 

dias de Sdbado, nos dia de feira, a crianca, de 10 a 11 anos de 

idade, carrega um carro de mao pra ganhar R$ 1,00, que e pouco, 

numa proporqao que eu como homem nao tenho condicoes de 

carregar. Entao nao se pensa nisso. So se pensa no pagar R$ 1,00, 

que e pouco pra ele andar feira toda carregando uma quantidade 

de peso. Entao, e necessdrio primeiro, hasher uma, vamos dizer 

assim, uma dhndgaqao, ate mesmo uma educacao da populagao. E 

como todas as leis. A lei de trdnsito, por exemplo, td ai, e as 

pessoas continuam atravessando fora da faixa E uma coisa que e 

preciso ha\>er amadurecimento dos objetivos que voce tern a 

atingir. Pra depois voce, realmente, reprimir. Mas eu como Estado, 

nao posso ficar a depender que a populagao se eduque, entao cada 

caso que vai acontecendo, o que eu irei fazer? Eu tenho tres 

posigoes: prender em flagrante, ai privar a liberdade daquele que 

esteja exagerando quanto a questao da crianga e do adolescente; 

ou aplicar multas que vao ate 50 saldrios minimos, RS 6.000,00; ou 

fechar o estabelecimento em caso de reincidencia. Entao, em 

disposigdo existem tres mecanismo, mas eu ainda sou fa\'ord\>el que 

haja uma politica de dmdgagdo e informagao. E que estou fazendo 

na questao como Ihe disse do Posto Movel51. A populagao de Feira 

de Santana e muito grande, sao quase 500 mil habitantes. E a 

extensao da cidade e muito esparsa, nao e uma cidade concentrada 

(...). 

To levando o Posto Movel, que e justamente a justiga 

preventiva aos bairros, as comunidades, fazendo eles entenderem 

cada papel e divtdgagao. (...) " (Juiz da Infancia e da Adolescencia 

da Comarca de Feira de Santana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No caso da agao da Promotoria no comb ate ao trabalho infantil e a exploracao do 

trabalho juvenil, a Promotora nos revelou: 

(...) E, aqui na Promotoria nos fazemos um trabalho 

preventivo, quando chega um menor acompanhando de seu genitor 

51 Segundo o juiz, o Posto Movel e um veiculo que se desloca aos bairros perifericos levando profissionais 

para orientar a populacao nas causas referentes a crianca e ao adolescente. Tambem, o juiz declara que: "(...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao hoirve ninguem que quis patrocinar o Posto movel, a nao ser alguns empresdrios que assinaram um livro 

de ouro, que nao chegou nem a se pagar totalmente. Se pagou 2/3, td faltando 1/3 do investtmento, um 

investi mento barato de RS 3.000,00, pra levar a justiga preventiva a toda parte da cidade/'' 
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requerendo seu direito trabalhista e, eu em via de regra, envio para 

a Sub-delegacia Regional do Trabalho, porque a Subdelegada, ela 

adota as providencias necessdrias no dmbito trabalhista. Agora, 

aqui no meu atendimento ao publico, eu, geralmente, fago esse 

trabalho preventivo, porque eu lido diretamente com adolescente, 

ne? Entao, eu sempre pergunto nos mens questionamento, eu 

pergunto a eles: Trabalham? Estudam? Trabalham em que?Recebe 

quanta? Porque eu nao sou diferente de todos que lidam com essa 

questao da infancia e juventude. Eu entendo que lugar de crianga e 

na escola e nao no trabalho (...) eu acho que a questao do trabalho 

infantil e uma questao muito social, e do social, ne ? Uma vez eu li 

uma entrevista na 'Veja' que fala\>a o seguinte e eu achei, assim, de 

uma propriedade, de uma sapiencia incrivel, e, dizia a reportagem: 

Inao adianta a gente lutar conta o trabalho infanto-juvenil se 

agente nao luta a fa\>or dos pais dessas criangas", ne? (...)" 

(Promotora da Infancia e Adolescencia da Comarca de Feira de 

Santana) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entendemos que as medidas desenvolvidas pelos tres orgaos publicos 

governamentais, para erradicar o trabalho infantil e proteger o trabalho juvenil, sao 

evasivas, porque o ponto primacial das intervencdes e alicercado pela agao educativa da 

sociedade que, no seu conjunto abstrato, nao tern como solucionar o problema da violencia 

e exploragao do trabalhador infanto-juvenil, porque o trabalho das criangas e dos 

adolescentes e resultado da imposigao da logica capitalista que os obriga a encontrarem 

estrategias de sobrevivencia. Desse modo, colocar a conscientizagao da sociedade como 

pega prioritaria de uma agao politica e buscar solugoes superficiais e nao ir no cerne da 

questao. 

Nao podemos negar que a agao educativa nao seja essencial para o processo de 

erradicagao do trabalho infantil e a protegao do trabalhador juvenil dos abusos cometidos 

pelo ambiente de trabalho, mas nao e fundamental. 

Como a ingerencia governamental e superficial, e nao poderia ser diferente nos 

padroes vigentes, o trabalho infanto-juvenil cresce em proporgoes preocupantes, nos nos 

perguntamos: sera que o trabalho infantil nao e um problema para milhoes de criangas? Ou 

ele e encarado como um "mal necessario" para curar os "possiveis delinquentes"? 
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Nesse sentido, a propria Subdelegada Regional do Trabalho de Feira de Santana 

critica essa visao do trabalho infantil, enquanto solucao para os problemas sociais, como ela 

mesma nos afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos (da Delegacia Regional do Trabalho) fazemos 

parceria com instituicoes governamentais e ONGs, Sindicatos dos 

Trabalhadores e, ate Sindicatos Patronais, visando o que? 

Conscientizar a sociedade da questao do trabalho infantil. De que o 

trabalho infantil e um problema, ne ? E nao uma soluqao. Quer 

dizer, mudar aquele conceito erroneo de que o trabalho infantil e a 

solucao para que a crianca saia da miseria, para que a crianga 

saia da marginalizacao. Entdo, ir buscar junto com outros orgaos a 

altemativa para que essas criancas, principalmente, reiorne para 

escola. Garantir a essas criangas o direito a ter escola". 

(Subdelegada Regional do Trabalho). 

Nesse ponto, o comentario da delegada contribui com o argumento de Costa Leite, 

quando ela se refere ao trabalho infanto-juvenil: 

"Assim comega, entre outras coisas, a ideologia de que o 

trabalho cura. No entanto, a que o trabalho se refere?No Brasil, 

historicamente, trabalho, para esses jovens, signifca exploragao, 

inutilidade, subserviencia. Desde os tempos da Coldnia. " (COSTA 

LEITE, 1998. p:51) 

Essa visao a respeito do trabalho, como instrumento de "salvacao" desse "exercito 

infanto-juvenil", configura, emblematicamente, ao nosso ver, na transformacao desses 

trabalhadores em criancas e adolescentes "menorizados" pelas condicoes socio-economicas 

da sociedade. Paradoxalmente, eles nao sao reconhecidos como trabalhadores e nem como 

criancas e adolescentes, sao considerados socialmente como "menores". Eles sao 

"excluidos" duplamente, pois, alem de nao serem tratados como criancas e nem como 

adolescentes, nao possuem ainda espaco no mundo dos trabalhadores adultos. 

Compreendemos que quern melhor exemplificou essa antitese, foi a resposta de um 

trabalhador adolescente que, devido as circunstancias, se encontra em "situacao de privacao 

de liberdade" Ao ser perguntado qual era sua impressao sobre o seu trabalho, ele disse: 

"Eu achava, eu achava legal, que pelo menos ali no 

trabalho tmm, imm tinha ma fama e tambem nao tinha tempo de 

andar fazendo o que nao deve. E ai nao tinha tempo vazio para 



106 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mim fazer alguma coisa errada, com o trabalho enchia aquele 

tempo, apesar que era pesado e respomdvel, mas evita\>a de nao td 

na rua batendo perna, perambulando, on como povo chama 

'vagabundando', eu tava all encheno aquele tempo, com trabalho. 

Ai levano ate quando chega\>a a semana que se tivesse eu ganha\'a, 

se nao tivesse eu ia pra casa, esperava a proximo segunda e ia 

trabalhar de novo"(Adolescente, 16 anos, ex-ajudante de chapista. 

No momento se encontra em "situaqdo de privaqdo de liberdade "). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O jovem trabalhador com a finalidade de assegurar a sua sobrevivencia imediata, 

reelabora e introjeta a ideologia do trabalho, enquanto "mecanismo eficaz" de "salvacao" 

da delinquencia ("... e ai nao tinha tempo vazio pra mim fazer alguma coisa errada"). 

Mesmo trabalhando exaustivamente (...apesar que era pesado e responsdvel)', ele preferia o 

trabalho do que ser considerado um "vagabundo" ("... eu acha\>a legal, que pelo menos all 

no trabalho mim, num tinha mdfama"... "comopovo chama 'vagabundando "). 

A "coisa errada" que e mencionada pelo entrevistado, na nossa interpretacao, esta 

relacionada com a visao que a sociedade tern das criancas e dos adolescentes em "situacao 

de vulnerabilidade social". Para grande parte da populacao, essas criancas e esses 

adolescentes sao a representacao do "errado", do sujo, do marginal, do faminto, da 

maldade, que sao enquadrados no "certo", o trabalho (...com o trabalho enchia aquele 

tempo, apesar que era pesado...). No entanto, essa relacao entre o certo e o errado, ou 

melhor dizendo, entre o bem e o mal, possui a finalidade de ocultar a necessidade que os 

'trabalhadores precoces" tern de trabalhar para garantir o sustento no agora, e tambem 

possibilitar uma maior lucratividade para o capital. 

Por isso, ressaltamos que nao e uma coincidencia a forca de trabalho infanto-juvenil 

ser utilizada nas industrias ditas modernas, como as siderurgicas, as fabricas de calcado, as 

agro-industrias, as metalurgicas, a industria naval, entre outros, o que ocasiona uma maior 

lucratividade para a Empresa, por se tratar de uma mao-de-obra menos organizada, docil e 

que recebe, na grande maioria, menos do que o salario minimo. 

Nesse sentido, entendemos que a utilizacao da forca de trabalho infanto-juvenil 

possui dupla funcao, que estao intimamente ligadas entre si. Primeiro, ela se inclui no 

processo da dinamica capitalista e nao se encontra a margem desse processo. Segundo, o 

trabalho tern a tonica de mascarar o conflito existente e apazigua-lo. De um lado, um 
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numero crescente de meninos/meninas e jovens, oriundos das "familias pauperizadas", que 

necessitam sobreviver no imediato; do outro, um numero reduzidissimo de adultos, os 

detentores dos meios de producao, que concentram, cada vez mais, a riqueza produzida na 

sociedade. 

Dessa maneira, como abordamos no primeiro capitulo, a concepcao hegemonica de 

infancia e adolescencia, vigente nas relacoes sociais, nao e igual para todos. Ela se 

diferencia segundo a condicao de classe, ou seja, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crian9as e os adolescentes em "situa9ao 

de vulnerabilidade social", filhos dos nao proprietaries, os quais labutam para manter sua 

vida imediata , sao e nao vistos simultaneamente enquanto sujeitos ludicos e criativos, que 

necessitam desse periodo (a infancia e a adolescencia) para se constituirem enquanto 

homens e mulheres adultos. 

Esse pensamento dominante e exemplificado pela fala de um jovem trabalhador 

que, para nos, tern uma trajetoria de vida que se delineou por conseqiiencia dessa situa9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) tern vez que tern um brincando, outros que tao 

trabalhando. Tern, e, criancas que too estudando, se divertindo, 

tendo sua vida normal, outros trabalhando pra comer, pra dar 

sustento a familia. Eu acho errado." (Adolescente, 16 anos, no 

momento se encontra em usituaqdo de privaqdo de liberdade ") 

Essas crian9as e esses adolescentes ("trabalhando pra comer, pra dar sustento a 

familia ") sao negligenciados pelo poder publico, nem conseguem ser assistidos por direitos 

fundamentals, como a saiide, a moradia, a educa9ao, entre outros. Mesmo existindo um 

estatuto, o Estado se ausenta de sua obriga9ao de gestar as condi96es para o 

desenvolvimento "digno" da infancia e da adolescencia. 

Essa negligencia e denunciada pelos depoimentos de duas meninas que se 

encontram na Casa de Custodia em Feira de Santana: 

"Os menores precisam que os govemantes olhem por nos. 

Agente precisa de um medico" (Menina, 12 anos, no momento da 

pesquisa, ela se encontrava na Casa de Custodia) 
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"A genie de rua deveria ter alimentaqdo" (menina, 13 anos. 

Assistidapela casa de Custodia).52 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja dissemos, o municipio, apos a CF e o proprio ECA, possui autonomia de 

elaborar diretrizes para sua politica de atendimento e protecao a infancia e a adolescencia, 

atraves do Conselho de Direitos, Fundo Municipal e o Conselho Tutelar, nos quais se 

tornaram instrumentos democraticos para o exercicio da participacao da sociedade civil. 

No entanto, os instrumentos de participacao da sociedade civil organizada se 

edificam calcados na antitese entre o que esta escrito na lei e a conivencia dessa 

participacao para com a esfera publica . De um lado, o poder publico, que criou o ECA com 

a finalidade de atender as pressoes das entidades organizadas, nao constroi as minimas 

condicoes necessarias para materializar os seus efeitos. E, do outro, lado, a sociedade civil 

organizada, que, geralmente, esta despreparada para lidar com esses mecanismos de 

participacao. 

Assim, a sociedade civil cai em uma "armadilha politica", porque (des)conhece os 

tramites legais da lei, que ela propria reivindicou, e fica impossibilitada de intervir na 

elaboracao das politicas publicas. Desse modo, torna-se, simultaneamente, co-participe e 

refem das "amarras" das "praticas de favor". Geralmente, a relacao entre a sociedade civil e 

o Poder Publico Local e mediada pelo "favor". Como exemplo disso, temos as solicitacoes 

de melhoria de infra-estrutura de um bairro qualquer (asfalto, sistema de esgoto, luz 

eletrica, agua encanada, construsao de escola, entre outros), de um modo geral, essas 

solicitacoes sao concedidas atraves da barganha e do favor53. E como se a intervencao do 

Poder Publico, para prover melhores condicoes de vida a populacao, nao fosse baseada em 

leis, mas em "favores". 

Dentro dessa circunstancia, na ausencia de medidas governamentais que garantam 

as politicas publicas para a sociedade, sobretudo para a populacao entre zero a dezessete 

52 Os depoimentos foram transcritos de uma atividade pedagogica realizada pelo PROAMA - Programa 
Amanhecer da Infancia e Juventude, \inculado a UEFS, junto as meninas da Casa de Custodia. A instituicao 
e destinada a meninas em "situac2o de privagSo de liberdade". 
53 Existem alguns 6rg3os piiblicos que parecem balcoes de pedintes, e esses pedidos sao atendidos em troca da 
fidelidade eleitoral aos politicos que facilitam a concess2o dos mesmos. SSo problemas do cotidiano que s3o 
negociados dentro das "relacSes poliucas de favores". Desenhando-se enquanto uma pratica politica, comum 
na sociedade brasileira. 
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anos de idade, as Organizacoes nao Governamentais - ONGs se constituem enquanto 

entidades reivindicatorias e propositivas. 

3.4. As ONGs no Processo de Erradicar o Trabalho Infantil e Proteger o 

Trabalho juvenil: Mito ou Realidade? 

As ONGs, de forma geral, colaboraram tanto na construcao e na preparacao da 

resistencia politica no periodo militar, fazendo um trabalho de organizacao politica, como 

no processo de "redemocratizacao politica". (RAMALHO, 1996. p:12). 

Apos esse contexto, as ONGs redefiniram a sua intervencao em termos de 

pressionar, elaborar e propor politicas publicas a esfera publica, e subsidiar os "movimentos 

sociais" na construcao da autonomia e da organizacao, com o objetivo de erigir solucoes 

alternativas para os problemas sociais. 

Nesse sentido, o papel das ONGs e fundamental no fortalecimento da articulacao 

entre sociedade civil e governos (municipais, estaduais e federal) para erradicar o trabalho 

infantil e coibir a exploracao do trabalho juvenil. Elas passam a mediar essa articulacao, 

correlacionando forcas para a efetivacao do Estatuto. 

No que se refere a atuacao das entidades nao governamentais em contribuir com a 

producao de bens e servicos publicos, na tentativa de melhorar as condicoes de vida das 

criancas e dos adolescentes em situacao de "vulnerabilidade social", destacamos algumas 

ONGs em Feira de Santana que trabalham nesse sentido. 

De acordo com o Relatorio Tecnico elaborado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente de Feira de Santana, existem cerca de 70 entidades 

cadastradas que trabalham diretamente com a questao infanto-juvenil. Acreditamos que 

54 Cabe-nos sal i en tar que nao e nosso objetivo conceituar ONGs, principalmente porque possuem uma variada 
atuac5o na sociedade. Portanto, existem inumeras polemicas a respeito da expressao. E, dessa maneira, 
desconhecemos a existencia de trabalhos cientifico, os quais nos oferecam um suporte teorico. Nesse caso, 
necessitariamos de uma "garimpagem" na bibliografia que tratazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do tema, com a finalidade de nos 
apropriarmos de um conceito convincente com a nossa analise. 
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este numero fique bem maior, quando se incluirem as entidades que nao estao cadastradas 

pelo Conselho. 

Por sua vez, essas entidades oferecem diversos servicos no campo da assistencia e 

do acompanhamento dessas criancas e adolescentes. Elas se diferenciam na maneira de 

atuar e nos parceiros que conseguem ter. Em funcao disso, apresentaremos um Quadro 

Demonstrative, criado pelo CMDCA, das areas de atuacao de algumas entidades que 

possuem trabalho relevante e seus respectivos parceiros. Vide Quadros Demonstratives II e 

III 

Quadro Demonstrative II 

Demonstrative de Entidades Nao-Governamentais que atuam com criancas e adolescentes 

em "situacao de vulnerabilidade social" em Feira de Santana 

Entidades Utilidade Publica Situac5o 
Juridica 

Cadastr. Populacao 
Atendida 

Faixa Etaria 

Assoc. Bem Estar S. 
Mangabeira 

Municipal e Estadual ONG Sim 100 Criancas 3-8 anos 

Assoc. Boas Novas Municipal e Estadual ONG Sim 152 Criancas 3-11 anos 
Assoc. Benef. 
Queimadinha 

Municipal ONG Sim 70 Criancas 3-6 anos 

Assoc. Carinho de Mae Municipal e Estadual ONG Sim 106 Criancas 0-6 anos 

Assoc. Crista" Feminina Municipal e Estadual ONG Sim 125 Criancas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Assoc. de Desenv. 

Comunitario de FSA 
Municipal ONG Sim - -

AFAS Municipal, Estadual e 
Federal 

ONG Sim - -

Assoc. Feirense Minhas 

Criancas 
- ONG Sim 93 Criancas 6-11 anos 

Assoc. Moradores 
Parque Brasil 

Municipal, Estadual e 
Federal 

ONG Sim 311 Criancas e 
Adolesc. 

0-14 anos 

Assoc. de Proteca"o a 
Infancia I 

- ONG Sim 748 Criancas 3-11 anos 

Assoc. de Protecao a 
Infancia II 

Municipal e Estadual ONG Sim 154 Criancas 0-6 anos 

Assoc. de Protecao a 
Infancia in 

- ONG Sim 287 Criancas 3-6 anos 

Assoc. Pedra de Jaco Municipal e Estadual ONG Sim 274 Criancas 3-14 anos 
Assoc. U. Defesa M. de 

Humildes 
Municipal e Estadual ONG Sim 163 Criancas 3-6 anos 

Assoc. Sem Tetos de F. 
de Santana 

Municipal Estadual e 
Federal 

ONG Sim 145 Criancas 3-11 anos 

Assoc. UniSo e Forca Municipal e Estadual ONG Sim 265 Criancas 3-6 anos 
Assoc. Uniao Leg. C. do 

Gado 
Municipal e Estadual ONG Sim 126 Criancas 0-6 anos 

Assoc. Mangabeira -
Amparos as criancas 

Municipal ONG Sim - -
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Dispcnsario Santana Municipal e Estadual ONG Sim i 747 Criancas e 

1 Adolesc. 
3-17 anos 

Grupo Assistencial 
Princesa Isabel 

Estadual ONG Sim 160 Criancas 3-6 anos 

Grupo Fat, Espirito M2os 
Unidas 

Municipal Estadual e 
Federal 

ONG Sim 50 Criancas 

1 j 

3-11 anos 

Grupo de Miles - Olhos 

D'agua 
Municipal e Estadual ONG Sim ^ 204 Criancas 0-11 anos 

mstituicao Canunho do 
Amor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ONG | Sim 147 Criancas 3-6 anos 

Instituicao Fraternal 
Sorriso da Crianca 

- ONG Sim ; 204 Criancas 3-6 anos 

Fonte: Relatorio Tecnico,1997. p:17. 

Adaptado por Joao Diogenes Ferreira dos Santos. 



Quadro Demonstrativo III 

Demonstrative) de ONG's que atuam com criancas e adolescente em "situacao de vulnerabilidade social" em Feira de Santana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEntidades Faixa 

Etaria 

Atividadc Principal. Atendimcnto 

Oferecido 
Oreient. Pcdag6gica dc 

Outras Instituicdes 
Outras Formas dc Rccursos Convenio 

com 
SETRAS 

A. Bem Estar S. Mangabeira 3-8 anos Creche/ Pre Escola Sccretaria de Dcscnv. Social Mcrcnda Escolar- FAE, doacScs Sim 

A. Boas Novas 3-11 anos Creche/ Pre Escola e Ed Fund Sec. Municipal/UEFS Mcrenda Escolar- FAE, doagdes, bingos. Sim 

A. Bcncf. Qucimadinha 3-6 anos Creche Inexistente Mcrcnda Esc.- FAE, Contrib. c DoacSes Sim 

A. Carinho dc M3e 0-6 anos Creche/ Pre Escola c Ens. Fund. UEFS Merenda Esc- FAE, Contrib., DoacSes c 

Bingos. 
Sim 

A. Crista" Fcmcnina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Creche/ Pre Escola e Ensino Fund UEFS - Sim 
A. de Dcscnv. Comunitario de 

FSA 
- Creche/ Pre Escola / Ens. Fund. Sec. Ed. do Estado Merenda Escolar- FAE, Prcfcitura Municipal. Sim 

AFAS - Creche/ Pre Escola / Abrigo c Ens. 

Fund 
Inexistente Mcrcnda Escolar- FAE, doacSes. Sim 

A. Feirense Minhas Criancas 6- 11 anos - UEFS/ Sec. Ed. Municipal Contribuicoes Sim 

A. Moradorcs Parque Brasil 0-14 anos Creche/ Pre- Escola c Ens. Fund. UEFS/ Seer. Ed Municipal Mcrcnda Escolar- FAE. DoacSes, Bingos. Sim 

A. dc Protecao a Infancia I 3-11 anos Creche/ Pre Escola e Ens. Fund. UEFS/ Sccr. Ed Estadual DoacSes, Bingo c Rifas Sim 

A. dc Protec3o a Infancia II 0-6 anos Creche/ Pre" Escola c Ens. Fund. DIREC II Merenda Escolar- FAE, doacdes. Sim 

A. de Protccflo a Infancia III 3-6 anos Creche/ Pre Escola c Ens. Fund. Inexistente Mcrcnda Escolar- FAE, doacSes. Sim 

A. Pcdra dc Jaco 3-14 anos Creche/ Pre Escola DIREC II/UEFS Merenda Escolar- FAE, doacdes. Sim 

A. U. Dcfcsa M. dc Humildcs 3-6 anos Creche / Pre Escola Lideranga da Comunidadc Mercndi Escolar- FAE. Sim 

A. Sem Tetos de F. de Santana 3-11 anos Creche/ Pre Escola e AlfabctizacSo Inexistente Mcrcnda Escolar- FAE, Rccursos Proprios. Sim 

A. Uni3o c Forca 3-6 anos Creche/ Pre Escola Sccretaria do Municipio Prefcitura, Contribuicoes, Bingo, Rifa, 
Mcrcnda Escolar - FAE 

Sim 

A. UniSo Leg. C. do Gado 0-6 anos Creche Inexistente Mcrcnda Escolar- FAE. Sim 
A. Mangabeira -Amparos as 

criancas 
- Creche Sccretaria do Municipio Mcrcnda Escolar- FAE. Sim 

Dispcnsario Santana 3-17 anos Creche/ Pre" Escola c Ens. Fund. DIREC II Mcrcnda Escolar- FAE, doacSes, FUND AC. Sim 

Grupo Assist. Princesa Isabel 3-6 anos Creche/ Pre Escola UEFS Doacdes Sim 

Grupo Fat, Espirito M3os Unidas 3-11 anos Creche DIREC II Merenda Escolar- FAE, Rccursos Proprios. Sim 

Grupo dc Maes - Olhos D'iigua 0-11 anos Creche Inexistente ContribuicScs Sim 

Institui93o Caminho do Amor 3-6 anos Creche/ Pre- Escola Sccretaria do Municipio Mcrcnda Escolar- FAE, doacdes. Sim 

Inst. Fraternal Sorriso da Crianca 3-6 anos Creche/ Pre Escola e Ens. Fund. DIREC Rifa, DoagScs, Contribuicoes e Bingos. Sim 

Fontc: Relat6rio Tccnico, 1997. p: 17. 
Adaptado por Jo3o Diogens Fcrreira dos Santos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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Nesse "mosaico de entidades", precisamos chamar a atencao para o trabalho de uma 

entidade nao governamental, que nao se encontra relacionada no Quadro Demonstrativo 

apresentado acima, o Movimento de Organizacao Comunitaria - MOC, porque ele se 

distingue das demais pela sua peculiaridade em assessorar e oferecer apoio logistico aos 

"movimentos sociais", na construcao e redefinicao de suas participates no direcionamento 

politico-administrativo da cidade. 

O MOC foi criado em 1967 e reconhecido, enquanto utilidade publica, sem fins 

lucrativos pela Camara dos Vereadores, em 1972 (Lei Municipal n° 729,1972). Sendo uma 

das ONGs mais antigas do Estado, conta com uma vasta experiencia em assessorar as 

entidades representativas da sociedade civil (associacoes de bairro, sindicatos, pastorais, 

clubes de maes, entre outros) com a finalidade de criar estrategias organizacionais de 

pressao e elaboracao de proposicoes ao poder publico local. 

Em linhas gerais, atualmente, o MOC tern quatro programas: o Economico, que, por 

sua vez, possui dois Sub-programas (Agricola e o Projeto produtivo); o de Genero; o de 

Educacao, com dois Sub-programas (Educacao Rural Infantil, Capacitacao de Professores e 

o de Alfabetizacao de Jovens e Adultos), e o de Movimentos Sociais. Todos esses 

Programas e Sub-programas sao desenvolvidos em diversos municipios do interior da 

Bahia. (RELATORIO, 1988). 

O nosso interesse concentra-se no Programa de Movimentos Sociais, cuja atuacao 

se da, tambem, em Feira de Santana. Esse programa e responsavel pela capacitacao das 

"comissoes de cidadania"55, fazendo com que as entidades envolvidas possam construir 

condicoes necessarias de se organizar, no intuito de conhecer os meios legais e politicos de 

participacao nas decisoes do poder publico e da democratizacao na elaboracao, aprovacao e 

fiscalizacao do Processo Orcamentario do municipio. 

55 O Relatorio Aiiual define as "Comissoes de Cidadania" como grupos que congregam representantes das 
entidades civis locais, tais como: Associacoes de Bairros, Grupos de Mulheres, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Pastorais, Grupos Religiosos, entre outros. 
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Esse Processo e formado por um conjunto de leis, Piano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orcamentarias e Lei Orcamentaria Anual, que sao vinculadas e interligadas entre 

si56. Elas se constituem em instrumentos legais de cuja elaboracao a sociedade civil, atraves 

de suas entidades representativas, podem participar. (TEIXEIRA, 1997. p:30). 

Apesar de priorizar a discussao sobre Orcamento Municipal e a fiscalizacao das 

Contas Publicas com as "Comissoes de Cidadania", o MOC elege os Conselhos Municipais 

como o novo "carro chefe" do Programa de Movimentos Sociais. 

Segundo o Relatorio Anual, o Programa de Movimentos Sociais, a partir de 1997, 

resolve adotar uma nova estrategia de intervencao, atuando junto aos Conselhos 

Municipais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O trabalho com os conselhos pode significar interferencia 

direta no poder publico. Toad a nossa discussao de orcamento e de 

fiscalizaqao que era feita pelas comissoes de cidadania poderd ser 

tambem implementada pelos conselhos. Todas as atividades dos 

conselhos precisam prever recursos e, o mais importante, nunca 

uma problemdtica que envolve um dos conselhos poderd ser 

discutida sem um entendimento maior de outras areas. Por 

exemp/o, o conselho da crianqa e do adolescente deverd discutir a 

problemdtica da crianqa, que passa necessariamente pelo problema 

da saude, da assistencia, da educaqao, etc. Ao planejar as politicas 

voltadas para a crianqa (a luz do estatuto da crianqa e do 

adolescente) o conselho estard discutindo os problemas mais 

amplos do municipio. " (RELATORIO ANUAL, 1998. p:81). 

Concomitantemente com essas modificacoes ocorridas no Programa de Movimentos 

Sociais, o MOC passa a participar do Programa Nacional de Erradicacao do Trabalho 

Infantil - PETI57, e com isso, tornando assim, membro da Comissao Interinstirucional do 

56 Teixeira esclarece que essas leis, apos a Constituicao de 1988, passaram a ser fundamentais para o 
dinamismo do municipio, porque elas "definem o que poderd ser feito na cidade, isto e, com os recursos 
publicos (arrecadados atraves dos impostos) sao gastos, que obra poderao ser construidas, que ser\>iqos 
ser do prestados, ampliados ou melhorados". (TEXEIRA, 1997. p: 31). 
57 O Governo Federal, em 1996, cria o Programa Nacional de Erradicacao do Trabalho Infanul - PETI. O 
referido Programa visa constituir uma ac2o mtenninislerial, integrando e articulando as acoes realizadas pelos 
Ministerios da Previdencia e Assistencia Social; do Trabalho; Educacao e Desporto; Saude e justica, 
acompanhados diretamente pela Presidencia da Republica. Os principals pontos do Programa s3o: " a) O 
apoio as iniciativas governamentais e nao governamentais no processo de erradicaqdo do trabalho infantil; 
b) criaqao, como componente estrategico, de condiqdes para o acesso, ingresso, regresso, permanencia de 
crianqas e adolescentes na escola; c) a busca de opqdes para geraqao de emprego e renda para os fanuliares 
das crianqas e dos adolescentes; d) Mecanismo de compensaqao financeira da familia pela renda resultante 
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Estado da Bahia na Prevencao e Erradicacao do Trabalho Infantil . Como nos explicita o 

Relatorio Anual: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No desenvolvimento desle Programa a nossa participacao 

e envolvimento foi acontecendo aos poucos. E aos poucos 

soubemos articular - exatamente porque estdvamos por dentro do 

programa - as entidades da sociedade civil e os sindicatos; foram 

formadas as comissoes municipais e regionais de Erradicacao do 

Trabalho Infantil; ajudamos a montar um processo constante de 

avaliaqao e monitoramento do programa que ao mesmo tempo 

tornou-se um elo de ligaqao entre a comissao estadual e os 

municipios; ocupamos espaco na imprensa. " (Idem, 86.) 

Em Feira de Santana, algumas entidades, sejam elas governamentais ou nao 

governamentais, que atuam com criancas e adolescentes, realizam parcerias, fixas ou 

momentaneas, com o MOC, para execucao de inumeras atividades, tais como: elaboracao 

de eventos, seminarios, jornadas, simposios, conferencias, palestras, cursos, sessoes 

especiais na Camara de Vereadores, marcha, etc.; capacitacao do quadro professional de 

algumas entidades que lidam diretamente com crianca e adolescente em "situacao de 

vulnerabilidade social"; confeccoes de cartilhas; pesquisas; entre outras acoes. De alguma 

forma, essas parcerias proporcionam o envolvimento das entidades na discussao da 

problematica infanto-juvenil. 

Desse modo, convem salientarmos a existencia, na cidade, de um grupo de pessoas 

vinculadas as entidades governamentais e nao governamentais que discutem, promovem 

da retirada das criancas e adolescentes da producao economica. O Programa concede subsidio em dinheiro 
- a Bolsa Crianca Cidadd - diretamente entregue a um responsdvel, preferentemente a mae (...)" 
(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, 1998. p: 8-9); entre outros pontos. No 
momento, o Programa se desenvolve em tres areas economicas especificas, as carvoarias do Mato Grosso do 
Sul, constituindo-se enquanto piano piloto; os canaviais da Zona da Mata do sul de Pernambuco e a RegiiSo 
Sisaleira da Bahia. Mediante esta apresentacSo sucinta do Programa, Resta-nos uma pergunta: Sera que este 
projeto ambicioso conseguiu se efetivar na Integra, saindo das agarras do papel para realidade de 
milhares de trabalhadores infanto-juvenis? Entendemos que e necessario a realizac3o de um trabalho 
critico dessas experiencias e seus impactos sociais. 
58 O Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no Estado da Bahia, e desenvohido pela aca*o conjunta cb 
Governo do Estado, atraves das Secretarias do Trabalho e Acao Social, responsa\el pela coordenac3o dos 
trabalhos; Educacao e Saude, com o Governo Federal, as prefeituras municipais e ONGs integrantes da 
Comissao. (ACAO CRIANCA, 1997. p:8). Inicialmente, o Programa beneficia a area rural da Regia"o 
Sisaleira do Estado da Bahia. Ele deve atingir cerca de 27 municipios, serao aproximadamente 30.000 
criancas beneficiadas. Embora, apenas dois municipios, ate entSo, s2o contemplados com o referido 
Programa. Cf: PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, 1998; PESQUISA 
CRIANQA CIDADA, 1997; ACAO CRIANCA 1997 e RELATORIO ANUAL, 1998. 
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seminarios, palestras, entre outros eventos, com a finalidade de "conscientizar" a sociedade 

e o governo a respeito da situacao da infancia e da adolescencia. Acreditamos que esse 

grupo se mantem devido a sensibilidade individual de cada representante, ou melhor 

dizendo, nao e uma acao planejada das instituicoes, mas das pessoas isoladamente59. 

No entanto, compreendemos que essas ingerencias, acima apresentadas, sao 

limitadissimas. Elas nao conseguem ir no amago da questao, pairam na superficialidade do 

problema. As instituicoes, sejam elas governamentais ou nao, nao tern uma visao 

circunstanciada e desconhecem ou querem ocultar que a exploracao e a violencia do 

trabalho infanto-juvenil e fruto do processo dinamico do capitalismo. Nesse caso, a situacao 

se consubstancia em um problema estrutural, cuja solucao nao e paliativa e, muito menos, 

assistencialista. 

Nesse sentido, de acordo com a nossa interpretacao, as ONGs podem entrar num 

"labirinto sem saida", quando realizam parcerias com o Estado, atraves dos governos 

municipais, estaduais e federal, sem ter uma visao critica dessa parceria. Tratar o Estado, 

enquanto um parceiro neutro, e submeter-se a essa parceria como co-participante da politica 

empreitada pelo Estado na busca de solucoes para os "problemas sociais" . 

No caso da violencia e exploracao do trabalho infanto-juvenil, o Estado, atraves do 

governo, contribui para essa situacao, quando se ausenta da obrigacao de gestar politicas 

publicas, como consta no ECA e na propria CF. 

No nosso modo de pensar, a intervencao de algumas ONGs contribuem com o 

Estado, na tentativa de atenuar os conflitos existentes na sociedade. Isso esta presente nas 

acoes assistencialistas desenvolvidas pelas referidas ONGs. Essas acoes, na sua grande 

maioria, nao deixam de ter um carater paliativo, propagandista. Noutras palavras, essas 

entidades nao governamentais executam tarefas que sao exclusivamente dos governos, 

atraves dos recursos publicos que sao destinados a elas por meio das parcerias, convenios, 

etc. E, em via de regra, as entidades reivindicatorias e propositivas de politicas publicas se 

59 Atraves da pesquisa percebemos os componentes que representam as seguintes instituicoes: MOC, Casa 
Socio-educacional Juiz Pedro Melo, Sub-delegacia Regional do Trabalho; Sccretaria Municipal 
Desenvolvimento Social, NEF - PRO AMA-UEF S. juizado da Crianca e Adolescente, Promotoria da Infancia 
e da juventude, entre outras. 
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transmutam em parcerias do governo para promoverem medidas emergenciais, isoladas e 

superficiais. Citamos como exemplo o Quadro Demonstrative IV das entidades nao 

governamentais que capacitam a mao-de-obra infanto-juvenil na cidade de Feira de 

Santana. 

Quadro Demonstrative IV 

Dados sobre as Instituicoes de Protecao a Infancia. 

Instituicoes Oficinas Profissionalizanles N° 

Participantes 

Criterios de Participantes 
nas Oficinas 

Dispensario 
Santana 

• Fabrica de Vassouras 

• Serralharia 

• Fabrica de Bolsas 

• Artesanato: cone e costura/ pintura 

• Arte Culinaria 

150 - Meninos que n5o tenham 
vida regular na educacao e 
com problemas serios 
sociais. 

FAMFS (Fazenda 
do Menor, Casa de 
Custodia e Projeto 
Menor Aprendiz) 

• Centro de panificacao 

• Estamparia 

• Oficina mecanica 

• Athidade hortifruugranjeira 

• Fabricacao de bolas 

• Arte Culinaria 

• Artesanato: pintura em tecido e corte 

costura 

350 

Fazer parte das 

instituicoes 

Amparo ao Menor 
Abandonado de 
Feira de Santana 

• Artesanato: pintura, arranjo de flores, 
embalagens decorativas em papel e 
cartao em papel e cartao em papel 
vegetal 

240 

Ser pobre ou 
abandonado 

- Problemas de risco 
social 
- Frequentar a escola 

Projeto Caminnar 
Nao forma mao-de-obra (Tern 

acompanhamento escolar) 
68 

Filho de feirante ou da 
comunidade \izinha 

Associacao de 
Assistencia ao 
Menor Gurada-
Mirirn Projeto 
Novo Rumo 

Nao forma mao-de-obra por falta de verba 600 
Frequentar escola 
Faixa etaria: 08 a 16 anos 
Familia de baixa renda 

Associacao de 
Protecilo a Infancia 
-API 

Artesanato: pintura, bolas de couro, 
bonecas e cartao papel-vegetal/ curso de 
cabeleireiro/ Curso de manicure/ Curso de 
lanche 

100 Alunos da escola API 

Fonte: Relatorio de Pesquisa, 1997. (Anexo). 
Adaptado por Joao Diogenes Ferreira dos Santos. 
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As instituicoes acima relacionadas possuem programa de capacitacao professional 

das criancas e dos adolescentes, dessa maneira, colaboram para absorcao dessa mao-de-

obra no mercado de trabalho. E de uma forma ou de outra, no nosso entendimento, essas 

entidades tambem exploram o trabalho infanto-juvenil, sob o argumento de que estao 

realizando um trabalho filantropico. Sao 1428 criancas e adolescentes que trabalham nas 

diversas atividades oferecidas pelas instituicoes, tais atividades devem gerar lucro para 

alguem. 

Chamamos a atencao para a atuacao da Associacao de Assistencia ao menor 

Guarda-Mirim, Projeto Novo Rumo , essa Associacao considera a "militarizacao" das 

criancas e dos adolescentes como acao em defesa a infancia e a adolescencia. Os 600 

meninos e adolescentes que sao assistidos por essa entidade, na nossa compreensao, tern os 

seus corpos ludicos e criativos violados, pela disciplina rigida, pela ordem e pelo 

enquadramento. impostos pelo tipo de trabalhado executado pela Associacao, de preparar 

"guardas-mirins". 

No nosso entendimento, esse tipo de atuacao escamoteia a visao de que a disciplina 

rigida "docializa" os corpos dos "potenciais delinqiientes", as criancas e os adolescentes 

que sao assistidos pela Associacao. Eles trabalham como seguranca nos estabelecimentos 

comerciais da cidade. Para a nossa compreensao, essa Associacao nao deixa de ser uma 

agenda de seguranca privada que se esconde atraves da filantropia. Veja Foto 8. 

Nesse sentido, essas ONGs que executam trabalhos assistencialistas, voltados para 

uma clientela especifica de criancas e adolescentes, contribuem com o Estado no trato da 

"questao social", ele trata, de forma fragmentada, implementando politicas sociais 

localizadas, que atinge apenas alguns setores da populacao e assim mesmo, de maneira 

parcial e emergencial. Temos como exemplo o Programa Comunidade Solidaria, que e a 

expressao desse tipo de iniciativa, a qual se demonstra nitidamente insuficiente e aquem, 

ate mesmo, dos propositos anunciados. 
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Foto da Assessoria de Comunicacao da UEFS, gentilmente cedida pelo Nucleo de 

Etica e Cidadania-UEFS. 

Com essa perspectiva de encarar a "questao social", o Estado negligencia a todos, 

sobretudo as criancas e os adolescentes, os direitos sociais basicos, proporcionando, assim, 

uma nao efetivacao das politicas publicas, as que atendam as necessidades dos 

trabalhadores. Dessa maneira, o que esta intrinsecamente no bojo da proposta do governo, e 
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que o vacuo deixado pelo Estado seja preenchido pela filantropia das empresas e pelas 

parcerias das ONGs. 

Por outro lado, o Estado se beneficia dessas parcerias, porque cria todo um 

mecanismo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, vinculado a midia, para divulgar a populacao a sua atuacao junto 

as ONGs, na erradicacao do trabalho infantil e na protecao do trabalho juvenil. Um 

exemplo tipico do nosso argumento e o slogan " Lugar de crianca e na escola", que 

passou a ser bandeira politica, tanto dos governos municipais, estaduais e federal, como das 

entidades nao governamentais. Tornou-se, tambem, a tonica da midia. E como se a simples 

permanencia das criancas e dos adolescentes nas escolas colocasse um ponto final na 

violencia enfrentada diariamente por milhares de "trabalhadores precoces". 

Propor a escola como "tabua de salvacao" para o problema da violencia e 

exploracao do trabalho infanto-juvenil, e a desloca-la da "questao social", e querer criar 

uma ideia que se configura em uma solucao estratosferica, porque, ao nosso ver, essa 

proposta deve incorporar outras prioridades necessarias, como geracao de emprego para os 

adultos; melhores condicoes de moradia; efetivacao da universalizacao da saude publica; 

reformulacao do sistema de ensino publico, enfim, engloba a escola no contexto social. 

Para termos ideia disso, ao isolar a "escola publica", sem a inserir concretamente na 

relacao de desigualdade da sociedade, e querer justificar o fracasso da escola atraves do 

desempenho individual, isto e, responsabilizar aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crian9as, os adolescentes, as familias, 

enfim, a sociedade em geral pela falencia do ensino publico, isentando o Estado de 

qualquer responsabilidade. Dessa maneira, a busca de solucoes fica restrita as atitudes 

individuals, sem haver uma conexao ampla com os outros problemas sociais. 

Assim, a ideologia de que a educacao escolarizada cura os males da exploracao do 

trabalho infanto-juvenil e disseminada na sociedade, com colaboracao de algumas ONGs. 

Compreendemos que essa estrategia nao passa de uma quimera, cujo objetivo e atenuar e 

mascarar o conflito existente na sociedade e, com isso, podera, ate mesmo, obstaculizar as 

"reacoes corrosivas" da populacao, as quais sao subjacentes ao movimento dialetico da 

realidade. 
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No que tange a intervencao das ONGs em mediar a municipalizacao da rede 

articulada e integrada na promocao e defesa dos direitos a infancia e a adolescencia, como 

preve o ECA, fica comprometida, devido a maneira com que as parcerias sao gestadas com 

os orgaos publicos. Considerar o Estado como um parceiro neutro, e nao compreender, ou 

escamotear essa compreensao, de que, nessa relacao, o Estado colabora para preservar as 

determinacoes da logica do capitalismo. Ele tern a participacao marcante na incongruencia 

existente entre a legislacao vigente e a situacao de violencia enfrentada pelos 

"trabalhadores prematuros". Portanto, o nao cumprimento da lei tornar-se uma das 

violacdes contra esse contingente de trabalhadores. E essa violacao os metamorfosea em 

"cidadaos de papel". 

E bom explicitarmos que nao temos uma visao maniqueista do Estado, mas, 

tambem, nao podemos encara-lo enquanto o Leviata, que paira sobre a "cabeca dos 

cidadaos indefesos", e sim, como fruto de um processo historico, o qual e determinado pela 

oposicao dos homens nas relacoes de producao. 

Por isso, reafirmamos que o Estado, atraves do governo, dirigido pela classe 

detentora dos meios de producao, engendra formas que possibilitem a garantia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

quo da referida classe. Ou seja, o Estado prioriza investimentos que venham dinamizar o 

capital, atraves de subsidios, emprestimos, isencao de impostos, entre outros, alem dos 

investimentos vultuosos para infraestrutura (estradas, energias, aeroportos, portos, etc.), no 

intuito de propiciar a circulacao de mercadoria e insumos para as Empresas. No entanto, ele 

(o Estado) tern que satisfazer algumas reivindicacoes da classe dos nao proprietarios, para 

nao instalar um embate na sociedade. Com isso, ele cria medidas assistencialistas e 

partenalistas, isolando caso por caso, nao dando uma conotacao totalizante a "questao 

social". 

Dentro dessa perspectiva, compreendemos que essas parcerias sem criterios sao um 

risco para a sociedade civil organizada, porque esconde a relacao contraditoria e conflituosa 

entre as classes e a mediacao do Estado nessa relacao. 

Nesse ponto, a afirmacao de Bava coaduna com o nosso argumento, quando ele diz: 
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"Na verdade, os governos expressam o desejo de que as 

ONGs sejam braqos executivos de suas politicas. sejam extensdes 

do proprio Estado. O que implicaria a negaqao do seu perfil de 

atores da sociedade civil, com capacidade propria de elaboraqdo, 

critica, proposiqao, defesa de inter esses. " (BAVA, s/a p: 3). Grifo 

nosso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acreditamos que o MOC reconhece a existencia desse "labirinto sem saida", e nao e 

a toa que, em seu relatorio anual, ele estampa cuidadosamente essa preocupacao. 

"A nossa intervencao nao pode, por exemplo, ser confundida com 

assistencia tecnica as administraqoes municipais, tdo comum na 

regiao. E preciso dinamizar, animar e instrumentalizar os 

Conselhos e as referidas comissoes para seu pleno funcionamento, 

quando somente a partir dai se possa defmir politicas publicas no 

seu sentido mais amplo. Pelo exposto fica notorio a multiplicidade 

de niveis de participaqao ". (RELA TORIO ANUAL, 1998. p: 79). 

Cabe-nos frisar que o nosso procedimento nao e escatologico. Reconhecemos a 

importancia das entidades nao governamentais60 no processo de mediacao entre o poder 

publico e a sociedade civil, na construcao de alternativas para solucionar os problemas 

sociais. No entanto, um numero grande de ONGs lida com a infancia e a juventude que, por 

sinal, virou moda, mas nao conseguem deter o crescente aumento de meninos/meninas e 

adolescentes que vivem em situacao caotica nas ruas das grandes e medias cidades. 

Acreditamos, de modo geral, que os trabalhos oferecidos por essas entidades nao 

governamentais possuem o despreparo do seu quadro, sejam voluntarios ou funcionarios; 

precarias instalacoes; uma visao salvadora da situacao, alem das atividades em seu bojo 

serem entremeadas pelo assistencialismo, paternalismo e, ate mesmo, o preconceito. E 

como mencionamos acima, muitas delas sao mantidas por recursos governamentais. 

Dentro desse panorama apresentado das ingerencias do poder publico e das 

organizacoes nao governamentais na cidade de Feira de Santana, com a finalidade de sanar 

a situacao de violencia e exploracao vivenciada por milhares de criancas e adolescentes, 

que nao foge, em via de regra, da realidade brasileira, se delineia numa incongruencia entre 

60 Algumas ONGs exerceram/exercem acoes fundamentals na reconstrucao da humanizacao das criancas e 
dos adolescentes em "situacao de \iunerabilidade social", por isso, nao podemos deixar de mencionar o 
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0 que esta escrito na lei e o que se processa no cotidiano. O escrito, no caso o ECA, torna-

se conhecido e desconhecido simultaneamente tanto dos represent antes do poder publico, 

como das ONGs. Portanto, o que prevalece sao as relacoes de favor. 

O desenvolvimento das forcas produtivas, suscitado no movimento dinamico do 

capitalismo, produz e amplia as disparidades sociais que, por conseguinte, geram a 

precariedade das condicoes de vida de boa parte da populacao. Com isso, um numero 

crescente de criancas e adolescentes, oriundos dessa populacao, e arregimentado para 

contribuir ou prover o sustento de suas familias, atraves das "estrategias perversas de 

reproducao da vida" 

Sintetizamos que a situacao de violencia e exploracao do trabalho infanto-juvenil 

possui a sua genese na contradicao do processo capitalists a qual e subjacente a 

peculiaridade do Estado brasileiro em lidar com a Lei instituida, no caso o ECA. E esse 

Estado, que e constituido nas relacoes sociais, proporciona todos os mecanismos para 

garantir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo da classe hegemonica. Entao, a Lei so tern a sua aplicabilidade 

mediante a necessidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reprodu9ao do capital. 

proprio MOC, Projeto AXE, Fundacao Jose de Castro, MNMMR, CECRIA, Associacao do Calabar, 
Olodum, fie Aiye, Gota de Cidadania, entre outros. 
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Reflexdes Conclusivas 

"Ele fica timpano sapato pensano que vai ter 
uma coisa boa" (Adolescente. 17 anos, ajudante de 
pedreiro). 

" O meu maior sonho e ter um semaforo so 
para mim" (crianca, 8 anos, limpador de carro). 

"O meu sonho e nao tossir" (crianca, 10 
anos, "escravizado na carvoaria do Mato Grosso do 
Sul,) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procuramos, neste trabalho, analisar, atraves da particularidade da cidade de Feira 

de Santana, o contraponto entre o que esta escrito no ECA, com a situacao de violacao do 

corpo fisico e ludico/criativo, enfrentada por milhoes de criancas e adolescentes, que 

necessitam trabalhar para gerar ou contribuir com o sustento de suas 'Tamilias 

pauperizadas". 

Com o advento do ECA, os municipios passam a elaborar as suas acoes 

governamentais na area da crianca e do adolescente, cuja diretriz prioritaria e a 

descentralizacao politico-administrativa e a participacao da populacao. Nesse sentido, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, os Conselhos Tutelares e o 

Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente constituem-se, enquanto espacos 

democraticos, e asseguram a participacao popular na elaboracao, execucao e fiscalizacao de 

politicas publicas. 

Contudo, todas essas leis estao condenadas ao (des)conhecimento, pois so sao 

conhecidas integralmente no papel, nao sao efetivadas no cotidiano de milhoes de criancas 

e adolescentes que necessitam das "estrategias perversas de reproducao da vida". Dessa 

forma, reportamos-nos a Marx, quando ele argumenta sobre a Constituicao Francesa de 

1848 , e utiliza a mitologia grega, afirmado-nos que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Thetis, a Deusa do mar, profetizara a Aquiles que ele 

morreria na flor da juventude. A constituicao que como Aquiles 

tinha ponto fraco, tinha tambem o pressentimento que morreria 

cedo "(MARX, 1997. p:38). 

Em sua obra espetacular, O Dezoito do Brumario de Luis Bonaparte. Cf: MARX, 1997. 
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No nosso caso, "Thetis" comunicou ao ECA, diferente de Aquiles e a Constituicao 

Francesa, que ele nao morreria em sua juventude, mas, por sua vez, nao seria conhecido em 

seu esplendor. O seu reconhecimento somente se daria no campo juridico. 

Consubstanciando-se na "Ignorancia Simbolica da Lei". 

A resposta de tres adolescentes, ao serem questionados se conheciam o ECA, nos 

revela esse processo de (des)conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) jd ouvi falar dele, mas nao conhego nao. E nem sei 

dizer do que nao conhego. Fico per dido" (Adolescente, 14, 

atualmente se encontra em "situacao de privagao de liberdade "). 

"Eu nem li ainda esse estatuto. Eu vejo so falar que ele 

existe, entendeu? Mas eu nunca peguei pra ler, entendeu? Eu sei 

que existe mas, se eu Ihe falar que eu sei a cor do livro, ou se for 

um cademo eu to mentino." (Adolescente, 15 anos, ajudante de 

padeiro). 

"Eu vejo na televisao, mas nao sei o que e" (Adolescente, 

12 anos, engraxate). 

Depois da euforia da criacao do ECA, no limiar dos anos 90, os seus criadores nao 

se deram conta de que os titulos, secoes, artigos, incisos e alineas nao se materializariam na 

Integra na sociedade, ficando presos "nas agarras do papel", conjuntamente com suas 

garantias do direito burgues de protecao a infancia e a adolescencia brasileiras, 

principalmente as que estao em situacao de "vulnerabilidade social". 

Entretanto, as mudancas ocorridas, apos o processo de instalacao do Direito infanto-

juvenil, produziram uma nova concepcao de infancia e de adolescencia no pais, mesmo nao 

sendo para todas as criancas e todos os adolescentes, que foi largamente difundida na 

sociedade. As instituicoes nao governamentais, em consonancia com as governamentais, 

passaram a denominar os "menores em situacao irregular" de criancas e adolescentes em 

"situacao de vulnerabilidade social", ou crianca e adolescente em "situacao de risco" 

Destruindo, parcialmente, aquela visao estigmatizante de conceber a crianca e o 

adolescente, como sendo "potenciais marginais". 
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Dessa forma, o Estado, atraves do governo, passa a vincular um discurso na midia 

que a crianca e o adolescente tern direito a escola, a saude, ao esporte, ao ludico, a se 

constituirem enquanto cidadaos, enfim, sujeitos de direitos protegidos pelas politicas 

empreitadas pela sua ingerencia, com participacao das ONGs. Todavia, o discurso nao se 

materializou, ou seja, o seu efeito nao ecoou para cerca de 7,5 milhoes de 

meninos/meninas e adolescentes, os quais ainda continuam trabalhando no campo e nas 

ruas das grandes e medias cidades brasileiras. 

Isso quer dizer que mudar a maneira de se denominar a crianca e o adolescente nao 

e a solucao do problema, porque, apos oito anos de criacao do ECA, um numero crescente 

de criancas e adolescentes em "situacao de vulnerabilidade social" continuam tendo os seus 

"corpos Iudicos e criativos" violados pelo labor em condicdes de exploracao. E tal 

situacao e "cristalizada socialmente". Os filhos da classe dos nao detentores dos meios de 

producao sao "menorizados" pelo processo dinamico e contraditorio do capitalismo, com a 

anuencia do Estado. 

Essas criancas e esses adolescentes" que utilizam os espacos das ruas, avenidas e 

pracas das grandes e medias cidades brasileiras, com o objetivo de saciar as suas carencias 

materials de existencia, sao destituidos da condicao de ser crianca e de ser adolescente, e 

ate o minimo direito (vide o ECA) de possuir alimentacao, saude, moradia digna, 

escolarizacao e lazer, lhe sao negados. Enfim, a estrutura capitalista consubstanciada com a 

peculiaridade brasileira de tratar as leis, transforma-os em "cidadaos de papel", cuja 

cidadania so se apresenta nas letras (des)conhecidas da legislacao em vigor e nas 

propagandas veinculadas a midia. E as suas garantias de sobrevivencia sao uma realidade 

recheada de trabalho, chacina e violencia. 

No nosso entendimento, a musica do cantor e compositor Gabriel o Pensador 

sintetiza essa realidade. 

Patria que me pariu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma Prostituta chamada Brasil se esqueceu de tomar a 

pilula e a barriga cresceu, um bebe nao estava nos pianos dessa 

nobre meretriz de 17 anos. 
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Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro, tentou fazer 

um aborto caseiro, tomou remedio, tomou um chd, tomou um 

purgante mas a grasndez era cada vez mais flagrante e aquele filho 

era pior que uma lombriga. Ela pediu para o mendigo esmurrar a 

sua barriga, cada chute que leva\a o moleque se vircna la dentro, 

aprendeu ser um feto violento. 

Um feto forte, escapou da morte, nao se sabe se foi muito 

azar ou muita sorte, mas nove meses depots foi encontrado com 

fame e com frio abandonado num terreno baldio 

Pdtria que me pariu. 

Quern foi a pdtria que me pariu? 

A crianqa e cara dos pais, mas nao tern pai nem mae. Entao 

qual e a cara da crianqa. A cara doperdao ou da vinganqa? 

Sera a cara do desespero ou da esperanqa, do futuro 

melhor, um emprego, um lar, um sinal vermelho, nao da tempo de 

sonhar vendendo bala, chiclete. Nao fecha o vidro que eu nao sou 

pivete, nao void virar ladrao, se voce me dar um leite, um pao, um 

video game e uma televisao, uma chuteira e uma camisa do mengao 

pra eu jogar na seleqao que nem Ronaldinho vou pra copa, vou pra 

Europa. 

Coitadinho! Acorda moleque, voce nao tern futuro, seu time 

nao tern nada a perder no jogo, e duro voce nao tern defesa entao a 

parte, pra nao sair de maca, chega de bancar o babaca. 

Eu nao agiiento mais dar murro em ponta de faca, e tudo 

que eu tenho e uma faca na mao, agora eu quero queijo, cade ? To 

cansado de apanhar td na hora de bater. 

Pdtria que me pariu 

Quern foi a pdtria que me pariu. 

Mostra a tua cara moleque devia esta na escola, mas td 

cheirando cola, fumando um back, vendendo brizola e crack. Nunca 

joga bola, mas esta sempre no ataque, pistola na mao, moleque 
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sangue bom e melhor correr que la vem o camburao e e matar ou 

morrer, sao quatro contra um. - Eu me rendol 

Bum, bum, pra cd, bum, bum, bum. 

Boi, boi, boi da cara preta pega essa crianqa com um tiro de 

escopeta, calibre 12 na cara do Brasil, idade 14, estado civil morto, 

demorou pra sua pdtria mae gentil conseguir realizar o aborto. 

Pdtria que me pariu. 

Quern foi a pdtria que me pariu 7' (PENSADOR, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voltemos a enfatizar que a violencia enfrentada pelas criancas e pelos adolescentes 

(... cada chute que leva\>a o moleque se vira\>a la dentro, aprendeu ser um feto violento....), 

ao nosso ver, faz parte da estrutura do capitalismo, que a produz dentro da sua dinamica 

contraditoria, quando gera e amplia a desigualdade social, ocasionando a precariedade das 

condicoes de vida (... nove meses depots foi encontrado com fome e com frio abandoando 

man terreno baldio.). 

Por meio dessa situacao, intensifica-se a necessidade de um contingente de criancas 

e jovens ingressarem no mundo do trabalho, em situac5es precarias a condicao humana 

que, essencialmente sao "cristalizadas socialmente" (... nao da tempo de sonhar vendendo 

bala, chiclete. Nao feche o vidro que eu nao sou pivete, nao vou virar ladrao, se voce me 

da um kite, um pao, um video game...) Os trabalhadores infanto-juvenis nao possuem 

qualificacao de trabalho e, dificilmente, a terao na sua fase adulta para competirem em 

outros mercados de trabalho (Coitadinho! Acorda moleque, voce nao tern futuro, seu time 

nao tern nada a perder...) . Portanto, so tern essa estrategia para reproduzirem as suas 

existencias (...demorou pra sua pdtria mae gentil conseguir realizar o aborto..). 

Dentro dessa circunstincia, o deslocamento existente entre o conteudo do ECA e a 

situacao das criancas e dos adolescentes trabalhadores tern o seu alicerce na particularidade 

do Estado brasileiro em lidar com a lei constituida. Ha um estranhamento entre o que esta 

escrito em forma de lei e o que se processa nas relacoes do dia-a-dia. Portanto, o nao 

cumprimento da lei torna-se uma das caracteristicas marcantes da sociedade que, por sua 

vez, e subjacente ao imaginario social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 
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Devemos reconhecer que a ingerencia do poder publico local da cidade de Feira de 

Santana, com a parceria de algumas ONGs, nao esta de todo ausente do conflito social que 

ora aludimos. Entretanto, o que chamamos a atencao e que as medidas sao lenitivas, 

assistencialistas e superficiais, nao conseguem atingir as causas do problema e estao 

distanciadas do que determina o ECA. Com isso, a situacao de violacao do corpo ludico e 

criativo dos "trabalhadores prematuros" permanece no cotidiano da cidade. O que nao 

configura uma caracteristica especifica de Feira de Santana, mas da sociedade brasileira em 

geral. 

Nesse caso, levantamos algumas indagacoes que se construiram ao longo da 

pesquisa. Vejamos: 

Dentro do cotidiano entremeado por violencia, que gera o aviltamento do corpo 

ludico e criativo, os "trabalhadores prematuros", dialeticamente, reconstroem os 

seus corpos ludicos, criativos, mesmo estando violados? 

Sera que as criancas e os adolescentes que trabalham na regiao sisaleira migram 

para Feira de Santana, na busca de alternativas de sobrevivencia na cidade? Esta 

pergunta se baseia numa conversa que tivemos com um adolescente, que nos 

disse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu prifiro viver na rua do que trabalhar la na roga, pegando sisal'l 

(menino, 13 anos de idade) . 

- Por que a cidade de Feira de Santana, com uma populacao de 450.487 

habitantes, possui mais de 70 organizacoes nao governamentais que lidam 

diretamente com criancas e adolescentes em "situacao de vulnerabilidade 

social"? 

62 Este depoimento foi concedido atraves de um bate papo que tivemos com um menino que, no momento, 

mora na rua, nas proximidades da Rodo%iaria de Feira de Santana. 
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