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RESUMO 

A presente pesquisa desenvolveu-se com o intuito de questionar a polemica que gira em torno 
reducao da Maioridade Penal. O aumento da criminalidade infanto-juvenil tern ensejado 
debates populares a respeito da necessidade de diminuicao da faixa etaria que da inicio a 
responsabilizacao penal dos jovens infratores. O trabalho retrata a evolucao historica acerca 
da responsabilizacao da crianca e do adolescente desde a antiguidade ate a atual disciplina do 
ECA. indica a fixacao da maioridade penal adotada em diversos paises; demonstra que o 
numero de delitos praticados por menores e bem inferior aos dados divulgados pela midia. 
Aborda as possfveis causas da violencia urbana, destacando os motivos impulsionadores da 
marginalidade juvenil. Aponta as razoes da ineficacia das medidas socio-educativas, devido a 
falta de recursos e descaso do poder publico e cita as propostas de alteracao no Estatuto da 
Crianca e do Adolescente. Critica o caos no sistema penitenciario brasileiro e sua ineficacia 
no processo de ressocializacao dos menores infratores e destaca a aplicacao de programas 
sociais voltados para os jovens infratores em alguns estados e seus resultados positivos. 
Foram realizadas entrevistas populares acerca do tema e expostos os principals argumentos 
favoraveis e contrarios a medida, juntamente com a demonstracao dos Projetos de Emenda a 
Constituicao que defendem a reducao e estao tramitando no Congresso Nacional atualmente. 
Alem de apresentar tambem a nova Teoria da Co-Culpabilidade que defende a 
responsabilizacao do Estado frente ao descumprimento do dever de agir, com relacao aos 
direitos fundamentals dos jovens excluidos. Essa polemica envolve acirrados debates e esta 
distante de chegar a uma solucao pacifica. 

Palavras-chave: Menor Infrator. Maioridade Penal. Reducao. Polemica. 



ABSTRACT 

This research developed with the aim of questioning that the controversy revolves around 
reducing Majority Criminal. Increased crime children and teenagers has desired debates 
popular about the need to decrease the age group that initiates the criminal accountability of 
young offenders. The work portrays the historical development on the responsibility of 
children and adolescents since antiquity to the present discipline of ACE, indicates the 
determination of the majority criminal adopted in various countries, shows that the number of 
crimes carried out by children is well below the data disclosed by media. Addressing the 
possible causes of urban violence, highlighting the reasons drivers of marginal youth. Points 
the reasons for the ineffectiveness of the measures socio-educational. due to the lack of 
resources and disregard of the public and cites the amendment in the Statute for Children and 
Adolescents. Criticizes the chaos in the Brazilian prison system and its inefficiency in the 
process of re minor offenders and highlights of the implementation of social programs facing 
young offenders in some states and their positive results. Interviews were conducted on the 
popular theme and exposed the main arguments in favor and against the measure, along with 
the demonstration of Projects of Amendment to the Constitution which advocate the reduction 
and are processing in the National Congress today. In addition to presenting the new theory 
also the Co- Culpability that defends the accountability of the state face the breach of the duty 
to act with regard to the fundamental rights of young people. This controversy involves 
exalted debates and is far from reaching a peaceful settlement. 

Keywords: Smaller Abuser. Majority Criminal Reduction. Controversial. 
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INTRODUgAO 

O aumento da criminalidade infanto-juvenil traz a tona a necessidade de analisar as 

principals "causas* que impulsionam os indices atuais de violencia urbana, mostrando que a 

sociedade classista e o Estado omisso tern grande parcela de culpa nessa situacao, lembrando 

que na maioria das vezes os menores infratores, que em regra pertencem as classes mais 

pobres, sao induzidos a criminalidade como unica alternativa de vida. 

Em razao dessa problematica, este Trabalho de Conclusao de Curso tern por objetivo 

geral analisar as controversias acerca da 'Reducao da Maioridade Penal', que voltou a ser um 

tema bastante polemico devido ao aumento da marginalidade e da participacao de 

adolescentes nessa onda de violencia crescente. 

Em virtude da polemica que sera analisada nesta pesquisa, objetiva-se 

especificamente apresentar a relacao entre a desigualdade social e o aumento da 

marginalidade entre os adolescentes, destacando que a falta de estrutura familiar, a pobreza, a 

evasao escolar, o uso de drogas, a influencia de amigos, sao fatores que constituem elevado 

risco para a criminalidade, destacando que sua incidencia e maior nos bairros da periferia 

onde faltam condicoes dignas de sobrevivencia; alem de apresentar os fatos desprovidos de 

qualquer sentimento de indignacao, comprovando que o numero de delitos praticados por 

jovens e bem inferior que a media mundial, ao contrario das informacoes fornecidas pela 

midia que transmitem dados inveridicos, atribuindo aos menores infratores a 

'responsabilidade* pela maioria dos crimes praticados diariamente; e tambem criticar a 

omissao do poder publico com relacao aos jovens brasileiros, frisando a deficiencia das 

medidas socio-educativas no processo de ressocializacao do adolescente infrator, pela falta de 

politicas publicas destinadas a essa finalidade. 

A partir das entrevistas realizadas com cidadaos do Municipio de Sousa, serao 

observadas as controversias acerca do tema com base nas opinioes de cada entrevistado, no 

entanto, ainda nao existe opiniao pacifica sobre o tema, sendo atualmente alvo de discussoes 

no Congresso Nacional. 

A violencia causa um desequilibrio emocional na sociedade, que em virtude dessa 

triste realidade passa a reivindicar medidas mais rigidas para os criminosos, e diante dos 

ultimos acontecimentos que chocaram a populacao, a exemplo da morte do garoto Joao Helio, 

onde estava envolvido um menor em um crime tao barbaro, reacendeu-se o debate nacional 

acerca da reducao da idade penal. No entanto, e importante frisar que nao adianta as 
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autoridades ficarem discutindo se a medida sera capaz de resolver ou nao o problema da 

seguranca. quando na verdade a alternativa mais eficiente consiste em combater as "causas 

sociais' da violencia, atraves da aplicacao de projetos sociais que assegurem a assistencia 

integral a infancia e a juventude. 

No primeiro capitulo. serao abordadas as disposicoes iniciais acerca da 

responsabilidade penal dos menores infratores, a principio serao expostas considerasoes sobre 

a evolucao das normas e das instituicoes voltadas para a protecao e responsabilizacao da 

crianca e do adolescente. mostrando desde a antiguidade ate a entrada em vigor do Estatuto da 

Crianca e do Adolescente baseado na doutrina da Protecao Integral, onde e reconhecida a 

condicao especial de pessoa em desenvolvimento. elevando o adolescente a categoria de 

responsavel pelos seus atos atraves das medidas socio-educativas. Mostra tambem a 

maioridade penal nos diversos paises, observando que mais da metade da populacao mundial 

tern sua maioridade fixada em dezoito anos, e alguns paises chegaram a aumentar essa idade 

por constatar a ineficacia de se punir adolescentes como adultos. Sera destacado ainda o 

numero de menores que cumprem atualmente algum tipo de medida socio-educativa em todas 

as regioes do pais, e tambem sera criticado o papel da midia com relacao ao debate, pois 

transmite a populacao a sensacao que a maioria dos delitos violentos sao praticados por 

menores. Grande parcela da populacao exige a reducao da Maioridade Penal como meio de 

combate a criminalidade entre os jovens, entao serao discutidas as 'causas sociais' da 

violencia, e em seguida, explanadas propostas de politica criminal para atacar esses fatores 

determinantes da marginalidade. 

No segundo capitulo, tratar-se-a inicialmente das causas que impulsionam o 

crescimento da violencia juvenil, como a desigualdade social, desestrutura familiar, falta de 

educacao, consumo de drogas entre outros, e retratara a inoperancia do Estado nas questoes 

relacionadas a Infancia e Juventude. O ECA representa importante instrumento na defesa dos 

direitos da crianca e do adolescente e a ineficacia das medidas socio-educativas no processo 

de ressocializacao dos menores infratores esta relacionada a omissao do Estado, ainda serao 

apresentadas propostas de alteracao no Estatuto da Crianca e do Adolescente, tendo em vista 

responsabilizar o menor infrator pelo ato criminoso cometido afastando a ilusao de 

impunidade, respeitando seus direitos como pessoa em desenvolvimento. A respeito do 

sistema penitenciario serao feitas criticas sobre a sua estrutura e deficiencia no processo de 

ressocializacao dos presos, sendo que os presidios sao considerados escolas do crime. E 

tambem serao observados alguns programas sociais voltados para os menores infratores 
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desenvolvidos em alguns estados brasileiros que apresentaram resultados positivos, devido 

aos investimentos e participacao do Estado. 

O capitulo seguinte versara sobre a polemica a respeito da reducao da maioridade 

penal atraves da apresentacao de entrevistas realizadas com a populacao em torno da 

discussao e observados os quadros com os respectivos discursos, serao tambem apresentados 

os quadros com os principals argumentos favoraveis e contrarios a reducao e expostos os tres 

principals projetos de Emenda a Constituicao que estao tramitando atualmente no Congresso 

Nacional. Por fim, sera apresentada a nova Teoria da Co-Culpabilidade que preve a 

responsabilidade do Estado na medida em que nao cumpre o seu dever de agir junto as 

criancas e adolescentes. nao oferecendo as condicoes dignas de sobrevivencia e favorecendo o 

ingresso desses menores na vida do crime. 

No Brasil a criminalidade juvenil suscita essa discussao sobre a reducao da 

maioridade penal, que ja vem se arrastando desde a decada passada. Essa reducao se baseia 

nas ideias radicais que sustentam uma diminuicao consideravel da criminalidade, 

comrapondo-se as correntes ideologicamente pacificadoras que afirmam que esse problema 

trata-se de uma questao social, que carece de uma aplicacao de projetos voltados para a 

educacao. abertura de empregos para jovens. dentre outros. 

A polemica se sustenta em alguns aspectos principais, como a ilusao de impunidade 

que e atribuida aos menores infratores. assim como a analise da ineficacia na aplicacao do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente pela falta de politicas publicas, alem do questionamento 

acerca da superlotacao dos presidios nacionais. 

A justificativa principal desse trabalho consiste em expor a questao do menor sob um 

angulo diferente. frisando que estes necessitam de uma atencao especial do Estado, da 

sociedade e da familia. e so a partir da colaboracao de todos e que sera possivel reduzir os 

indices de criminalidade e consequentemente, sonhar com um futuro mais humano para essas 

criancas e adolescentes perdidos na marginalidade. 

Na pesquisa foi utilizado como metodo de procedimento, o metodo historico e o 

comparative uma vez que foi analisada a evolucao das instituicoes relacionadas a 

responsabilizacao penal dos menores infratores. desde os tempos remotos ate os dias mais 

recentes, com a atual disciplina do Estatuto da Crianca e do Adolescente; assim como foram 

feitas comparacoes no tocante a fixacao da maioridade penal nos diversos paises. 

O texto tern uma analise discursiva, para que assim, possa existir uma leitura critica. 

A metodologia utilizada no presente trabalho de conclusao de curso baseia-se no metodo 

bibliografico. visto que as disposicoes relativas ao tema serao abordadas por meio de 
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pesquisas feitas em livros, revistas. artigos, internet, pesquisa de campo, atraves de entrevistas 

realizadas com a populacao do Municipio de Sousa, uso de quadros demonstrativos, bem 

como quaisquer outros meios similares. 



CAPITULO 1 DISPOSICOES INICIAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL 
DOS MENORES INFRATORES. 

O capitulo seguinte versara sobre as disposicoes iniciais voltadas para a 

responsabilizacao das criancas e adolescentes. Inicialmente destaca o processo de evolucao 

historica, que retrata desde a antiguidade ate a disciplina atual do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente; seguindo para a comparacao da maioridade penal nos diversos paises, com base 

em dados fornecidos pela Organizacao das Nacoes Unidas; concluindo entao com 

informacoes acerca do aumento dos indices de violencia urbana provocada por jovens, 

geralmente pertencentes as classes mais pobres, confrontando com a necessidade de uma 

politica criminal destinada para a prevencao e repressao a delinqiiencia infanto-juvenil. 

Tambem sera criticada a atuacao da midia pela falta de compromisso com a 

populacao ao transmitir informacoes desprovidas de uma analise concreta, tendo em vista a 

realidade da maioria dos jovens brasileiros. acarretando na sociedade um sentimento de 

indignacao e vinganca, passando entao as classes populares a exigir do poder publico medidas 

mais rigidas contra esses menores infratores, como alternativa para combater o aumento da 

marginalidade; enquanto isso, na pratica nada e feito pelos politicos. que preferem passar toda 

a responsabilidade gerada pela violencia para os esses menores se omitindo de qualquer 

compromisso com a questao da crianca e do adolescente, que exige uma atencao muito 

especial do Estado. da familia e da sociedade. 

1.1 Evolucao Historica - Responsabilizacao Penal da Crianca e do Adolescente. 

Os interesses da crianca e do adolescente sempre existiram. mas nem sempre tiveram 

dimensao suficiente para estimular o reconhecimento de que suas relacoes pudessem 

interessar ao direito. Seus interesses confundiam-se com os interesses dos adultos, figurando 

em regra. como meros objetos da intervencao do mundo adulto; visto que nas primeiras 

civilizacdes, as mulheres, os estrangeiros e as crian9as nao eram considerados sequer 

cidadaos. 

Desde a Antiguidade. tanto no Ocidente quanto no Oriente, os filhos nao eram 

considerados sujeitos de direito. durante a menoridade, mas sim servos da autoridade paterna. 
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Na civilizacao espartana. a crianca era tida como objeto de Direito estatal, para ser 

aproveitada como futura formacao dos contingentes guerreiros, com a sele9ao precoce dos 

fisicamente mais aptos, e os infantes portadores de deficiencia, com malforma9oes congenitas 

ou doentes. eram jogados nos despenhadeiros. 

Da mesma forma ocorria no Direito Romano, onde os juristas distinguiam os 

menores puberes dos impuberes, e era feita uma avalia9ao fisica para saber se o jovem era 

pubere. Por outro lado, o povo judeu amenizava a severidade das penas quando os autores 

eram menores impuberes ou orfaos. 

Assim, so com o desenrolar da Historia, a evolu9ao da cidadania e o aperfei9oamento 

das legisla9oes. foram sendo criadas regras especificas para a prote9ao da infancia e da 

adolescencia, sendo que desde as primeiras civiliza9oes o homem demonstrou sua 

preocupa9ao em tratar de forma diferenciada a prote9ao e a responsabiliza9ao das crian9as e 

adolescentes. 

Segundo enumera Joao Batista Saraiva {apud COLPANI, 2007), do ponto de vista do 

Direito, em termos de responsabiliza9ao penal, e possivel dividir a historia do Direito Juvenil 

em tres etapas: a) de carater penal indiferenciado; b) de carater tutelar e c) de carater penal 

juvenil. A primeira etapa. marcada pelo carater indiferenciado, vai do seculo XIX ate a 

primeira decada do seculo XX, e caracterizou-se por considerar as criadas e os adolescentes 

da mesma forma que os adultos, na medida em que eram recolhidos no mesmo espa9o; ja o 

segundo momento, originado nos Estados Unidos, tern inicio a partir do Seculo XX, fase em 

que a norma passa a ter um carater tutelar e a terceira etapa, a partir de 1959, inaugura um 

processo de responsabilidade juvenil, caracterizada por conceitos como separa9ao, 

participa9ao e responsabilidade. 

De acordo com Sonia Margarida (apud COLPANI, 2007), em palestra realizada na 

IV Conferencia Nacional dos Direitos da Crian9a e do Adolescente, o Brasil demorou cinco 

seculos para construir leis de aten9ao a infancia e a adolescencia, atravessando os seculos 

X V I , XVI I , XVII I e XIX sem editar nenhuma disposi9ao legal sobre o tema. 

As primeiras medidas educativas ou de politica publica para a infancia brasileira 

foram a cria9ao das 'Casas de Roda*. fundada na Bahia em 1726, a 'Casa dos Enjeitados', no 

Rio de Janeiro em 1738, e a "Casa dos Expostos", no Recife em 1789, destinadas a abrigar 

criadas e adolescentes. 

No Brasil colonia, as criadas filhas de indios e escravos nao possuiam nenhum tipo 

de prote9ao legal e nao podiam dispor nem sequer de um documento de identidade, o que 

demonstra que nao tinham nenhum direito assegurado legalmente, ou seja. durante o periodo 
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colonial os espacos sociais eram absolutamente distintos e imoveis. Assim, havia duas 

infTncias e adolescencias e duas formas sociais de construcao dessa fase da vida humana: a 

infancia e adolescencia dos filhos brancos Portugueses e a infancia e adolescencia dos indios 

(COLPANI, 2007). 

No ano de 1830. o primeiro Codigo Penal brasileiro fixou a idade de imputabilidade 

plena em catorze anos, prevendo um sistema biopsicologico para a punicao de crian9as entre 

sete e catorze anos. ou seja, era levado em considera9ao alem da idade do menor, a sua 

capacidade de discernir sobre seus atos. 

Posteriormente em 1890, o Codigo Republicano previa em seu art. 27, § 1°, que 

irresponsavel penalmente seria o menor com idade ate nove anos. Assim, o maior de nove 

anos e menor de catorze anos submeter-se-ia a avalia9ao do Magistrado. 

De outro lado, Paula Gomide (apud COLPANI, 2007) considera que a historia da 

politica social brasileira voltada para as crian9as e adolescentes pode ser dividida em tres 

fases. A primeira fase caracteriza-se pela cria9ao de programas de assistencia ao menor a 

car^o da assistencia medica, cujas principals medidas utilizadas eram de carater profilatico; 

essa preocupa9ao culminou com a funda9ao do Instituto de Prote9ao e Assistencia a Infancia 

do Rio de Janeiro, em 1889; ja na segunda fase. os termos 'crian9a' e 'menor c o n t a i n a ser 

diferenciados, e nessa etapa que surge o primeiro Codigo de Menores, criado atraves do 

Decreto-Lei n° 17.947/27-A, no dia 12 de outubro de 1927, conhecido como o 'Codigo de 

Mello Matos"; e por ultimo, a terceira fase e marcada pela cria9ao do Servi90 de Assistencia 

ao Menor (SAM), em 1941, e depois da Funda9ao Nacional do Bern Estar do Menor 

(FUNABEM), em 1964, atraves da Lei n° 4.513/64, entidade que deveria amparar. atraves de 

politicas basicas de preven9ao e centradas em atividades fora dos internatos e tambem atraves 

da medida socio-terapeutica. que compreendia as a9oes dirigidas aos infratores internados. 

O tema em questao foi abordado pela Constitui9ao Federal de 1934 de forma 

generica, referindo-se a maternidade e a infancia. sendo que em todas as constitui9oes que se 

seguiram foram sendo acrescentadas previsoes expressas de um tratamento diferenciado para 

a ci!an9a e o adolescente. 

A partir da publica9ao do Codigo Penal de 1940 (Decreto-Lei n° 2.848, de dezembro 

de 1940) que esta em vigor ate hoje, foi estabelecida a imputabilidade penal aos dezoito anos 

de idade. em seu art. 27. 

Durante o regime militar. Joao Batista Saraiva (apud COLPANI, 2007) lembra que o 

Codigo Penal Militar - Decreto-Lei n° 1.001, de 21.10.1969, fixou a imputabilidade penal, 
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frente a crimes militares em dezesseis anos, dispositivo que so veio a ser totalmente revogado 

pela Constituicao Federal de 1988. 

No ano de 1979, na comemoracao do Ano Internacional da Crianca, foi publicada a 

Lei n° 6.697/79. instituindo o segundo Codigo de Menores fundamentado na Doutrina da 

Situacao Irregular, que estabelecia que se considerava em situacao irregular o menor: Com 

desvio de conduta, em virtude de grave inadaptacao familiar ou comunitaria. Assim o codigo 

de Menores nao garantia uma protecao verdadeira para as criancas e adolescentes, garantindo 

protecao apenas nas situacoes determinadas. conhecidas como 'Situacoes Irregulares'. 

Atraves da Lei n° 7.209, de 11.07.1984, foi dada nova redacao a Parte Geral do 

Codigo Penal, mantendo a imputabilidade penal aos dezoito anos, observando assim um 

criterio objetivo; onde e analisada unicamente a idade do menor, nao levando em 

consideracao sua capacidade de discernimento. 

Ja a Constituicao de 1988 foi mais abrangente, dispondo sobre a aprendizagem, 

trabalho e profissionalizacao. capacidade eleitoral ativa. assistencia social, seguridade e 

educacao, programa de radio e televisao. protecao como munus publico, prerrogativas 

democraticas processuais. incentivo a guarda, prevencao contra entorpecentes, defesa contra 

abuso sexual, estimulo a adocao e a isonomia filial. 

Assim, pela primeira vez na historia da legislacao brasileira, a crianca e o 

adolescente sao tratados como prioridade absoluta, sendo dever da familia, da sociedade e do 

Estado protege-los. 

Logo apos, no ano de 1993. atraves da Lei n° 8.742/93, Lei Organica da Assistencia 

Social (LOAS) e da Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB), 

surge a inspiracao para a implantacao dos Conselhos de Direitos da Crianca e do Adolescente, 

dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos Setoriais de politicas publicas. 

Atraves de inspiracoes na legislacao internacional. bem como em toda a abrangencia 

da Constituicao Federal, a Lei n° 8.069/90 criou o Estatuto da Crianca e do Adolescente 

(ECA), revogando o Codigo de Menores, rompendo com a doutrina da situacao irregular, 

estabelecendo como diretriz a doutrina da protecao integral. 

Tal doutrina foi adotada pela Constituicao Federal, que a consagra em seu art. 227, 

como vem exposto abaixo. Na aplicacao da Doutrina da Protecao Integral no Brasil, o que se 

constata e que o Pais, o Estado e a Sociedade e que se encontram em situacao irregular. O art. 

227 da CF/88 (BRASIL. 2007) preve: 
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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 saiide, a alimentacao, a 
educacao. ao lazer. a profissionalizacao. a cultura, a dignidade, ao respeito, a 
liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda 
forma de negligencia. discriminacao, exploracao. violencia. crueldade e opressao. 

Enquanto o Codigo de Menores preocupava-se tao somente com os menores em 

situacao irregular, o ECA inovou ao abranger toda crianca e adolescente em qualquer situacao 

juridica, rompendo definitivamente com a doutrina da situacao irregular. Com essa nova 

orientacao aboliu-se o termo estigmatizante "menor*. que passou a ser tratado como "crianca e 

adolescente*; pois com o sentido dado pelo antigo Codigo de Menores, era sinonimo de 

carente, abandonado. delinquente, infrator. egresso da FEBEM, trombadinha, pivete. A 

expressao 'menor* reunia todos esses rotulos e os colocava sob o estigma da 'situacao 

irregular*. 

Dessa forma, o Estatuto da Crianca e do Adolescente visa dar um novo enfoque a 

questao do menor. propondo-se a estabelecer medidas de carater essencialmente pedagogico, 

levando em consideracao as peculiaridades dos menores infratores. Portanto, o ECA em 

consonancia com a CF/88. adotou a doutrina da Protecao Integral dos direitos das criancas e 

adolescente, devendo esses direitos serem dirigidos a todas as criancas e adolescentes de 

forma indiscriminada; deixando de serem tratados como objeto de direito e passando a serem 

vistos como sujeitos de direito, possuindo assim prioridade absoluta. 

Contudo. a partir da entrada em vigor do ECA foram estabelecidas as diretrizes para 

uma politica publica que reconhece a condicao especial de pessoa em desenvolvimento; em 

poucas palavras: Criancas e adolescentes sao titulares de todos os direitos e garantias 

fundamentals pertencentes a todos os individuos e sao detentores de uma protecao especial 

que lhes concede uma situacao de direitos adicionais, igualmente fundamentals, que devem 

ser respeitados nos proprios termos da Constituicao Federal. 

Deve ser ressaltado que o ECA, alem de prever a protecao integral, elevou o 

adolescente a categoria de responsavel pelos atos considerados infracionais que cometer, 

atraves da aplicacao das medidas socio-educativas. Diante disso, o adolescente infrator e 

inimputavel perante as cominacoes previstas no Codigo Penal, ou seja, nao recebe as mesmas 

sansoes que as pessoas que possuem mais de dezoito anos, conforme o Art. 104, caput do 

ECA: "Sao penalmente inimputaveis os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos as medidas 

previstas nesta lei" 
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Atualmente a sociedade se ve vitimada com as mais diversas expressoes de violencia, 

destacando-se que a grande maioria dessa violencia comeca a povoar os pensamentos e 

nortear as a96es dos individuos ainda na adolescencia. Segundo o sistema juridico-penal 

brasileiro. o menor de dezoito anos e inimputavel e esta sujeito a uma legisla9ao especifica, 

dada ao seu peculiar estado de desenvolvimento psicossocial que, entendem os legisladores 

nao torna-los aptos a serem punidos por suas a9oes como se fossem adultos. 

No entanto. e sabido que o mundo evoluiu e que as crian9as e jovens estao cada vez 

mais precoces. tendo acesso a muitas informa96es e experiencias que antes eram restritas aos 

adultos. atingindo assim um grau de desenvolvimento mental muito antes do que pregam os 

arcaicos comandos legais. 

Na verdade, apesar de ser inimputavel penalmente. o adolescente infrator e 

responsabilizado pelos seus atos atraves do Estatuto da Crian9a e do Adolescente (Lei n° 

8.069 de 13 de Julho de 1.990) por meio das medidas Socio-Educativas, que comportam 

aspectos de natureza coercitiva, uma vez que sao punitivas e tambem aspectos educativos, no 

sentido da prote9ao integral; excluindo assim a ideia de que os menores infratores ficam 

impunes de seus atos. estando submetidos na realidade as normas especiais disciplinadas no 

ECA. 

As Medidas Socio-educativas, previstas no Art. 112 do ECA (BRASIL, 2007), 

aplicam-se somente aos adolescentes autores de ato infracional, ou seja, atraves delas ocorre a 

responsabiliza9ao penal do adolescente infrator (entre doze e dezessete anos de idade), que 

passa a ser sujeito responsavel pelos seus atos. 

Trata-se de um rol taxativo, sendo portanto vedada a imposi9ao de medidas diversas 

das enunciadas abaixo: 

Art. 112. Verificada a pratica de ato infracional, a autoridade competente podera 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertencia; 
II - obrigacao de reparar o dano: 
III - prestacao de servicos a comunidade: 
IV - liberdade assistida; 
V - insercJk) em regime de semi-liberdade: 
VI - internacao em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101,1 a V I . 
§ 1° A medida aplicada ao adolescente levara em conta a sua capacidade de cumpri-
la. as circunstancias e a gravidade da infraijao. 
§ 2° Em hipotese alguma e sob pretexto algum. sera admitida a prestacao de trabalho 
forcado. 
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§ 3° Os adolescentes portadores de doen<?a ou deficiencia mental receberao 
tratamento individual e especializado, em local adequado as suas condigoes. 

O tratamento aplicado aos menores e muito mais amplo que a simples repressao aos 

atos infracionais, pois trata-se de uma politica de carater assistencial que visa educa-Io e 

regenera-lo, de modo a torna-lo util ao pais e a si proprio; nao ha interesse da legisla9ao em 

apenas punir. mas tentar resgatar esse adolescente entregue a delinquencia enquanto ela ainda 

e passivel de tratamento eficaz de revitalizacao. 

A aplica9ao das medidas Socio-Educativas nao pode acontecer isolada do contexto 

social, historico. politico e economico em que esta envolvido o adolescente, antes de tudo e 

preciso que o Estado organize politicas publicas infanto-juvenis. Somente com os direitos a 

convivencia familiar e comunitaria, a saude, a educa9ao, a cultura, esporte e lazer, e demais 

direitos universalizados. sera possivel diminuir significativamente a pratica de atos 

infracionais cometidos por adolescentes. 

Analisando a evolu9ao historica da legisla9ao nacional dispensada ao Direito da 

Crian9a e do Adolescente percebe-se que muito embora tenham sido criadas normas 

especificas. estas nao alcan9aram todos os objetivos propostos, pois as entidades de 

interna9ao apresentavam graves problemas. os quais persistem ate hoje, como a 

promiscuidade e a ausencia de profissionais especializados, deixando-se assim de garantir a 

prote9ao integral ao adolescente. 

No entanto. toda essa previsao legal com rela9ao a responsabiliza9ao dos menores 

infratores, nao apresenta os resultados pretendidos na maioria dos casos, ja que nao encontra 

na pratica campo propicio ao seu desenvolvimento. E preciso, de uma vez por todas, que as 

autoridades se conscientizem de que os problemas sociais, economicos e mesmo politicos nao 

se resolvem com a feitura de leis. que nunca chegam a ser aplicadas, ou por serem quase 

impossiveis de serem executadas em virtude da falta de investimentos, ou porque sao 

elaboradas com o unico proposito de se dar ao povo a impressao de que alguma coisa esta 

sendo feita. 

Diante de todo o exposto, foi visto que a questao da crian9a e do adolescente nao 

deixou de ser, ao longo da historia contemplada em leis. Todavia, raramente estas foram 

obedecidas, o que refor9a a ideia de que o ordenamento juridico, por si so, nao resolve os 

problemas sociais. 
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Faz-se necessaria a implantacao de politicas que garantam acesso a uma educacao 

popular, ao trabalho e ao salario justo, como, tambem, e imprescindivel o engajamento de 

toda a sociedade. sobretudo daqueles segmentos que detem o capital e, dessa forma, tern 

condicoes de engajar-se em campanhas e projetos alternatives que visem a crianca e ao 

adolescente, buscando dessa forma garantir o respeito a dignidade da pessoa humana como 

sujeitos em desenvolvimento. 

1.2 Maioridade Penal nos diversos Paises. 

O instituto da imputabilidade penal esta presente em toda legislacao penal 

estrangeira; no entanto o que diferencia seus criterios, e a fixacao da idade penal, isto e, a 

idade a partir da qual o jovem deve responder penalmente pela pratica de um fato definido 

como crime. 

Dessa forma O Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa define 'maioridade* como 

"a idade em que o individuo entra no pleno gozo de seus direitos civis*. e "maioridade penal* 

corro "condicao de maioridade para efeitos criminals'; juridicamente falando, ato infracional 

e qualquer delito cometido por aquele que ainda nao alcancou a maioridade penal, ficando 

sujeitos a uma legislacao especial. 

A maioridade penal varia imensamente entre os diferentes paises, conforme a cultura 

juridica e social de cada nacao. indicando uma falta de consenso mundial sobre o assunto. A 

grande diferenca da maioridade penal entre os diversos paises nao necessariamente indica um 

sinal de "avanco* ou de "barbarie" deste ou daquele pais, mas mostra o resultado de diferentes 

visoes de mundo. concepcoes e teorias juridicas entre as nacoes. 

Com base na Resolucao n° 40/33 das Nacoes Unidas de 29/11/1985, foram 

estabelecidas as "Regras Minimas das Nacoes Unidas para a Administracao da Justica 

Juvenil', conhecidas como as Regras de Pequim (ARGOLO, 2007) que recomenda que a 

idade da responsabilidade criminal seja baseada na maturidade emocional, mental e 

intelectual do jovem, e que esta idade nao seja fixada 'baixa demais'. O quanto seria este 

'baixo demais". entretanto. a Resolucao deixa em aberto, conforme a interpretacao de cada 

um. No quadro abaixo. encontra-se a indicacao da maioridade penal adotada em alguns 

paises: 
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PAIS IDADE 

Mexico 18 

India 18 

Nigeria 18 

PaquistSo ^ 8 

Africa do Sul 18 

Estados Unidos variavel 

Indonesia 17 

Ucrania 16 

Franca |18 

Polonia 16 

China 18 

Alemanha 18 

Italia 18 

Japao 16 

Russia 18 

Argentina 18 

Brasil 18 

Inglaterra variavel 

Pais de Gales variavel 

De acordo com pesquisas realizadas por organismos internacionais, as estatisticas 

mostram que mais de 60% da populacao mundial tern a sua maioridade penal fixada em 

dezoito anos. 

Partindo das informacoes obtidas atraves da pesquisa Crime Trends (Tendencias do 

Crime), realizada pela ONU a cada quatro anos, foi constatado em sua ultima versao, que os 

paises que consideram adulto, para fins penais, pessoa com menos de dezoito anos sao os que 

apresentam baixo Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), a excecao dos Estados Unidos 

e Inglaterra. 

Em todo o mundo foram analisadas 57 legislates penais, concluindo-se que apenas 

17% adotam a maioridade inferior a dezoito anos, dentre eles: Bermudas, Chipre, Haiti, 
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Marrocos, Nicaragua. Sao Vicente e Granadas; sendo que a maioria desses paises apresentam 

uma populacao bastante carente nos indicadores sociais. 

A maioridade penal em Portugal ocorre aos dezesseis anos, sendo os jovens a partir 

desta idade penalmente imputaveis. Os jovens entre 16 e 21 anos estao sujeitos a um Regime 

Penal Especial, conforme previsto no artigo 9° do Codigo Penal Portugues, e detalhado pelo 

decreto-lei n° 401/82, de 23/09/1982. 

Existem casos como os da Alemanha e da Espanha, que recentemente elevaram a 

maioridade de dezesseis para dezoito anos, por constatar a ineficacia de se punir adolescentes 

como adultos; a Alemanha, inclusive, criou um regime especial para os jovens entre dezoito e 

21 anos. No Japao. onde os indices de delinquencia juvenil aumentaram bastante, a 

maioridade penal foi elevada para os vinte anos de idade. 

O Brasil foi um dos signatarios da Convencao da Organizacao das Nacoes Unidas 

sobre os direitos da Crianca e do Adolescente. a qual fixa em dezoito anos a idade para a 

imputabilidade penal. Alem disso, desde os doze anos de idade a pessoa ja responde por 

ilicitos penais. ficando sujeito a medidas socio-educativas, enquanto na maioria dos outros 

paises. como Chile. Alemanha e Espanha, tal responsabilizacao so inicia aos catorze anos. 

Diante de todos os dados apresentados acima, verifica-se que o problema da 

violencia independe da idade penal adotada pela legislacao; algumas legislates sao mais 

rigidas e nem por isso conseguem reduzir os indices de criminalidade, e mesmo em paises de 

grande desenvolvimento industrial, ainda nao se encontrou a 'solucao* para combater a 

violencia juvenil. que atualmente e um problema que preocupa a populacao de quase todas as 

nacoes. independentemente de ser um pais rico ou pobre. 

Trata-se na real idade de uma questao que requer atencao mundial acerca das causas 

prii.wipais que dao origem a esse surto de violencia, como a desestrutura familiar, uso de 

drogas. evasao escolar. entre outros fatores que serao expostos mais detalhadamente no 

proximo capitulo. 

Dessa forma, se tern a conclusao de que nao adianta aumentar a idade penal se o 

Estado nao tomar as providencias necessarias com relacao a esses menores; sem educacao, a 

participacao da familia, oportunidades de trabalho, a violencia continuara aumentada de forma 

desenfreada, pois o que esses jovens precisam e do apoio de toda coletividade e nao que 

simplesmente sejam afastados do meio social, sem que lhes sejam oferecidas oportunidades 

de crescer com dignidade. 

Atualmente. no Brasil. a maioridade penal se da aos dezoito anos de idade. estando 

essas regras previstas em tres Diplomas legais: artigo 27 do Codigo Penal; artigo 104, caput. 
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do Estatuto da Crianca e do Adolescente e artigo 228, da Constituicao Federal. Com efeito, 

diz o art. 228 da Magna Carta, verbis: "Sao penalmente inimputaveis os menores de dezoito 

anos. sujeitos as normas da legislacao especial". 

Por sua vez, o art. 27 do Codigo Penal dispoe nesse mesmo sentido que: "Os 

menores de dezoito anos sao penalmente inimputaveis, ficando sujeitos as normas 

estabelecidas na legislacao especial". 

Da mesma forma, o art. 104, caput, do Estatuto da Crianca e do Adolescente - Lei n.° 

8.069. de 13 de julho de 1990. ratifica os dispositivos legais anteriores ao afirmar: "Sao 

penalmente inimputaveis os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos as medidas previstas nesta 

Lei." 

Muito se tern questionado nos ultimos tempos sobre a adocao pelo Brasil da idade 

penal de dezoito anos e do criterio biologico, em que e considerada tao somente a idade do 

infrator. nao levando em consideracao sua capacidade psiquica; porem o numero de 

delinqiientes juvenis vem aumentando assustadoramente, e a crueldade com que vem 

cometendo crimes, ou melhor. ato infracional, e crescente. 

Dessa forma, os ultimos acontecimentos vem deixando a sociedade tao indignada 

que os questionamentos quanto a maioridade penal so vem aumentando, levando o Legislativo 

a intensificar os debates a cerca da maioridade penal, acelerando a votacao do Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC) n° 20/1999, que visa alterar o art. 228, da CF/88, que passara a 

vigorar com a redacao abaixo. reduzindo a maioridade penal para dezoito anos de idade e 

adotando o criterio biopsicologico. que leva em consideracao nao so a idade, mas tambem seu 

desenvolvimento psiquico, isto e, se o jovem maior de dezesseis anos e menor de dezoito anos 

possuia na epoca do fato discernimento sobre a ilicitude de seus atos, ja tendo sido aprovado 

no Senado pela Comissao de Constituicao e Justica em primeiro turno. Entao a proposta da 

PEC n° 20/1999, preve a seguinte redacao: 

Art. 228. da CF/88. Sao penalmente inimputaveis os menores de dezesseis anos, 
sujeitos as normas da legislacao especial. 
Paragrafo unico. Os menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos sao 
penalmente imputaveis quando constatado seu amadurecimento intelectual e 
emocional, na forma da lei. 

O tema em debate, *A reducao da maioridade penal", ja foi objeto de inumeras outras 

propostas, com textos similares a essa, e que ate agora nao foram votadas, pois faltava 
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interesse e vontade politica dos membros do Congresso Nacional em faze-lo, porem a votacao 

da PEC n° 20/1999 somente foi realizada devido ao atual cenario no qual e encontrado o 

Brasil. onde principalmente a midia vem dando destaque aos atos infracionais violentissimos 

que os jovens vem cometendo. 

Em virtude do recente episodio ocorrido no Rio de Janeiro, no qual um menino de 

seis anos de idade foi barbaramente arrastado por bandidos em um carro, reacendeu-se o 

debate em torno da reducao da maioridade penal, dado ao envolvimento de um menor neste 

ato criminoso; provocando assim um justo sentimento de indignacao em todo Brasil. 

Como o tema e bastante polemico por envolver varios aspectos (politico, social, 

biologico, filosofico etc.). juristas e os demais segmentos da sociedade organizada, estao 

encontrando dificuldades para chegar a uma solucao valida no consenso de todos. 

Quanto aos posicionamentos a respeito da reducao da maioridade penal existe 

bastante divergencia. enquanto para uns essa reducao e indispensavel. principalmente porque 

os jovens dos dias atuais nao sao aqueles meninos ingenuos de meados do Seculo XX, epoca 

em que o nosso Codigo Penal foi elaborado, ano de 1940; para outros essa diminuicao e 

precipitada e inconsequente, pois essa 'solucao' nao ira resolver o problema, muito pelo 

contrario, a tendencia e piorar, ate mesmo porque o sistema carcerario no Brasil nao possui 

estrutura para receber esses jovens, nem tao pouco possui condicoes de ressocializa-los. 

1.3 A Politica Criminal frente a polemica da reducao da Maioridade Penal. 

A problematica da violencia juvenil nao e um dilema atual, sendo objeto de inumeras 

discussoes acerca do tema no meio social, exigindo-se assim, a implementacao de politicas 

criminals como instruments de prevencao e repressao a delinqiiencia. 

Atualmente existe no Brasil 39.578 menores cumprindo algum tipo de medida socio-

educativa (informa Francisco Sales de Argolo, 2007) o que representa 0.2% da populacao 

entre doze e dezoito anos. Deste total, 13.489 menores encontram-se internados em 

instituicoes como a FEBEM; sendo que 50% dos menores infratores do pais estao no estado 

de Sao Paulo (destes 41.5% cumprem pena por roubo e 14.7% por homicidio). 

Foi constatado ainda que na segunda metade da decada de 90, o numero de 

adolescentes infratores em regime de internacao era de 4.245; no ano passado, atingiu a marca 

de 15.426, o que representa um aumento de 363% no periodo de dez anos. 
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Dados levantados pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) 

demonstram que entre 1.996 e 2.006, o numero de jovens submetidos a medida de internacao 

na regiao Nordeste cresceu 591%, passando de 413 para 2.815. Na regiao Norte, que registrou 

o segundo maior indice (523%), a quantidade de menores internados em centros 

esp-cializados passou de 207 para 1.083. No Sudeste, foi registrado um aumento de 349%; no 

Sul, de 313% e no Centro-Oeste de 248% (CERQUEIRA, 2007, p. 40). 

Segundo as autoridade piiblicas apontam (ARGOLO, 2007), os quatro tipos de 

delitos mais comuns entre os menores e que mais preocupam a sociedade, sao eles: a) o 

rcibo - roubo de veiculos, roubos em residencias, em comercio, nas ruas, representam 

proximo de 74% dos delitos praticados pelos menores; b) a violencia contra pessoas -

violencia fisica, com ou sem armas, e violencia sexual ou estupro; c) a prostituicao de 

menores - especialmente a feminina, embora existam poderosas redes internacionais que 

organizam a prostituicao masculina de menores e d) o trafico e o consumo de drogas. 

Diante de todo o quadro de violencia vivenciado por todos os brasileiros diariamente, 

nota-se que e indispensavel a atuacao do Estado no que diz respeito a seguranca publica; nao 

adianta fingir que os problemas com os menores infratores nao existem, sendo fundamental a 

participacao do Estado, da sociedade e da famflia no processo de ressocializacao desses 

jovms, ajudando-os a viver como cidadaos de bem. 

No entanto, no Brasil e verificado que somente quando ocorre um crime barbaro as 

autoridade se mobilizam, recentemente o pais inteiro foi abalado pelo assassinato brutal do 

menino Joao Helio, como foi falado anteriormente; o crime foi amplamente divulgado pelos 

mtios de comunicacao, e tendo em vista a participacao de um adolescente de dezesseis anos 

entre os autores do homicidio, reacendeu o debate nacional acerca da reducao da maioridade 

penal, hoje fixada em dezoito anos. 

A polemica. na verdade nao e recente, e a cada novo crime praticado por adolescente 

que chega as manchetes ela ressurge, com renovada intensidade, em parte gracas a sensacao 

de que se esta convivendo com uma explosao da violencia praticada pelos menores de dezoito 

anos. 

O tratamento dado a materia pela midia tern se mostrado amplamente favoravel a 

reducao da maioridade. que goza tambem do apoio de diversos deputados e senadores. Tanto 

que ja tramitarn no Congresso projetos de lei visando efetivar tal reducao, recrudescendo a 

repressao aos autores de atos infracionais. 
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Tal debate interessa a todos os cidadaos brasileiros, no entanto as manchetes dos 

jornais dao nao so a sensacao, mas a verdadeira certeza de que os adolescentes praticam 

atualmente a maioria dos delitos violentos, tendo se tornado os criminosos mais perigosos. 

E preciso investigar ate que ponto essa percepcao e verdadeira, analisando-se todos 

os aspectos da questao e todos os fatos relacionados. para que seja possivel entao, decidir com 

sensatez. Pois afinal. o envio de adolescentes para o sistema penitenciario e uma decisao 

bastante seria, com enormes repercussoes, inclusive para o futuro do pais, e nao pode ser 

decidida de forma emocional ou irrefletida. 

Dessa forma e imprescindivel a analise apurada dos fatos segundo dados concretos, e 

despidos de qualquer sentimento de indignacao e vinganca; pois so assim, se tera uma visao 

da realidade desses menores, como sera exposto a seguir. 

Segundo apontam os dados estatisticos sobre a criminalidade, do total de delitos 

praticados no Brasil. apenas 10% deles sao praticados por criancas ou adolescentes; esse 

numero, como informa a ONU. chega a ser inferior a media mundial, que e de 11.6%. No 

Japao. alias, os delitos praticados pelos menores chegam a 42.6% do total (ARGOLO. 2007). 

Diante do numero total de delitos (atos infracionais) praticados por adolescentes, 

apenas 8% correspondem a crimes contra a vida, como o homicidio, que costumam ganhar 

destaque na midia, e 1,5% a crimes contra os costumes, como o estupro. Mais de 70% do total 

consiste de crimes contra o patrimonio. Apenas o crime de furto, que e praticado sem 

violencia ou ameaca a pessoa. corresponde a 50% do total de delitos cometidos pelos 

adolescentes. 

Alem disso, de acordo com pesquisa feito pelo advogado George Wilton Toledo 

(com base em dados da FEBEM paulista), a media de 8% de crimes contra a vida permanece 

a mesma desde a decada de 1950 (ARGOLO, 2007). Se mais crimes violentos estao sendo 

cometidos por adolescentes, nao e porque a proporcao dos atos infracionais contra a vida 

aumentou, mas sim porque a quantidade total de crimes de todas as especies cometidos tanto 

por adolescentes quanto por adultos aumentou. acompanhando o exodo rural e o crescimento 

desordenado dos centros urbanos nas ultimas decadas. Nao se trata. portanto, de um fenomeno 

restrito ao universo dos adolescentes infratores. 

Conforme o levantamento da Secretaria de Justice de Sao Paulo, em 2003 os 

adolescentes foram naquele estado responsaveis por apenas 1% dos homicidios, 1,5% dos 

roubos. 2.6% dos latrocinios e menos de 4% do total de crimes. 

Contudo com base no que foi analisado. verifica-se que e incorreta a percepcao 

atualmente em voga de que os adolescentes estariam cometendo a maioria dos crimes 
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vio.entos. Na verdade. se o Brasil se destaca mundialmente com relacao a indices de 

violencia. nao e por causa dos crimes cometidos pelos jovens, mas sim pelos crimes 

cometidos contra os jovens. 

De fato. segundo um ranking da ONU. o Brasil e o pais onde mais morrem jovens de 

15 a 24 anos por armas de fogo, totalizando 15,5 mil mortes somente em 2004. Entre 1994 e 

2004. verificou-se um aumento de 64% do numero de homicidios contra jovens. Segundo as 

pesquisas. no Brasil a cada dia. 16 criancas e adolescentes sao assassinados, e a cada 8 horas, 

no Rio Grande do Sul. uma crianca ou adolescente e abusado sexualmente, e isso levando em 

conta apenas os delitos registrados (BARBATO JUNIOR, 2007). 

Com base no estudo divulgado este ano pela Organizacao dos Estados Ibero-

americanos. o pais ocupa a quarta posicao no ranking dos paises mais violentos do mundo, e a 

criminalidade da qual sao vitimas os jovens alcanga numeros preocupantes. O numero de 

assassinatos de jovens no Brasil corresponde a mais de 100 vezes a taxa de paises 

descnvolvidos como Austria e Japao. 

No entanto, alem da violencia contra a vida, os jovens brasileiros tambem sao 

submetidos a muitos outros tipos de violencia. como a miseria, a negligencia e abandono 

paternos, o desemprego. as agressoes domesticas, tanto ffsicas quanto psiquicas, a falta de 

atendimento basico de saude, a educacao deficiente, as drogas e o trafico e a moradia em 

locais marcados pela criminalidade ou controlados pelo crime organizado. De fato, crescer no 

Brasil. especialmente para as populacoes carentes, e uma experiencia de alto risco. 

Embora tenha forte aclamacao popular a proposta de reducao da maioridade penal 

para dezesseis anos. em virtude do aumento na participacao de menores na pratica de crimes; 

verifica-se com base nos dados apresentados que e reduzido o numero de delitos violentos 

praticados por menores, sendo estes na maioria de natureza patrimonial. 

De acordo com as estatisticas oficiais. os crimes praticados por menores de dezoito 

anos representam apenas 10% do total. Essa participacao de menores nas infracoes se da, em 

grande parte, por conta da guerra de quadrilhas e do trafico de drogas. 

Na realidade todos devem compreender o desejo de justica nutrido pelos familiares 

das vitimas dos menores infratores. e ate mesmo de vinganca, pois trata-se de uma reacao 

emocional absolutamente justificavel. No entanto, a sociedade traumatizada por um crime 

barbaro, ja nao se preocupa se determinada punicao 'resolve ou nao' o problema da 

criminalidade; o que ela quer objetivamente. e que haja a aplicacao da pena. 

Atualmente a questao que esta em pauta, portanto, nao e a de saber se a punicao 

'resolve' ou 'nao resolve' os graves conflitos criminals no pais, se inibe ou nao esse surto 
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assustador de criminalidade que apavora a todos, inclusive aqueles crimes praticados por 

adolescentes. Mas, a sociedade precisa sentir-se justicada com a aplicacao da lei, com uma lei 

que possa ser proporcional. em seu aspecto punitivo, ao crime praticado. 

O que deve ser discutido de forma primordial sao "as causas sociais' da violencia, e 

onde o Estado esta falhando, especialmente no combate a algumas dessas causas; porque a 

pena a ser aplicada nao visa apenas evitar a pratica de novos crimes, mas tambem punir da 

forma mais conveniente a pessoa do transgressor penal. 

O criterio da maioridade penal e na verdade, de politica publica criminal, baseado 

nas peculiaridades da infancia e da juventude, e no interesse de dar maiores oportunidades 

para que aquelas pessoas que estao desenvolvendo sua personalidade venham a corrigir seus 

erros, evitando-se a perpetuacao de uma vida na criminalidade. O problema da violencia so ira 

diminuir se atacarmos as suas causas, e nao suas conseqiiencias, que sao os jovens violentos e 

o aumento da criminalidade. 

E preciso que todos abram os olhos para compreender que o real problema da 

criminalidade nao e especificamente 'a reducao da idade penal'; pois reduzir ou nao a 

maioridade penal e um paliativo, discussao que acaba por encobrir e disfarcar a triste 

realidade do Brasil. Na realidade, o verdadeiro debate que parece esta esquecido e: O que os 

politicos tern feito pelas criancas e adolescentes brasileiros? Onde estao as politicas publicas 

para diminuir a desigualdade social? Ja foram implantadas politicas preventivas para a 

criminalidade? Ate quando o Estado fechara os olhos para tantas atrocidades? Estes sao 

questionamentos que estao pairando no ar, sem que as autoridades apresentem qualquer 

resposta para justificar tamanha omissao e descaso com os menores infratores. 

Na verdade o que todos querem sao escolas de qual idade para as criancas, emprego 

para os jovens e adultos, menos criminalidade nas ruas e na teve. presidios e punicao para os 

criminosos e ainda que o trafico de armas nao continue a alimentar o grande monstro da 

violencia; enfim, todos os cidadaos querem ter ao menos, o direito de viver em paz. 

Diante desse contexto de violencia vivenciado ultimamente, a midia possui um papel 

muito importante na opiniao publica. de fato, a informacao sobre as causas da violencia chega 

distorcida ao publico em geral. tendo em vista a selecao das noticias. Enquanto relatos de 

crimes violentos sao abundantes e diarios, ocupando quase metade do tempo de um noticiario 

de TV, as denuncias da falta de politicas publicas, de programas adequados de atendimento, 

de medidas preventivas e do descaso com a educacao sao esporadicas. 

Na realidade seria muito importante que os meios de comunicacoes alertassem 

diariamente a populacao sobre a deficiencia do atendimento voltado a ressocializacao dos 
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menores infratores. com a mesma intensidade com que divulgam os crimes, pois nesse caso 

estaria a sociedade inteira agora exigindo dos governantes solucoes efetivas, como mais 

programas de apoio familiar destinados a reintegracao desses menores ao meio social; dessa 

forma estaria se evitando que esses jovens voltassem a delinqiiir, reduzindo assim os indices 

de violencia juvenil. 

Diante disso. a alteracao da legislacao penal em momentos de crise popular e 

midiatica aguda tende a nao atender os fins legitimos do direito penal, ou seja, nao visa 

dissuadir o potencial infrator da pratica de crimes, e sim. acalmar o cidadao. Dessa forma, 

como relata Zaffaroni (apud GOMES, 2007, p. 34), quando a politica assume a forma de 

espetaculo: 

As decisoes orientam-se nao tanto no sentido de modificar a realidade, senao no de 
modificar a imagem da realidade nos espectadores: Nao tanto a satisfazer as reais 
necessidades e a vontade politica dos cidadaos, senao a seguir a corrente da chamada 
opiniao publica [...]. O deficit da tutela real de bens juridicos e compensada pela 
criacao, no publico de uma ilusao de seguranca e de um sentimento de confianca no 
ordenamento e nas instituicoes, que tern uma base real cada vez mais escassa: Com 
efeito. as normas continuam sendo violadas e a cifra negra das infracoes permanece 
altissima. enquanto as agendas de controle penal seguem [iludindo] com tarefas 
instrumentais de impossivel realizacao. 

Entretanto, e evidente que crimes violentos praticados por menores com requinte de 

crueldade. nao devem continuar submetidos a disciplina do atual Estatuto da Crianca e do 

Adolescente; assim defende-se que sejam implementadas algumas modificacoes no ECA 

como serao analisadas no proximo capitulo, na tentativa de melhor disciplinar a situacao do 

menor infrator, visando assegurar o sentimento de seguranca na populacao. 

Fala-se muito atualmente na edicao de leis mais severas, mas foi constatado que a 

adocao de penas privativas de liberdade de longa duracao a serem cumpridas em regime 

fechado nao resolvem o problema da criminalidade, como demonstrou por exemplo, a lei de 

Crimes Hediondos (LEI n° 8.072/1.990), que foi promulgada com o intuito de endurecer o 

sistema penal e punir mais severamente os autores de crimes graves. 

Foi verificado entao, que o resultado de tal alteracao legislativa parece nao ter sido 

capaz de barrar a criminalidade, que vem se agravando e se mostrando mais cruel, e isso 

porque a lei entrou em vigor ha mais de dez anos. Ao que tudo indica com base nos casos 

observados ao longo dos anos. o endurecimento penal nao e a solucao para a reducao da 

violencia. 
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Diante disso. Segundo relata Cesare Beccaria. a mera certeza da punicao (seja ela 

qual for) e suficiente para prevenir a ocorrencia de delitos; portanto o endurecimento de 

medidas repressivas aos adolescentes, ao contrario do que se pretende, pode contribuir para 

gerar um agravamento da violencia perpetrada por jovens no Brasil. 

Dessa forma, chega-se a conclusao que seria melhor aplicar a legislacao ja existente, 

de maneira proporcional ao delito praticado por um adolescente, sempre respeitando os seus 

direitos assegurados pelo ECA; mas nao deixando de aplicar a medida cabivel, para nao 

alimentar a ideia que os jovens infratores cometem crimes, em virtude de serem acobertados 

pela lei. eclodindo na populacao um sentimento de impunidade. 



CAPITULO 2 APLICABILIDADE DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS E A 
REALIDADE DO SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO. 

O capitulo apresentado a seguir destacara a aplicacao das Medidas socio-educativas e 

a crise do sistema carcerario brasileiro. Primeiramente serao confrontados os dados 

estatisticos acerca da criminalidade. enfatizando as principals causas impulsionadoras da 

violencia e destacando a relacao que envolve esses fatores de risco e o aumento da 

marginalidade entre os jovens; em seguida sao destacados os principals fatores que acarretam 

a ineficacia das medidas socio-educativas. enfatizando a omissao do poder publico, e 

apresentadas propostas para a alteracao do Estatuto da Crianca e do Adolescente, visando 

garantir a responsabilizacao do menor proporcionalmente a sua conduta. 

Sera tambem alvo de criticas a estrutura do sistema carcerario, enfatizando-se sua 

deficiencia para a ressocializacao dos adolescentes violentos, e por ultimo serao apresentados 

programas sociais voltados para os menores infratores desenvolvidos em todo o pais, 

comprovando-se seus resultados positivos. 

2.1 Dados Estatisticos - Menores Infratores x Desigualdades Sociais. 

Os dados apresentados diariamente na imprensa e nos demais meios de comunicacao 

demonstram que a situacao dos menores e muito preocupante e nao deixa de ser um problema 

de interesse de toda a coletividade. dessa forma, antes de reivindicar qualquer medida radical 

de reducao da maioridade penal, a populacao e a midia devem analisar e da maior atencao a 

toda a problematica que envolve esses jovens, buscando atacar essas 'causas' que geram a 

violencia. e nao cruzando os bracos para os problemas, fingindo que estes nao existem. 

E muito importante que todos tenham consciencia que a solucao ou a diminuicao da 

delinqiiencia praticada pelas criancas e pelos adolescentes, esta centrada na erradicacao ou 

enfraquecimento das causas que ajudam a produzi-las, e que merecem sim, uma maior 

preocupacao e atencao de todos. 

No decorrer desse capitulo serao expostos todos os problemas que atingem os 

menores brasileiros. e que sao consideradas as 'causas' de toda essa onda de violencia; pois 

este trabalho esta tratando de seres humanos. ou mais especificamente, de meninos e meninas 
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que muitas vezes sao torturados. maltratados e assassinados por grupos encarregados de 

'manter a ordem". criancas que sao abandonadas a propria sorte, lutam pelas ruas sozinhos e 

estao em busca de sua sobrevivencia. Destarte. conclui-se que diante de tamanhas violencias 

que sao praticadas contra elas, nao ha como nao se esperar que elas retribuam tambem com 

violencia. 

E verificado que grande parte dos jovens infratores provem de familias pobres e 

desestruturadas. e recentemente a Febem de Sao Paulo divulgou um levantamento acerca da 

origem de seus internos. concluindo que, na maioria das vezes, eles eram procedentes dos 

bairros mais violentos de Sao Paulo. Esses dados revelam a relacao que existe entre o meio de 

convivencia e o comportamento dos menores, merecendo ser feito um questionamento sobre 

as reais causas da delinquencia juvenil. 

Mostra-se necessaria uma discussao sobre os possiveis fatores da violencia, ja que a 

proposta de reducao da maioridade se coloca como medida de combate a delinquencia. 

principalmente para aqueles que enxergam o menor como seu protagonista. 

Inicialmente pode-se identificar como umas das causas da violencia o padrao de 

concentracao de riqueza e de desigualdade social, os quais permanecem os mesmos ha 

quarenta anos e outro dado importante para trazer a discussao e a violencia policial. 

Nao deve ser esquecido que um dos grandes focos de violencia na sociedade 

brasileira e o crime organizado, especialmente em torno do contrabando de armas e do trafico 

de drogas. Atraves desse ultimo, as quadrilhas dominam verdadeiras comunidades com o 

intuito de atrair jovens para contribuir com a organizacao criminosa e garantir a dominacao de 

territorios de atuacao do trafico. Muitos sao os casos de jovens executados sumariamente 

pelos traficantes. alem da luta armada entre quadrilhas, numa verdadeira guerra civil. 

O professor Sergio Adorno (apud ARGOLO, 2007), do Departamento de Sociologia 

da USP, integrante do Nucleo de Estudos da Violencia/USP (NEV/USP), identifica em ties 

grupos as causas que impulsionaram o crescimento da violencia, quais sejam: 1. Mudancas na 

sociedade e nos padroes convencionais de delinquencia e violencia - devido aos avancos 

tecnologicos nas armas utilizadas pelas organizacoes criminosas, alem das suas articulacoes 

em ambito internacional no trafico de drogas e no contrabando de armas; 2. Crise no sistema 

de justica criminal - em virtude do aumento e sofisticacao do crime, ao passo que a justica 

continua operando como ha tres ou quatro decadas, alem das rebelioes que acontecem com 

maior frequencia. na maioria das vezes comandadas por organizacoes criminosas; e 3. 

Desigualdade social e segregacao urbana - relativo a um grande sentimento de impunidade no 

meio social, sobretudo um grande sentimento de injustica, haja vista que as pessoas opinam 
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no sentido de que as penas so sao aplicadas a determinados grupos, favorecendo outros; 

negros. migrantes e pessoas com renda mais baixa sao tidos como grupos que sofrem 

discriminacao quanto a responsabilidade penal, ao passo que os criminosos do colarinho 

branco permanecem impunes. 

Ainda no trabalho publicado pelo Nucleo de Estudos da Violencia, da Universidade 

de Sao Paulo, consta uma pesquisa de opiniao, na qual 73% dos brasileiros declararam que 

nao confiam na Justica, entendendo que a lei nao e igual para todos. Ja para 80% dos 

entrevistados. o pobre sera julgado mais rigorosamente e 62% opinaram que o negro recebera 

punicao mais pesada. e. ainda, 59% dos pesquisados disseram que tern medo da policia. Isso 

mostra a falta de credibilidade da populacao para com as instituicoes responsaveis pela defesa 

e seguranca da sociedade. 

Com base nos dados apresentados, destaca-se as observacoes de Gevan de Almeida 

(2003, p. 26) que relata: "o sistema penal e extremamente seletivo. Vale dizer, nao pune todo 

mundo que pratica crime; seleciona a sua clientela. preferencialmente (quase sempre) entre as 

pessoas pertencentes as classes sociais menos favorecidas. Enfim pune os pobres". 

Constata-se que o numero de crimes praticados pelas pessoas de classe media e alta e 

provavelmente bem superior e causa um prejuizo bem maior a sociedade, o crime de 

corrupcao, por exemplo, corre solto neste pais, no entanto, aproxima-se de zero o numero de 

pessoas condenadas por esse crime. Segundo afirma o sociologo e criminalista Robert 

Sampson (apud ALMEIDA, 2003), da Universidade de Chicago, baseado em pesquisas 

americanas, os crimes de colarinho branco. como fraude e sonegacao fiscal, dao um prejuizo a 

sociedade de 12 a 14 vezes maior do que os crimes de rua como roubos e furtos. 

Tratando da questao da distribuicao de renda, essa tambem e uma das causas da 

violencia, tendo em vista que o Brasil e o pais campeao na questao da ma distribuicao de 

renda entre a sua populacao. havendo fortes disparidades regionais entre os Estados do 

Sudeste e Nordeste. alem da falta de investimentos publicos na area de saneamento basico, 

ocasionando altos indices de doencas. 

Diante de todos os levantamentos realizados acerca da violencia infanto-juvenil. 

foram comprovadas pelas pesquisas o registro que a sua incidencia e maior nos bairros da 

periferia. onde faltam condicoes basicas de sobrevivencia, tais como: saneamento basico, 

elevadas taxas de mortalidade infantil. falta de areas de lazer, bem como pela falta de 

atividades artisticas. 

Sabe-se que a miseria nao e um fator que, por si so, conduz a criminalidade. Na 

verdade, a imensa maioria dos jovens pobres nao se tornamjjTfratores, apesar de viverem em 
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condicoes extremamente desfavoraveis. Por outro lado, quase todos os infratores sao pobres, o 

que esta a indicar que, se a miseria nao determina uma vida de crimes, certamente constitui 

um fator de elevado risco. 

Segundo pesquisas reveladas pela DIEESE (Departamento Intersindical de 

Estatisticas e Estudos Sociais) mostram que a taxa de desocupacao juvenil gira em torno de 

50%, sendo que a maioria dos empregos disponiveis sao precarios e mal remunerados. A taxa 

de desemprego entre os jovens e duas vezes maior que a da populacao em geral, e o numero 

de jovens entre 15 e 24 anos empregados caiu pela metade de 1996 a 2006. Para os jovens 

pobres. que nao poderao ser sustentados pelos pais — que se encontram ausentes, tambem 

desempregados ou sub-empregados — essa falta de insercao profissional e de renda torna-se 

um dos fatores que acabara contribuindo para que parte deles acabe enveredando para a 

criminalidade, ante a absoluta ausencia de perspectivas. 

Tambem se verifica que o abandono e a negligencia familiares e a falta de afeto e 

dialogo sao problemas comuns que afligem os jovens, nao sendo de espantar que mais de 90% 

dos adolescentes infratores internados provenham de familias bastante desestruturadas, 

marcadas por agressoes fisicas e emocionais, problemas psiquiatricos e pela ausencia das 

figuras paterna e materna, seja pela rejeicao pura e simples, seja pela morte ou doenca, muitas 

vezes causadas tambem pela violencia urbana. 

Merecem destaque todo especial a deficiencia no atendimento a educacao e o 

consumo de drogas pela constancia com que aparecem no perfil dos adolescentes infratores. 

De fato, em 2006, 51% dos adolescentes infratores estavam fora da escola no momento da 

internacao, e 6% eram analfabetos. Alem disso, 89,6% dos adolescentes internados na faixa 

dos dezesseis a dezoito anos de idade nao tinham concluido o ensino fundamental, 

demonstrando alta defasagem escolar. Ainda segundo as pesquisas. 85.6% dos adolescentes 

internados faziam uso de drogas antes da apreensao, especialmente a maconha (67,1%) e o 

alcool (32,4%). 

E preciso apos o conhecimento de todos esses dados, enquadrar devidamente essas 

informacoes: Sera que a falta de educacao justifica a pratica de crimes? Sera que tal 

deficiencia primaria justifica que. agora, os criminosos sejam tratados como vitimas? E claro 

que nao. Muitos outros jovens encontram-se nas mesmas condicoes e nao se tornam 

homicidas. 

Mas se estao sendo discutidas propostas para diminuir a violencia, especialmente 

aquela cometida por adolescentes. entao deve-se levar em consideracao que esse abandono 

escolar constitui fator de alto risco e merece ser enfrentado com prioridade. Mas para que isso 
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venha a ser providenciado no futuro, nao basta so disponibilizar a vaga escolar, e preciso que 

a educacao oferecida seja de qualidade, capaz de despertar o interesse do aluno e ajustada a 

sua realidade, alem de prepara-lo para os desafios da vida. 

Vale enfatizar que todos esses fatores de violencia cometida contra os jovens estao 

co-relacionados, contribuindo em conjunto para conduzir certos adolescentes ao crime. 

Assim, uma situacao familiar precaria, marcada pela agressao fisica, pode levar ao uso de 

drogas, que por sua vez pode estimular a pratica do ato infracional. No entanto, e importante 

registrar que nao e a baixa renda ou a miseria que sao tidas como causas da violencia, mas sim 

as desigualdades sociais e o verdadeiro abandono dos bairros perifericos das grandes cidades. 

Enquanto todos esses atos de violencia sao praticados diariamente contra o jovem 

brasileiro, a margem das manchetes dos jornais, e sem que a opiniao publica se levante para 

exigir dos governantes o fim de tal massacre, o que se prega no pais e a reducao da 

maioridade penal como solucao para o problema da criminalidade e da propagada impunidade 

dos adolescentes. Assim, varios projetos ja estao sendo discutidos no Congresso, alguns 

propondo a reducao para dezesseis anos de idade, outros para catorze e ate doze anos de 

idade. 

Para o jornalista Gilberto Dimenstein, em artigo publicado no Jornal Folha de Sao 

Paulo, intitulado 'A violencia da desinformacao' (ARGOLO, 2007), a proposta de reducao da 

maioridade penal seria um descaso dos politicos e dos meios de comunicacao com as reais 

causas da violencia; seria uma saida muito facil para eles, em face da complexidade de ter que 

enfrentar as verdadeiras causas. 

Na pratica as politicas de Seguranca Publica voltadas para a protecao da sociedade, 

infelizmente nao passam de pianos, visam apenas dar uma satisfacao ao povo, toda vez que 

um fato novo violento aumenta a sensacao de inseguranca reinante na sociedade. 

Nao adianta mais para ficar discutindo se a punicao 'resolve' ou 'nao resolve' o 

problema da seguranca e, ao mesmo tempo, nada fazer para resolve-la, que e na pratica 

combatendo as suas causas. 

Na verdade, o que deveriam ser discutidas eram as alternativas de combate aos 

motivos ensejadores dessa violencia, sobretudo urbana, dessa forma os prefeitos teriam que 

participar desse esforco coletivo, ter um papel institucional mais ativo e bem delineado pela 

legislacao, por meio do desencadeamento de politicas publicas associadas com areas afins a 

seguranca preventiva, como saude, educacao, lazer e oportunidades profissionais. 

Diante do exposto, e apresentada a analise de Gevan de Almeida (2003, p. 141), que 

dispoe que nessas ocasioes de violencia mais intensa como tem-se vivido hoje, surgem 'os 



37 

exterminadores do futuro', reivindicando a adocao da pena de morte, de penas mais severas, 

de regimes penitenciarios mais rigorosos, construcao de penitenciarias de seguranca maxima 

inspiradas no modelo norte-americano, isolamento de presos por mais de um ano. 

esquecendo-se de que as raizes da criminalidade sao mais profundas e que so sera amenizada 

essa situacao melhorando a qualidade de vida dos jovens e da populacao em geral. 

Essas pessoas nao tern consciencia que, segundo pesquisa realizada pelo Centro de 

Politicas da Fundacao Getulio Vargas (CPS/FGV), 2,8 milhoes de moradores do Estado do 

Rio de Janeiro (19,4% da populacao) vivem abaixo da linha da miseria e que milhares de 

jovens das favelas e dos bairros pobres estao desempregados e sem perspectiva de ingresso no 

mercado de trabalho, servindo de exercito de reserva para o trafico de drogas e esquecem que 

informalmente ja se tern praticamente a pena de morte, pois a policia brasileira e das que 

mais mata em todo o mundo. 

Um exemplo recente da falta de inoperancia do Estado brasileiro aconteceu no ano 

de 2000. quando um dos sobrevivente da chacina da Candelaria, Sandro do Nascimento, 

assaltou um onibus da linha 174. que faz o trajeto Gavea-Central do Brasil. e tomou como 

refem a professora Geisa. A policia atirou contra o sequestrador, mas matou a indefesa 

professora e para culminar o show de violencia, matou tambem o assaltante-sequestrador, 

apos o ter dominado e colocado na viatura policial. 

A respeito desse episodio. o filme "O documentario do onibus 174" traz a tona o 

relato do sequestra, onde o diretor Jose Padilha apresenta ao publico a historia de vida Sandro 

sob um angulo diferente, mostrando sua infancia traumatica, marcada pela morte da mae e 

ausencia do pai e adolescencia vivida nas ruas. rodeado de drogas e violencia. 

A trajetoria de vida de Sandro, desde o nascimento ate a morte no camburao, coloca-

o dentro de um grupo que sofre de "maxima desprotecao' e que 'ataca para se defender e para 

se vingar*. o episodio em questao e um reflexo da violencia urbana nas grandes cidades, onde 

os jovens excluidos socialmente sao forcados a violencia como ultima alternativa. A partir da 

analise feita sobre o protagonista do filme, o diretor utiliza os episodios ocorridos na vida do 

sequestrador para expandir seu ponto de vista, no sentido de criticar as instituicoes publicas, a 

relacao entre Estado e marginalizados, o preconceito, a exclusao social, a falta de 

oportunidades para os mais pobres. entre outros pontos. 

O filme causou uma forte repercussao em todos os telespectadores, em virtude do 

conhecimento de uma "realidade" que pela midia nao se tern muito acesso, no dia-a-dia, essa 

mesma "realidade" revela-se de forma camuflada, e dessa forma a sociedade passa a se 

deparar com esses fatos com os quais se acostuma a conviver e a ignorar. 
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A questao enfim, e urgente, o problema e muito grave, e a indignacao que todos 

sentem e mais do que justa. mas todos os esforcos devem ser dirigidos para solucoes reais. 

Nao deve-se perder tempo discutindo sobre a 'reducao da idade penal*, e sim, deve-se buscar 

solucoes para combater as causas que dao origem a violencia praticada por esses menores. 

Nao e possivel de uma vez por todas ser omisso diante da realidade que esta sendo 

vivida, pois dessa forma se esta sendo conivente com esse quadro de criminalidade que 

assusta e amedronta toda a populacao. Portanto cabe a cada um dos brasileiros fazer a sua 

parte, contribuindo dessa forma para um futuro melhor de toda nacao. 

Dessa forma, o caminho para suavizar essa triste realidade e exigir e contribuir para a 

efetivacao do Estatuto da Crianca e do Adolescente, ate converte-lo inteiramente em 

realidade, com a criacao de politicas publicas de atendimento basico e de assistencia integral a 

infancia e a juventude. 

2.2 As Razoes da Ineficacia das Medidas Socio-Educativas e as Propostas de alteracao no 
Estatuto da Crianca e do Adolescente. 

Ante a ausencia de resposta eficaz com relacao a aplicacao das medidas socio-

educativas, tem-se verificado um certo descredito do Estatuto da Crianca e do Adolescente, 

visto que a populacao exige medidas mais rigidas voltadas para os menores infratores. 

Na realidade o ECA representa uma esperanca na defesa dos direitos das Criancas e 

dos Adolescentes. no entanto e verificado que muito embora represente importante 

instrumento. nao so para aqueles jovens que praticam atos infracionais, mas tambem para 

aqueles contra as quais a violencia e praticada. nao esta sendo observada a efetiva atuacao do 

estatuto em virtude da omissao e falta de compromisso do Estado na busca do combate a 

violencia infanto-juvenil. assim nao resta duvida que a solucao concreta para os problemas do 

menor no Brasil ainda esta longe de ser verificada. 

Diante da polemica em que a sociedade brasileira se encontra atualmente, e feita a 

seguinte indagacao: Se a reducao da maioridade penal nao funciona na solucao da violencia e 

da criminalidade, entao e possivel se perguntar qual seria entao a solucao para essa realidade 

tao apavorante? 
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Na verdade. a solucao para a violencia juvenil ja existe, so que nao e implementada 

como deveria. Trata-se do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA), que constitui uma lei 

bastante avancada. em harmonia com a Convencao sobre os Direitos da Crianca da ONU. 

A realidade brasileira ainda esta distante dos principios e regras previstos no 

Estatuto. muito embora a implementacao deles seja possivel, bastando a vontade politica para 

fazer acontecer. Na maioria dos Municipios e Estados, os programas de execucao de medidas 

socio-educativas, tanto em meio aberto quanto fechado, nao existem ou funcionam de forma 

precaria. inviabilizando a reinsercao social do infrator, o que possibilita a escalada do 

comportamento delitivo. Tambem sao falhos os atendimentos na area da saude e assistencia, 

como o amparo a crianca e adolescente vitima de agressao domestica ou abuso sexual e 

escassos os programas de profissionalizacao. 

E possivel citar como exemplo dessa situacao critica, o Rio Grande do Sul 

(BARBATO JUNIOR, 2007). onde mais da metade dos municipios ainda nao criaram, apesar 

dos dezesseis anos de vigencia do ECA. programas de medidas socio-educativas em meio 

aberto. Em 55% das comarcas gauchas, os programas sao mantidos pelo Poder Judiciario, em 

8% por ONGs. e apenas em 37% pelas Prefeituras. Mais da metade das capitals brasileiras 

nao contam com programas desse tipo. que sao reconhecidamente eficazes e muito mais 

baratos que as medidas privativas de liberdade. 

Alem disso. foram verificadas nas pesquisas que havia em 2006 no pais um deficit de 

3.396 vagas nos centros de internacao, sendo que 685 adolescentes encontravam-se, 

cumprindo a medida em cadeias, o que e vedado pela lei. Os programas de semi-liberdade sao 

raros. sendo comum o encaminhamento do adolescente para internacao apenas por inexistir 

centro de semi-liberdade. 

Esses dados sao realmente preocupantes e precisam de uma atencao maior por parte 

do Estado, mas a mera criacao de programas de medidas socio-educativas nao deve gerar a 

ilusao de implementacao do ECA. Muitos dos programas supostamente existentes carecem de 

estrutura adequada. como profissionais - psicologos, assistentes sociais, educadores - em 

quantidade suficiente para acompanhar o adolescente durante toda a execucao. 

Fica-se, entao, com a impressao que os programas sao ineficazes, quando na verdade 

eles sequer chegaram a ser postos devidamente em pratica, tendo sido reprimido pela falta de 

recursos materials e humanos. 

Nos dias atuais, as unidades de internacao de adolescentes acusados da pratica de 

atos infracionais mostram-se bastante precarias no seu intuito ressocializador. Na maioria das 

vezes, essas unidades sao insalubres, superlotadas e adotam praticas institucionais de tortura. 
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O fato e de notorio conhecimento publico e muitas organizacoes brasileiras e internacionais ja 

se inanifestaram no sentido de que o sistema prisional brasileiro e as unidades de internacao 

de jovens nao asseguram a ressocializacao, mas antes de tudo sao centros de violacao dos 

direitos humanos. 

Com fulcro nessa analise, consta em reportagem do jornal kO Estado de Sao Paulo* 

(ARGOLO, 2007) que o Brasil sofre de um deficit de vagas no sistema carcerario de 154,9 

mil, dessa forma com a eventual reducao da maioridade penal para dezesseis anos de idade, 

seria necessario ampliar o sistema carcerario brasileiro para abrigar tais jovens, inclusive 

construindo para estes areas reservadas. pois nao devem ser privados de sua liberdade 

juntamente com adultos. 

Diante dessas informacdes, chega-se a conclusao que nao pode ser adotada nenhuma 

medida de forma radical, na busca de atender os clamores da sociedade apavorada, pois a 

questao e mais preocupante do que se pensa e todos tern consciencia da falta de atuacao do 

Estado com o problema dos menores; entao deve haver muito cuidado ao se tratar com esses 

mei.ores infratores, pois o problema so tendera a aumentar com a adocao de medidas crueis e 

que desrespeitam os seus direitos como ser humano em desenvolvimento. 

O debate da reducao da maioridade penal envolve a questao da eficiencia de metodos 
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para a trajetoria da Febem, onde pode- se ver que, desde sua fundacao. nao houve um projeto 

sistematizado para a implementacao de medidas socio-educativas. 

Alem disso. maus-tratos, torturas e violencia por parte de funcionarios sao os 

responsaveis por situar a entidade em varios relatorios de violacoes de direitos humanos de 

organizacoes internacionais e entidades civis. Diante desse quadro, e perfeitamente 

compreensivel que essa instituicao nao goze de prestigio e seja constantemente identificada 

com um espaco destinado a produzir criminosos juvenis, quando na verdade deveria ser ela a 

guardia maxima das normas expressas no Estatuto da Crianca e do Adolescente. 

Fica cada vez mais claro diante das informacoes colhidas que a medida socio-

edujativa de internacao nao educa o menor, nao o torna mais apto a viver em sociedade, 

muito pelo contrario, o corrompe, torna-o cada vez mais perigoso e revoltado, tendo em vista 

as frequentes rebelioes que ocorriam principalmente na Febem de Sao Paulo, e que eram 

transmitidas em horario nobre pela televisao. proporcionando a sociedade um triste espetaculo 

em que se destacava a violencia dos guardas e dos proprios adolescentes. 

E triste constatar que assim como ocorre nas penitenciarias destinadas aos maiores de 

dezoito anos, nesses locais de "ressocializacao* de menores infratores so se encontram 
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criancas e adolescentes oriundos de familias pobres. desestruturadas, que na maioria das 

vezes, nao tern condicoes de lhes proporcionar uma educacao digna, dessa forma estao 

pagando pelos erros dos pais e do proprio Estado que esta omisso diante desses problemas que 

exigem uma solucao imediata. 

De acordo com o Art. 94, inciso XVIII do ECA, as entidades que desenvolverem 

programas de internacao. devem manter programas destinados ao apoio e acompanhamento 

de egressos. o que significa que apos cumprir o prazo de internacao e ser colocado em 

liberdade, o adolescente deve receber um acompanhamento pela entidade, onde sera 

promovido o processo de retorno a sociedade, a fim de reduzir a reincidencia no cometimento 

de ato infracional e o reingresso. tendo em vista assegurar a ressocializacao desses menores 

infratores. 

Com base em dados estatisticos fornecidos pelo promotor de justica, Thales Tacito 

Pontes Luz de Padua Cerqueira (2007, p. 40), observa-se que o Brasil tern investido grande 

soma de dinheiro com a construcao de centros de reeducacao para assegurar a aplicacao das 

medidas de seguranca previstas no Estatuto da Crianca e do Adolescente. No ano de 2002, a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos destinou mais de R$ 22,5 milhoes para essa 

final idade, no entanto. nao vem sendo obtidos resultados positivos. devido a falta de uma 

polkica de atendimento ao menor infrator apos o periodo de internacao. 

Pode ser citado como exemplo o Estado de Minas Gerais, onde o custo mensal de 

cada adolescente infrator e de R$ 2,5 mil em media, segundo dados da Secretaria de Estado de 

defesa social. E apesar de ser um Estado tido como referenda por exportar os programas 

implementados em seus centros de recuperacao. tambem nao consegue evitar que os menores 

que retornam ao meio social pratiquem novas condutas delituosas. 

Nos doze centros de internacao espalhados pelo Estado de Minas Gerais, os casos de 

reiteracao de conduta criminosa atingem 46,6%, o que significa um gasto mensal inutil de R$ 

582.5 mil. levando em consideracao que as despesas com psicologos, pedagogos, professores 

e instrutores de oficinas profissionalizantes totalizam R$ 1,5 milhao ao mes, conforme exige o 

ECA (CERQUEIRA, 2007, p. 40). 

O Estado mineiro apresentou uma inovacao na criacao de um programa para 

acompanhamento de adolescentes que cumpriram medida de seguranca, visando impedir o 

crescimento da reiteracao de conduta. No entanto. segundo levantamento feito pelo Juizado da 

Infancia e Juventude de Belo Horizonte, ficou demonstrado que, dos tres mil infratores 

internados em centros especializados, no periodo de 2000 a 2004, 40% ganharam uma extensa 
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ficha criminal logo apos atingirem a maioridade, o que significa que nada funcionou na 

pratica. 

Fica constatado diante de todos os dados que a reincidencia entre adolescentes nao e 

culpa do ECA, mas sim do descaso da Uniao, Estados e Municipios, que nao investem em 

programas que realmente possibilitem a inclusao social do jovem. A inadequacao dos 

programas em meio aberto e dos centros de internacao expoem ainda mais o jovem a 

criminalidade e ao desrespeito de seus direitos. 

Diante de todas essas informacoes, e natural que existam diversos questionamentos a 

serem feitos. como: Sera que a reducao da maioridade para dezesseis anos nao acarretara 

maior caos carcerario? Sera que tal medida, ao contrario do que se pretende, nao promovera 

ainda maior insercao dos jovens em organizacoes criminosas, que tern sua estrutura 

plenamente formada dentro dos presidios? Sera que o Estado brasileiro consegue suprir a falta 

de vagas e de condicoes dignas de cumprimento de pena? 

Estas sao inumeras perguntas que devem ser feitas por todos os cidadaos, para que 

sejam refletidos alguns pontos importantes como, se os efeitos da reducao da maioridade 

penal serao favoraveis ou nao para a estrutura do sistema carcerario brasileiro que ja e 

extremamente precario. e mais importante ainda. se sera positivo ou nao para os jovens 

infratores que dessa forma nao terao a oportunidade de ressocializacao. visto que dentro das 

penitenciarias todos os direitos referentes a dignidade da pessoa humana sao absolutamente 

desrespeitados. 

Com base nos dados expostos, constata-se que as principals causas da ineficacia do 

sistema de aplicacao das medidas socio-educativas consistem na inexistencia ou a oferta 

irregular de propostas pedagogicas. na falta de programas de preservacao ou restabelecimento 

de vinculos familiares e comunitarios. na carencia de pessoal tecnico e de instalacoes fisicas 

adequadas, na carencia de envolvimento com os pais ou responsavel e a falta de medidas a 

eles aplicadas, na deficiencia na escolarizacao e na profissionalizacao, na falta de programas 

de preparacao para o desligamento do menor a entidade "ressocializadora' preparando-o para 

o mundo real e a ausencia de acompanhamento de egressos, o que possibilita na maioria das 

vezes o retorno desses menores a marginalidade. 

Ficou demonstrado que o Estatuto da Crianca e do Adolescente e cheio de boas 

intencoes, mas na pratica pouco mudou na situacao dos menores infratores, em virtude da 

carencia de recursos humanos e naturais, necessitando dessa maneira uma serie de reformas 

para atender as reais necessidades desses jovens envolvidos com a marginalidade. 
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A violencia causa um desequilibrio emocional na sociedade, que em virtude disso 

passa a reivindicar medidas mais duras para os criminosos. e diante dos ultimos 

acontecimentos que chocaram a populacao, a exemplo da morte do garoto Joao Helio, onde 

estava envolvido um menor em um crime tao barbaro, verificou-se a necessidade de 

modificacao no ECA. 

Essa atualizacao do Estatuto visa atender a nova realidade dos menores infratores, 

que sao bem diferentes dos jovens da decada de 40 (momento em que foi elaborado o codigo 

Penal em vigor ate os dias atuais), levando em consideracao que os adolescentes de hoje tem 

acesso a internet, televisao e todas as formas de comunicacao. definitivamente nao e possivel 

analisar esses menores como pessoas sem capacidade de discernir sobre seus atos. 

Mas e necessario que todos sejam prudentes em suas opinioes, e deve-se verificar 

sempre as condicoes em que se encontrava esse jovem no momento em que praticou a 

conduta delituosa, pois foi verificada anteriormente a verdadeira situacao da maioria desses 

jovens que se entregam a marginalidade. 

Analisando o aumento no numero de menores envoividos na criminalidade em 

decorrencia da influencia de amigos, o uso de drogas, a pobreza, a evasao escolar, a falta de 

estrutura familiar, assim como diversos problemas economicos, sociais e culturais, deve-se 

reconhecer que estes sao problemas os quais nao e possivel fingir que nao existem. 

E de conhecimento de todos que o descaso do Estado com as classes mais pobres, 

gera uma exclusao explicita do jovem de familia humilde, sem condicoes de estudar em 

escolas de qualidade, e assim, consequentemente sao eliminados do mercado de trabalho 

competitivo e classista, e diante dessa dura realidade o mundo do crime se abre a frente desses 

jovens como o meio mais facil, porem isso nao significa que seja o meio mais correto, e e ai 

onde precisa haver a participacao ativa do estado. 

No que diz respeito ao menor com grave desvio de personal idade, que tenha causado 

a morte intencional e violenta de alguma pessoa, nao parece existir outra alternativa senao a 

alteracao do ECA. de forma a penalizar de forma mais rigorosa esse menor 

proporcionalmente a sua conduta. Dessa forma propoe-se que apenas quando absolutamente 

necessario devem ser extrapolados os limites de tres anos de internacao ou 21 anos de idade, 

como sera mostrado a seguir. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente enumera em seu Art. 112 as medidas socio-

educativas cabiveis contra o adolescente que pratica ato infracional, no entanto, a referida 

norma nao possui clareza suficiente para alcancar situacoes em que o adolescente. ao cometer 

o ato violento e intencional. revela total insensibilidade frente a vida humana, com base no 
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exposto, Luiz Flavio Gomes (2007) defende que sejam acrescentados ao Art. 112 do ECA 

mais dois paragrafos para melhor disciplinar o assunto. senao vejamos: 

Art. 1 12 [...] 

§ 4°. Os adolescentes que venham a ser responsabilizados pela morte intencional 
consumada ou tentada de alguma pessoa e que revelarem grave desvio de 
personalidade, constatado em laudo pericial fundamentado, estarao sujeitos a 
tratamento individual, especializado e multidisciplinar. 
§ 5°. O tratamento previsto no paragrafo anterior tera duracao maxima de dez anos. 

terminando antes desse prazo quando laudo medico, psicologico ou psiquiatrico, que 
deve ser renovado de ano em ano ou quando houver determinacao judicial, atestar a 
cessacao do grave desvio de personalidade. 

Ainda com base na proposta de alteracao do ECA, Pontes (CERQUEIRA, 2007, 41) 

pre e a seguinte reforma: 

O ideal e o meio termo, segundo Aristoteles. Nao o laxismo exagerado do ECA nem 
o rigorismo exacerbado do Codigo Penal. 

As PEC's n°s 18/99 e 20/99 deveriam ser fundidas, pelo Congresso Nacional, no 
'Pacote de Seguranca Publica' para atender o meio termo. considerando-se que a 
redugao nao e clausula petrea: 

a) 16 anos de idade em atos infracionais praticados mediante violencia ou grave 
ameaca e usando do criterio bio-psicologico (compreende o carater ilicito do fato e 
determina-se com esse entendimento - capacidade intelecto-volitiva); o adolescente 
responde pelo Codigo Penal em estabelecimento adequado e separado dos demais 
presos com 18 anos de idade. 

b) Em atos infracionais mediante violencia ou grave ameaca e usando do criterio 
bio-psicologico, se o adolescente nao possuir capacidade intelecto-volitiva; neste 
caso. responde pelo ECA (porem, dever-se-ia aumentar a internacao de 3 para 5 
anos. no maximo, sem a limitacao de ate 21 anos, e sim ate 25 anos de idade). 

c) Em atos infracionais que nao sejam praticados mediante violencia ou grave 
ameaga. o adolescente respondera no ECA, como forma de impedir que desvie para 
a Justica Comum. 

Nao parece aceitavel. remeter o menor para a disciplina do Codigo Penal, muito 

menos transferi-lo para o carcere destinado ao criminoso adulto. quando completar dezoito 

anos. Nesse sentido. moderacao e equilibrio e o que se espera de toda medida legislativa, pois 



45 

sabe-se que o endurecimento da legislacao nao se mostrou eficaz na reducao dos indices de 

violencia urbana. como ja foi exposto, a exemplo da Lei de Crimes Hediondos. 

Na verdade. independentemente de haver ou nao a reducao da idade penal, a proposta 

de alteracao legislativa no ECA e uma medida urgente de forma a responsabilizar o menor 

infrator pelo ato criminoso cometido, mas tendo em vista sempre garantir seus direitos como 

pessoa em desenvolvimento assegurados no Estatuto e na Carta Magna. Entretanto, existe a 

esperanca que o Estatuto da Crianca e do Adolescente possa ser aperfeicoado, com base em 

algumas propostas sintetizadas anteriormente, de modo a amenizar a sensacao de impunidade 

que revolta grande parte da populacao. 

E possivel identificar como o principal objetivo das medidas socio-educativas a 

reeducagao. no entanto. e impossivel reeducar adolescentes que nunca receberam educagao, 

assim como e praticamente improvavel se obter bons resultados em ressocializar adolescentes 

que sempre foram marginalizados. 

Nesse sentido, e extremamente necessario um sistema educativo capaz de instruir e 

prevenir a delinquencia juvenil, e no caso da pratica de ato infracional, garantir que o 

adolescente nao voltara mais a delinqiiir. Tendo em vista as necessidades das criancas e 

adolescentes, o Conselho Nacional dos Direitos da Crianga e do Adolescente (CONANDA) 

elenca algumas estrategias para reverter a situagao atual em que o Brasil se encontra, visando 

especialmente a valorizagao da educagao e a integragao escola-familia-comunidade, criando 

assim uma forma de protecao. que vai ser importante na redugao da violencia. 

Outro grande desafio e a universalizagao dos programas e agoes de cultura, esporte e 

lazer na integragao com as demais politicas. como direito que deve ser assegurado no 

processo de desenvolvimento de todas as criangas e adolescentes. E necessaria ainda a 

integragao operacional dos orgaos do Judiciario. Ministerio Pubico, Seguranga Publica e 

Assistencia Social, bem como o aperfeigoamento de todos os integrantes, desde o policial que 

surpreende o adolescente praticando o ato infracional, ate o guarda da unidade de internagao. 

Diante do explanado. verificou-se que a questao da Crianga e do Adolescente e de 

interesse coletivo, dessa forma tern que haver a participagao de toda populagao junto as 

autoridades. atraves de programas e incentivos do governo. 

Tendo em vista a importancia da familia, da escola, da cultura e do esporte na vida 

de qualquer ser humano. os menores infratores necessitam do apoio e colaboragao de todos, 

para que um dia possam tornar-se cidadaos de bem e para que possam sonhar com um futuro 

bem distante da criminalidade, pois nao adianta tentar esquecer os problemas, na verdade 

deve-se buscar uma solugao para amenizar essa triste realidade. 



46 

2.3 O Caos do Sistema Penitenciario Brasileiro e sua deficiencia para a ressocializacao dos 
Menores Infratores. 

A prisao e a chamada instituicao total, reconhecida como um aparelho disciplinar 

exaustivo, que assume o controle do individuo em todos os sentidos: ffsico, moral, intelectual, 

visando nao so a punigao. mas tambem a sua ressocializagao. A verdade, porem, como 

reconhecem quase todos os criminalistas, e que esse duplo objetivo nunca foi e nem sera 

alcancado. 

Se as prisoes, mesmo nos paises desenvolvidos do ponto de vista economico e social, 

sao consideradas um mal necessario. porquanto nao cumprem as suas finalidades, pode-se 

bem imaginar as suas mazelas em paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o 

Brasil e outros paises semelhantes, isso sem falar da maioria dos paises africanos e asiaticos. 

A populagao carceraria brasileira e de 361.000 pessoas, a maior da America Latina, 

sendo que atualmente existem, segundo a Associagao dos Juizes Federals, 350.000 mandados 

de prisao nao cumpridos. e um deficit de 90.000 vagas nos presidios, apenas para cobrir esse 

deficit seria necessario construir mais 130 presidios. Portanto se todos os mandados de prisao 

fossem cumpridos, a populagao carceraria dobraria, mas isso nao pode ser realizado, pois 

simolesmente nao ha onde colocar tantos presos. 

Segundo estimativa do Departamento Penitenciario Nacional o custo mensal de cada 

preso, esta entre R$ 1.000.00 e R$ 2.000,00, totalizando 6,5 bilhoes por ano apenas para 

manter a populagao carceraria atual, muitos outros bilhoes teriam que ser gastos na construgao 

novos presidios, e o custo mensal da manutengao do sistema aumentaria (com base nos dados 

de Roberto Barbato Junior. 2007). Dessa forma diante da realidade do sistema brasileiro, fica 

mais do que claro que o atual sistema carcerario nao tern condigoes de comportar um numero 

tao grande de presidiarios. 

E verificada na pratica que na maioria dos presidios convive-se com a corrupgao 

desenfreada, tratamento desumano. superlotagao, violencia sexual, assassinatos de membros 

de facgoes rivais, tortura. Um tergo da populagao carceraria e portadora do HIV, alem de 

proliferarem muitas outras doengas, como a tuberculose e a hepatite, sem duvida em razao das 

precarias condigoes de higiene. 
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Muitos presidios sao controlados por facgoes criminosas, devendo o preso pagar por 

protegao ou aderir a uma delas. prestando favores sexuais e cometendo ou confessando crimes 

para acobertar os lideres, essa realidade realmente e assustadora, e muitas vezes grande parte 

da populagao nao tern conhecimento desses dados, pois estes sao camuflados para disfargar a 

precariedade dessas instituigoes. 

A ressocializagao nessas condigoes, e obviamente inimaginavel, como se tern 

verificado, o indice de reincidencia no sistema penal e de 60%, enquanto no sistema socio-

educativo. apesar da atual falta de programas apropriados de internagao e semi-liberdade na 

maioria dos estados, e de 25%. 

Deve ser Considerado tambem. que o recrudescimento das propostas punitivas, 

priorizando a privagao da liberdade, nao tern se mostrado capaz de reduzir os indices de 

violencia. A Lei dos Crimes Hediondos, por exemplo, agravou bastante a repressao penal 

exercida. mas nao diminuiu a ocorrencia de crimes graves. 

Com base nas informagoes fornecidas todos os dias nos jornais e na televisao, tem-se 

concluido que as prisoes, ao contrario do que a maioria das pessoas imaginam nao contribuem 

para diminuir os indices de criminalidade; conforme Foucault (apud ALMEIDA, 2003), ainda 

que se aumente o numero de prisoes, esses indices tendem a permanecer estaveis. 

E possivel tomar como exemplo o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, 

onde o governo declarou uma verdadeira guerra ao trafico de entorpecentes e aos crimes mais 

comuns. tais como furtos, roubos, latrocinios entre outros; quase todos os traficantes famosos 

encontram-se atualmente em penitenciarias de seguranga maxima, mas os indicadores de 

criminalidade continuam alarmantes. As raizes do crime sao muito mais profundas do que 

persam as autoridades. que continuam cortando apenas algumas folhas da grandiosa arvore do 

crime, esquecendo-se que ela esta fincada no solo fertil das injustigas sociais, no elevado 

indice de desemprego, e diversos fatores que tornam o problema ainda mais delicado. 

E constatado que em virtude da total falta de oportunidades, os egressos do sistema 

penitenciario tendem a voltar a praticar crimes em sua grande maioria, pois a sociedade os 

discrimina. Ninguem acredita que um ex-presidiario esta regenerado, poucas pessoas teriam a 

coragem de dar emprego a um egresso que cumpriu pena por furto. roubo, homicidio, dentre 

varios exemplos. 

Nao se pode fingir que diante dessa discriminagao e do preconceito so as portas do 

mundo do crime se abrem para essas pessoas, principalmente o trafico de drogas, que 

representa um amplo mercado de trabalho para os marginalizados. 
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Fica demonstrado que a proposta de reducao da maioridade penal vai gerar na 

realidade um inchaco no sistema penitenciario, que esta falido e e caro, sendo incapaz de 

ressocializar quern quer que seja. A 'solucao" consiste como se verifica, em mandar 

adolescentes para presidios que funcionam como verdadeiras escolas do crime e centros de 

tortura, de onde eles sairao irrecuperaveis e ainda mais violentos e revoltados, ou seja, de 

verdadeira solucao, a proposta nao tern nada. 

A privacao de liberdade do adolescente e sua insergao em presidios destinados aos 

criminosos adultos nao sao expedientes adequados para reeduca-los. Essa incapacidade se 

acentua tendo em vista as condigoes nas quais e gerido o sistema prisional brasileiro. 

Assim. se e certo que a FEBEM nao foi uma instituicao apta a cumprir seus 

objetivos, nao e menos correto afirmar que as prisoes tambem se configuram como meio 

reprodutor da pratica criminosa e da desumanizacao do individuo. Sabe-se que elas sao 

desorovidas de condigoes minimas de convivencia saudavel entre os apenados, instalagoes 

insalubres. superlotagao. ausencia de acompanhamento psicologico e alimentagao de 

qualidade precaria constituem algumas mazelas cuja solugao nem sequer foi pensada 

criteriosamente pelas autoridades encarregadas dessa problematica. Em vez de ressocializar o 

criminoso. essa estrutura carceraria acaba por incita-lo ao crime, na medida em que o 

convivio do confinamento e ambiente propicio a reiterar a experiencia delituosa. 

Com base nessa realidade disse Luiz Flavio Gomes (apud BARBATO JUNIOR, 

2007): "Se os presidios sao reconhecidamente faculdades do crime, a colocagao dos 

adolescentes neles so teria um significado: iriamos mais cedo prepara-los para integrarem o 

crime organizado". E de se compreender por essas palavras que em vez de reduzir os indices 

de criminalidade teria-se uma precocidade significativa daqueles que ingressam no mundo do 

crime. 

No ano de 2000. o representante da Organizagao das Nagoes Unidas visitou o Brasil 

e c">nstatou casos de tortura e a lamentavel situagao das prisoes brasileiras. Nygel Rodley 

descieveu a situagao como apavorante e concluiu que o problema nao eram apenas as 

condigoes subumanas em que viviam os condenados e internados da Febem, mas tambem o 

comportamento violento. arbitrario e corrupto de muitos dos agentes e guardas dessas 

instituigoes. somando a isso a impunidade e a falta de vontade politica para resolver esses 

problemas. 

Na pratica, diante dessa problematica em que o Brasil se depara, todos os 

responsaveis tentam se desviar das responsabilidades, na realidade a culpa atribuida pelos 

meios de comunicagao e pelos politicos a legislagao penal brasileira parece que procura 
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desviar o foco das reais causas da violencia do pais, especialmente da falencia das instituicoes 

de recuperagao de presos. 

E de conhecimento de todos que os presidios brasileiros sao verdadeiras escolas de 

criniinosos. porem, o que se tern presenciado e uma tentativa de afogar ainda mais o sistema 

prisional. cuja recuperagao do preso nao passa de discurso politico. Se a propria Febem ja e 

uma instituigao falida. como e possivel transferir esses menores delinqiientes para presidios 

ainda mais precarios. 

Acredila-se que a respeito do discurso de combate a violencia, com base na redugao 

da maioridade penal e consequentemente a colocagao desses menores nos presidios 

brasileiros. se teria a curtissimo prazo um resultado agravador das estatisticas da 

criminalidade no Brasil. 

A vigente lei de Execucao Penal (lei n° 7.210/1984) e uma das mais avancadas do 

mundo. mas o que se ve na realidade sao condigoes subumanas, superlotagao, rebelioes e 

massacres. Nao se pode fingir que o sistema carcerario nao esta cumprindo nada do que esta 

previsto na lei, o que se tern na verdade e um descaso com os presidiarios que tern seus 

direitos totalmente violados. entao nao e possivel acreditar que esse sistema podera acolher 

esses menores. proporcionando a estes condigoes dignas de ressocializagao. 

2.4 Programas Sociais voltados para os Menores Infratores e seus resultados positivos. 

Na realidade a situagao dos menores e muito preocupante, sabe-se que o ECA existe. 

mas nao esta sendo aplicado da forma mais adequada. mas todos tern consciencia que quando 

existe a vontade dos governantes e de entidades da sociedade civil para fazer valer o Estatuto. 

os resultados positivos aparecem. com a redugao da violencia, dos atos infracionais e da 

reincidencia. 

Dessa forma o que esta faltando e mais atuagao por parte do Estado e da propria 

populagao com relagao a esses menores excluidos, tendo em vista a importancia de se 

proteger as criangas e adolescentes, visto que representam a esperanga para um futuro melhor. 

Serao observados a seguir alguns exemplos praticos verificados no Brasil, que comprovam 

que existem resultados positivos no que diz respeito a aplicabilidade das medidas socio-

educativas. 
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Para a Professora Doutora Paula Inez Cunha Gomide, do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Parana, o Estatuto da Crianga e do Adolescente e um 

sistema normativo excelente; ela garante que ja existem avangos, no Estado do Parana, quanto 

a aplicagao do Estatuto (ARGOLO, 2007). observem seus comentarios sobre o ECA: 

As politicas sociais de atendimento a crianga e ao adolescente nos ultimos cinco 
anos tem-se adaptado gradualmente as determinagoes do ECA. Municipios criaram 
programas de colocagao no trabalho e atendimento familiar para adolescentes 
infratores (Juizado da Infancia e da Juventude de Paranavai-PR), criaram os 
Conselhos Tutelares (no Parana ja estao em funcionamento 174) que auxiliam o 
Juizado na implantagao das medidas e atuam principalmente na area preventiva e de 
orientagao. criaram os Conselhos Municipals de Direito da Crianga e do Adolescente 
( 245 em funcionamento no Parana), que estabelecem as politicas sociais adequadas 
para a area, buscando recursos para a sua efetivagao e obrigando os governos a 
priorizarem o atendimento as criangas e adolescentes. Estamos trabalhando 
arduamente ha cinco anos. desde a publicagao da Lei 8.069. em julho de 1990. para 
a implantagao do Estatuto da Crianga e Adolescente. Gostariamos que este tipo de 
atendimento fosse estendido aos maiores de 18 anos. e nao que os maus-tratos e 
despreparo do sistema penitenciario brasileiro abarcassem uma parcela da 
populagao. 

No Estado do Parana como foi citado, foram aplicados projetos que tern apresentado 

resultados bastante positivos, destaca-se o atendimento social as criangas e aos adolescentes 

em situagao de risco pessoal e social, realizado pelo IASP - Instituto de Agao Social do 

Parana, orgao vinculado a Secretaria de Estado da Crianga e Assuntos da Familia. Procurando 

atender o disposto pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, o Governo do Estado do 

Parana, atraves do IASP. implantou tres importantes projetos: a) CIAADI - Centro Integrado 

de Atendimento ao Adolescente Infrator / SAS - Servigo de Atendimento Social; b) Casas de 

Semi-liberdade; c) Centro de Internagao e Reeducagao. 

O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIAADI/ SAS) e o 

resultado da integragao dos orgaos Judiciario, Ministerio Publico e Assistencia Social, com o 

objetivo de atender o adolescente a quern se atribui autoria de ato infracional, visando garantir 

a agilizagao do atendimento inicial ao adolescente infrator entre doze e dezoito anos. Este 

programa tambem e desenvolvido atraves de parcerias com outros municipios do Estado, onde 

o IASP presta apoio e assessoramento na implantagao e desenvolvimento do mesmo. 

Assim como as casas de semi-liberdade. que sao locais onde permanece o 

adoiescente em conflito com a Lei, por determinagao judicial, com a possibilidade de 

realizagao de atividades externas. sendo obrigatorias a escolarizagao e a profissionalizagao. O 



51 

objetivo desse programa e o de propiciar ao adolescente autor de ato infracional a convivencia 

num ambiente educativo. onde possa expressar-se individualmente, vivenciar o compromisso 

comunitario e participar de atividades, visando sempre sua educagao e preparagao para 

exercer com responsabilidade o direito a liberdade. 

E por ultimo, as unidades de internagao e reeducagao responsaveis pelo 

desenvolvimento de agoes socio-educativas com adolescentes na faixa etaria de doze a 

dezoito anos, autores de ato infracional, que se encontram em cumprimento da medida de 

internagao, aplicada pelos juizados das Varas da Infancia e da Juventude. Os Centros de 

Internagao e Reeducagao visam atender o adolescente autor de ato infracional, desenvolvendo 

agoes de carater emancipador. que favoregam sua mudanga de forma critica e reflexiva, de 

sorte a alcangar a sua cidadania. 

Um desses exemplos de sucesso e a criagao do Nucleo de Atendimento Integrado 

(NAI) de Sao Carlos, SP, no qual o infrator recebe, alem das medidas socio-educativas, 

atendimento por uma rede integrada de servigos, que incluem as areas da saude, educagao, 

assistencia social, esporte e lazer. Desde a implantagao do NAI , o numero de homicidios no 

municipio caiu de 15 em 1998 para 2 entre 2001 e 2005 e nenhum em 2006. A reincidencia 

dos adolescentes que passam pelo Nucleo e de apenas 5%. Em acrescimo, o custo do 

atendimento gira em torno de R$ 300.00 mensais por adolescente, ja que evita-se em muitos 

casos a internagao. enquanto o atendimento na FEBEM paulista custava de dois a tres mil 

reais. 

Outro exemplo e o atendimento realizado no Amapa, atraves do Centro Educacional 

de internagao. e da Casa de Semi-liberdade. Alem da medida socio-educativa e do ensino 

regular, sao oferecidos aos adolescentes atividades culturais. esportivas e de lazer, 

enfatizando-se tambem a democratizagao e gestao compartilhada do atendimento; desde 1995 

nao ocorrem rebelioes por la, e nunca houve um caso de reincidencia na Casa de Semi-

liberdade. 

Nao pode ser esquecido tambem o exemplo de Santo Angelo, RS, onde uma 

associagao civil, coordena programas de medidas em meio aberto com excelentes resultados e 

baixos indices de reincidencia, destacando-se o Projeto Florir, que possibilita a capacitagao 

profissional dos adolescentes no ramo da floricultura, e a criagao de uma cooperativa de 

trabalho de maes de adolescentes em cumprimento de medida socio-educativa, que viabiliza o 

envolvimento delas no processo e a melhoria dos vinculos familiares. 

Pode-se observar com base nos exemplos apresentados, que apesar da grande parte 

dos centros de reeducagao parar menores, a exemplo da antiga da Febem, demonstrar 
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precariedade e ineficacia no seu aspecto ressocializador, ainda existem casos como os que 

foram mostrados acima que demonstram que o problema tern como ser amenizado. 

Dessa forma foi visto que para a solucao do problema da violencia e necessaria a 

criacao de programas centrados na prevengao, os quais praticamente inexistem, de forma 

permanente, por parte do Estado; a familia e a escola representam locais privilegiados para a 

implantagao de tais programas, que poderiam implicar em intervengoes desde o nascimento da 

crianga para familias em situagao de risco social, treinamento e acompanhamento dos pais, 

programas escolares de prevengao primaria de crimes, violencia e drogas, e programas de 

integragao comunitaria. fortalecendo a participagao coletiva. 

A questao da prevengao tambem passa pela diminuigao da evasao escolar, a melhoria 

do processo pedagogico. a criagao de creches para permitir a universalizagao do atendimento 

infantil e a disponibilizagao. em numero suficiente, de cursos profissionalizantes. Tambem e 

importante a responsabilizagao dos pais por exemplo. quando descumprem as determinagoes 

do Conselho Tutelar, evitando que eles transfiram seus deveres para o Estado. 

Outra medida fundamental consiste na implementagao de politicas de planejamento 

familiar, que evitariam a perpetuagao dos casos de abandono e rejeigao dos filhos, origem de 

incontaveis dramas familiares. Ja foi estabelecida cientificamente, a relagao entre gravidezes 

indesejadas e uma maior disponibilidade desses filhos a doengas psiquiatricas, alcoolismo, 

dificuldades educacionais e comportamento criminal. 

Fica entao mais do que comprovada a importancia da educagao e da familia na vida 

desses menores, que estao muitas vezes abandonados pelas ruas, vitimas da propria sociedade 

preconceituosa, sem nenhuma esperanga de uma vida melhor; dessa forma se tornam alvos 

faceis para a violencia, lhes restando como unica alternativa de sobrevivencia a 

marginalidade. 

Sobre o assunto, Drauzio Varella comentou no em seu artigo 'Controle de 

Fertilidade" {apud BARBATO JUNIOR, 2007): 

Quern ja pos os pes numa cadeia, sabe o quanto e dificil encontrar um preso que 
tenha sido criado em companhia de um pai trabalhador: a maioria esmagadora e de 
filhos de pais desconhecidos. ausentes. mortos em tiroteios ou presidiarios como 
eles. (...) A falta de recursos para programas abrangentes de planejamento familiar e 
desculpa irresponsavel! Sai muito mais caro abrir escolas, hospitais, postos de saiide, 
servir merenda, dar remedios e arranjar espago fisico para esse mundo de criangas. 
E. mais tarde. construir uma cadeia atras da outra para enjaular os mal comportados. 
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Ante tudo o que foi exposto, fica claro que ha sim formas de lidar com a violencia, e 

elas produzem resultados; so que nao ha formula magica. e todas as medidas eficazes 

demandam tempo, dinheiro. vontade politica e envolvimento da familia, da escola, do poder 

publico e de toda a sociedade. 

A aprovacao de uma lei reduzindo a maioridade transmite a ilusao de uma solucao 

instantanea. que ira de uma hora para outra nos livrar da violencia, e isso todos sabem que 

ainda esta muito distante da realidade brasileira. 



CAPITULO 3 A POLEMICA E OS QUESTIONAMENTOS EM TORNO DA 
PROBLEMATICA DA REDUCAO DA MAIORIDADE PENAL. 

Este ultimo capitulo abordara a polemica e os questionamentos que giram em torno 

da problematica objeto desse estudo. apresentando entrevistas realizadas com alguns cidadaos 

do Municipio de Sousa. onde os entrevistados expressaram a sua opiniao a respeito da 

'redugao da maioridade penal", assim como expoe os principals argumentos favoraveis e 

contrarios a aplicagao da medida, utilizando-se de quadros demonstratives, e para finalizar 

esse trabalho destaca a nova teoria da Co-Culpabilidade que preve a responsabilidade civil do 

Estado com relacao as vitimas da violencia, em virtude da sua omissao do dever de agir com 

relacao as criangas e do adolescentes privados de seus direitos fundamentals. 

3.1 Opinioes e divergencias acerca da Redugao da Maioridade Penal. 

3.1.1 Entrevistas 

Pergunta: Voce e a favor ou contra a redugao da maioridade penal no Brasil? Por 

Que? 

1°. Entrevistado - Manuel Marcelo Sarmento (Policial Militar- Sargento da 2° 

Comp. do 6° batalhao de SS). 

A favor. Porque estamos vivendo num momento em que a tecnologia vivencia seu 

auge, e que esta de forma muito acessivel a todos. Com isso. nossos adolescentes estao numa 

fase de amadurecimento cada vez mais precoce, ou seja, estao chegando a um patamar de 

discernimento cada vez mais elevado e cada vez mais cedo. 

Hoje. percebemos que os adolescentes, principalmente os de idade compreendida 

ent/e os dezesseis e dezoito anos incompletos, estao cada vez menos influenciaveis e cada vez 

mais conscientes de seus atos; e tanto que, quando me deparo com um menor infrator em 

flagrante de ato infracional, este de imediato, ja diz logo que e menor, que nada ira lhe 

acontecer, que logo logo estara solto, ou seja, pratica o ato com a plena certeza da impunidade 
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por mais barbaro que seja o ato infracional. pois tern consciencia que por ser inimputavel, nao 

sera responsabilizado. 

Nosso pais permite que os 'adolescentes*, os de idade compreendida entre os 

dezesseis e dezoito anos incompletos, possam praticar um ato de tamanha importancia, como 

e o de escolher o presidente da Republica, assim como todos os nossos representantes; nesse 

caso. se sao capazes de decidir o destino de uma nacao, porque estes nao seriam responsaveis 

o bastante para escolher que caminho querem seguir? Ou o melhor caminho a seguir? Creio 

que sao. 

2°. Entrevistada - Maria de Fatima Queiroga Lima (Professora- Escola Ens. Fund. 

Andre Gadelha). 

Sou totalmente contra a redugao da maioridade penal, pois nao se precisa de novas 

medidas e sim de cumprir as que existem. Nao tern como jogar a responsabilidade de uma 

omissao do Estado e da Sociedade num individuo em formacao. O ECA preve sim sangoes 

para atos infracionais, diferenga e que para um adulto e sob forma de pena e para um 

adolescente e sob forma de medidas socio-educativas. Considerando que o adolescente esta 

em formagao. entao nao e a alternative mais correta restringir o futuro de um jovem jogando-o 

num sistema prisional falido. Porque se cadeia fosse bom, adultos nao cometeriam crimes. 

3°. Entrevistada - Aniella Gomes Abrantes Duarte (Empresaria- Tres Elles 

Confecgoes). 

Nao sou a favor a redugao da maioridade penal, acredito que a criminalidade iria 

aumentar mais ainda. Antes de tomarem essa decisao deveriamos pensar em outra forma para 

diminuirmos a criminalidade do Brasil. Nos, brasileiros somos inteligentes e capazes de 

pensarmos em algo melhor para os nossos jovens; pois tenho quase toda certeza que caso essa 

medida seja aceita. a criminalidade continuara pior. 

4°. Entrevistado - Marcos Antonio Fernandes de Sousa (Estudante- Esc. Ens. Fund, 

e Med. Batista Leite). 

Sou totalmente a favor da maioridade penal. Tendo em vista que esses 'criminosos' 

estao de posse de todas as suas capacidades mentais, inclusive sabendo muito a respeito da lei 
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que os ampara, sabendo que lhe e favoravel. Por isso agem inconsequentemente, e sabem que 

nao serao punidos como um adulto. 

5°. Entrevistado - Wanessa Paulino Nascimento (Vendedora- Boutique Martiriany). 

Eu concordo plenamente com a redugao da maioridade penal, porque acho que se os 

"menores" estao em perfeito estado para cometer um crime de 'adulto', eles logicamente 

poderao ser julgados como adultos; se um jovem de dezesseis anos e capaz de cometer 

tamanha crueldade tambem e capaz de pagar pelos seus crimes; e com essa redugao, quern 

sabe poderia haver uma diminuigao nesses crimes, pois os jovens ficariam com medo de 

serem punidos mais severamente. 

6°. Entrevistada - Bruna de Almeida Gadelha (Funcionaria Publica- Sec. de Saude 

do Municipio de SS). 

Acredito ser mais do que necessario haver a diminuigao da maioridade penal em 

nosso pais. Muitos jovens usam desse argumento que e uma forma da justiga passar a mao na 

cabega desses marginals que ja tern capacidade suficiente para responder pelos seus proprios 

atos. adolescentes essas que vem cometendo crimes hediondos e uma serie de outras especies 

de crimes. E preciso que a justiga trate isso com mais rigor; pois nao podemos deixar que isso 

continue passando impunemente perante nossa sociedade. 

7°. Entrevistada - Patricia Diogenes de Meio (Estudante universitaria- 10° periodo 

Noturno). 

Eu acho que nao temos que dar enfase neste assunto e sim, na condigao em que o 

jovem vive quando se encontra em regime fechado. Nao importa a maioridade penal, ja que 

qualquer jovem que saia dos centros destinados a menores. saira pior do que entrou. Temos 

que pensar em construir toda uma infra-estrutura para que, em primeiro lugar cada vez menos 

jovens tomem o caminho do crime e se tomarem, que a aplicagao das medidas socio-

educativas seja capaz de reintegrar o jovem na sociedade. \JfQQ CAMPUS DE SOUSA 

B I B L I O T E C A SETORIAL 
Total de entrevistados - 7 pessoas. 

file:///JfQQ
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3.1.2 Quadro I : Discursos da populagao a respeito da redugao da Maioridade Penal. 

Ideia 

Posigao Favoravel a redugao da 

Maioridade Penal 

Discursos dos sujeitos coletivos 

[...] nossos adolescentes estao numa fase de 

amadurecimento cada vez mais precoce [...] os 

adolescentes estao cada vez menos 

influenciaveis e cada vez mais conscientes de 

seus atos [...] quando me deparo com um menor 

infrator em flagrante de ato infracional, este de 

imediato, ja diz logo que e menor, que nada ira 

lhe acontecer, que logo estara solto [...] se sao 

capazes de 

decidir o destino de uma nagao, porque estes 

nao seriam responsaveis o bastante 

para escolher que caminho querem seguir 

[...] esses "criminosos' agem 

inconsequentemente, e sabem que nao serao 

punidos como um adulto [...] se um jovem de 

dezesseis anos e capaz de cometer tamanha 

crueldade tambem e capaz de pagar pelos seus 

crimes [...] com essa redugao poderia haver 

uma diminuigao nesses crimes, pois os jovens 

ficariam com medo de serem punidos mais 

severamente [...] jovens usam desse argumento 

que e uma forma da justiga passar a mao na 

cabega desses marginals [...] e preciso que a 

justiga trate isso com mais rigor [...]. 
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Entre os discursos colhidos a respeito da redugao da Maioridade Penal, observa-se 

que a maior parte dos entrevistados sao favoraveis a implementacao da medida. Os 

entrevistados que defendem a redugao. criticam a inimputabilidade dos adolescentes entre 

dezesseis e dezoito anos. alegando que estes tern total consciencia de seus atos e atacam a 

protegao do Estado para com os menores infratores. 

Os defensores da tese acreditam que a redugao e a opgao mais correta no controle da 

marginalidade entre adolescentes e a partir dessa mudanga, a violencia sera reduzida 

consideravelmente. 

3.1.3 Quadro I I : Discursos da populagao a respeito da nao Redugao da Maioridade Penal. 

Ideia Central Discursos dos sujeitos coletivos 

Posigao Contraria a redugao da 

Maioridade Penal. 

[...] Nao tern como jogar a responsabilidade de 

uma omissao do Estado e da Sociedade num 

individuo em formagao [...] 0 ECA preve sim 

sangoes para atos infracionais [...] nao se 

precisa de novas medidas e sim de cumprir as 

que existem [...] o adolescente esta em 

formagao [...] nao e a alternativa mais correta 

restringir o futuro de um jovem jogando-o num 

sistema prisional falido [...] se cadeia fosse 

bom. adultos nao cometeriam crimes [...] 

acredito que a criminalidade iria aumentar 

mais ainda [...] Nos brasileiros somos 

inteligentes e capazes de pensarmos em algo 

melhor para os nossos jovens [...] qualquer 

jovem que saia dos centros destinados a 

menores. saira pior do que entrou [...] nao 

temos que dar enfase neste assunto e sim, na 

condigao em que o jovem vive quando se 

encontra em regime fechado [...] temos que 
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construir toda uma infra-estrutura para que 

cada vez menos jovens tomem o caminho do 

crime [...] a aplicacao das medidas socio-

educativas seja capaz de reintegrar o jovem na 

sociedade [...]. 

Dentre os entrevistados contrarios a redugao da Maioridade Penal, verifica-se que 

estes defendem a condigao dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento e criticam a 

omissao do Estado e a precariedade do sistema prisional. Os opositores da medida acreditam 

que a redugao so ira aumentar a criminalidade, e a situagao tende a ficar ainda mais 

preocupante. 

Com base na analise dos quadros expostas acima, fica caracterizada as controversias 

acerca da redugao da Maioridade Penal. Os debates envolvem todas as categorias sociais e 

revelam que a solugao ainda esta longe de se tornar pacifica. 

Foram entrevistadas no geral sete pessoas, entre elas um estudante, um policial 

militar e uma professora de rede publica do Municipio de Sousa, todos apresentaram sua 

opiniao a respeito do tema e suas respectivas criticas. 

3.2 Argumentos Favoraveis e Contrarios a redugao da Maioridade Penal. 

Nos dias atuais a reforma penal e alvo de variadas opinioes e pontos de vista, uma 

vez que, dentre os profissionais e operadores do Direito, o tema poe a tona peculiaridades 

inerentes a seguranga publica e credibilidade social, no que diz respeito aos delitos juvenis. 

Desse modo, a reforma penal e vista por alguns profissionais da lei como uma 

alternativa eficaz no combate aos delitos juvenis, visto que o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente e tido como um instituto paternalista e protetor dos crimes praticados pelos 

menores delinqiientes, nao sendo esse instituto capaz de conter a violencia cometida pelas 

criangas e adolescentes. 

Entretanto. para outros profissionais do Direito, a redugao etaria penal e tida como 

uma opgao fadada a nao solucionar o problema da criminalidade juvenil. Pois segundo estes, 
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os dispositivos do Estatuto deveriam passar na verdade pelas devidas modificagoes que foram 

tratadas no capitulo anterior, visando entao disciplinar a atual situagao dos menores infratores. 

assegurando a responsabilizacao desses menores pelo ato criminoso cometido. assim como o 

respeito como sujeitos em desenvolvimento. 

Atualmente a questao da redugao da maioridade penal constitui objeto de mais de 

quinze projetos de lei em tramite no Congresso Nacional, sem que nenhuma votagao tenha 

sido finalizada; vejam as seguintes propostas de emenda a constituigao nesse sentido: 

1. Na Camara dos Deputados - PEC n° 171/93, de autoria do entao Deputado Federal 

Benedito Domingos (PP-DF). a qual foram anexadas outras dezesseis propostas. Propoe a 

redugao da maioridade penal para dezesseis anos de idade, exclusivamente pelo criterio 

biologico, onde nao e levada em consideragao a capacidade de discernimento do menor no 

momento do fato. 

2. No Senado Federal - PEC n° 18/99, apresentada pelo Senador Romero Juca 

(PMDB-RR), a qual propoe a aprovagao da medida de redugao da maioridade penal para os 

casos de crimes cometidos contra a vida ou o patrimonio, com violencia ou grave ameaga a 

pessoa. adotando-se o criterio biologico; e tambem o PEC n° 20/99. de autoria do entao 

Senador Jose Roberto Arruda (PSDB-DF), que ja foi objeto desse estudo, que institui a 

medida de redugao da maioridade penal para qualquer especie de crime, desde que constatado 

o amadurecimento intelectual e emocional do agente, na forma da lei, adotando-se dessa 

forma o criterio biopsicologico. 

Agora com base em todo o entendimento do Promotor de Justiga Thales Tacito 

Pontes Luz de Padua Cerqueira (2007. p. 41), serao analisados a seguir os principals 

argumentos favoraveis e contrarios a redugao da maioridade penal. 

3.2.1 Quadro I : Argumentos favoraveis a redugao da Maioridade Penal. 

Ideia Central Fundamentacao 

Principals Argumentos 

• Na atualidade. o adolescente possui um 

grau de discernimento maior do que 40, 50 

anos atras, tendo em vista o amplo acesso aos 

meios de comunicagao. 
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• O adolescente adquire capacidade civil 

plena aos dezoito anos de idade. podendo votar 

aos dezesseis, inclusive escolher o Presidente 

da Republica. Disso decorre que deve ser 

considerado capaz. tambem. para responder 

pela pratica de atos criminosos. 

• O crime organizado recruta adolescentes 

para suas agSes criminosas, em razao do 

estimulo a impun idade que representa a 

benevolencia das disposicoes contidas no ECA. 

• Na maioria dos casos, dentre as medidas 

socio-educativas (advertencia, obrigagao de 

reparar o dano, prestacao de servico a 

comunidade: liberdade assistida; insergao em 

regime de semi- liberdade e internagao), apenas 

a prestagao de servicos a comunidade e a 

internagao apresentam algum resultado. 

A materia em estudo e muito polemica. e vem suscitando intensos debates no 

Congresso Nacional. na ordem dos Advogados do Brasil e na sociedade civil organizada; 

entretanto inumeras pesquisas populares de opiniao publica ja foram realizadas e revelaram a 

intengao da maioria dos entrevistados favoravelmente a mudanga de idade para fins penais. 

Assim. a tese de redugao da maioridade penal conta com um forte apoio popular, constatando-

se em pesquisa realizada pela Folha de Sao Paulo no ano de 2006, na pesquisa "Data Folha*, 

que 84% dos entrevistados manifestaram concordancia com a tese. 

Portanto. com base em pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, com 1.017 juizes brasileiros. verificou-se que 57,4% sao favoraveis a imputabilidade 

penal aos dezesseis anos. como forma de amenizar a violencia. 

Um dos grandes nomes no mundo juridico que se mostra favoravel a redugao da 

maioridade penal e o ilustre penalista Mirabete (2003, p. 147), pois este afirma que 

atualmente ninguem pode negar que um jovem de dezesseis, dezessete anos. de qualquer 

classe social, tern hoje amplo conhecimento do mundo e condigoes de discernimento sobre a 

ilicitude de seus atos; assim. defende que esses jovens tern plena capacidade para responder 

penalmente pelos seus atos criminosos. 
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Dessa forma os favoraveis a redugao apresentam sua lista de argumentos com fulcro 

no quadro exposto acima. O primeiro deles e que a atual legislagao e ultrapassada, pois o 

jovem de dezesseis anos tern hoje muito mais acesso a informagao e condigoes de 

compreender se o ato que praticou esta ou nao dentro da lei; e tambem questionam o fato que 

se o jovem de dezesseis anos pode votar, por que nao poderia responder por seus crimes; alem 

disso, critica-se a punigao maxima prevista no Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), 

que preve nao mais que tres anos de internagao ate mesmo para jovens que cometem crimes 

com requinte de crueldade. 

A avaliagao dos defensores da tese da redugao da maioridade e de que o ECA 

protege em demasia o adolescente e estimula, na mesma medida, a pratica de crimes e a 

impunidade. 

3.2.2 Quadro I I : Argumentos Contrarios a redugao da Maioridade Penal. 

Ideia Central Fundamentacao 

Principals Argumentos 

• O discernimento do jovem infrator nao 

decorre da idade. portanto considerando-se 

que o jovem ainda nao tern a personalidade 

formada, o seu nivel de consciencia e 

inferior ao de um adulto delinquente. 

• Independente da idade que vier a ser fixada 

para configurar-se a imputabilidade penal, 

e certo que a violencia praticada por 

menores decorre de fatores de ordem 

social, economica, familiar etc. (ausencia 

de emprego; apelos desenfreados ao 

consumo; impunidade resultante do 

fracasso dos mecanismos de controle 

social; corrupgao nos orgaos publicos; falta 

de responsabilidade do Estado com a 

educagao integral de criangas e 

adolescentes, entre outros). 
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• Como o sistema penitenciario esta falido, a 

redugao da maioridade penal, de dezoito 

para dezesseis, favorecera a escola do 

crime, uma vez que o carater do 

adolescente nao esta totalmente formado. 

• Inimputabilidade nao significa impunidade, 

uma vez que o ECA preve medida de 

internagao, que consiste no recolhimento 

dos menores infratores no caso de cometer 

ato infracional. 

Dentre grandes politicos e juristas contrarios a redugao da maioridade penal, e 

possivel identificar dois nomes conhecidos. como o Presidente da Republica Luis Inacio Lula 

da Silva e a Ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie, que sao contrarios a 

aprovagao da medida nesse momento, pois argumentam que em regra. o jovem de dezesseis 

anos e um ser em formagao. e portanto incapaz de avaliar a gravidade dos atos que pratica. 

Entretanto, tambem contrario a redugao se mostrou o renomado Luis Flavio Gomes, 

pois comenta sobre a ineficacia do sistema carcerario brasileiro como meio de recuperagao e 

ressocializagao dos criminosos; sendo assim, nao acredita que a adogao dessa medida e a 

posterior colocagao desses menores infratores em presidios sera a decisao mais correta, tendo 

em vista que esses presidios sao atualmente as grandes escolas do crime. 

Dessa forma os criticos da redugao da maioridade tambem fundamentam suas 

argumentagoes. O primeiro argumento e que medida em questao trata apenas dos efeitos da 

violencia, sem atacar as reais causas da participagao do adolescente nos crimes, como a falta 

de acesso a educagao, o desemprego e a desagregagao familiar; outro argumento e que a 

mudanga, em vez de resolver o problema, so aumentaria a crise do sistema penitenciario 

brasileiro, abrindo espago para que os jovens fizessem uma especie de 'estagio* com 

criminosos mais experientes em presidios ja superlotados; e contestam tambem a critica de 

que nao ha punigao para os menores, visto que o ECA preve um rol de medidas socio-

educativas voltadas para a ressocializagao dos menores infratores. 

3.2.3 Conclusao acerca das divergencias. 
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Ate o momento nao existe opiniao pacifica a respeito da polemica objeto desse 

estudo; de um lado, existem aqueles que defendem a redugao da maioridade penal como saida 

contra a criminalidade crescente, de outro. aqueles que veem nela o agravamento de um 

problema; e enquanto isso, a populagao aguarda ansiosa uma posigao do Congresso Nacional 

sobre este tema que esta tao em evidencia nos ultimos tempos. 

No entanto. o que deveria esta em pauta na sessao legislativa nao era se a idade penal 

deveria ser reduzida ou nao. mas sim, a que poderia ser feito para se combater as causas da 

violencia praticada pelos menores. como proporcionar mais educagao, oportunidades de 

trabalho. laser a esses jovens, para que estes possam ter outras opgoes de vida e dessa forma 

nao desviem para o mundo do crime. 

Na realidade. propostas ja existem. o que esta faltando na pratica e atitude, vontade 

dos governantes para mudar essa situagao; pois so atraves da colaboragao entre o Estado, a 

sociedade e a familia pode-se vislumbrar um futuro mais humano para esses menores que 

estao perdidos na criminalidade. 

3.3 A Teoria da Co-Culpabilidade e a responsabilidade civil do Estado frente a violagao do 
dever de agir. 

O Estado e a ausencia de politica social, de investimentos e de atuagao para 

con*engao da marginalizagao em massa, cooperam para o crescimento da miseria e a pratica 

de infragoes. Evidencia-se entao, a responsabilidade da sociedade que nao possibilitou 

preparagao e qualificagao necessarias aos cidadaos para ingresso e manutengao no mercado de 

trabalho. possibilitando que estes se refugiem no mundo da criminalidade. 

As politicas sociais basicas de saude, educagao e seguranga estao muito aquem das 

necessidades das familias brasileiras, e as criangas e jovens, acostumados a encarar essa 

realidade desde muito cedo, sentem-se desiguais; comega assim a migragao desesperada 

desses meninos e meninas para as ruas. onde comegam a participar de uma realidade escura e 

violenta, que contrapoe-se totalmente as luzes de seus sonhos. 

Segundo dados divulgados pela Agenda de Noticias dos Direitos da Infancia 

(ANDI). a desigualdade social, a desestrutura familiar, falta de educagao, de saude e laser 

satisfatorios sao as grandes causas da violencia entre os jovens no Brasil. 
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Os atos de violencia. mais que um meio de satisfagao das necessidades materials, sao 

para os jovens. uma resposta a um sentimento de injustiga; dessa forma, a imensa 

desigualdade existente entre os segmentos sociais, onde uma minoria desfruta de privilegios 

inimaginaveis pela grande maioria de excluidos, ate mesmo do minimo necessario a uma 

existencia digna, contribui fortemente para um aumento dos indices de violencia. 

Diante das informagoes. observa-se que as criangas e adolescentes das ruas, recorrem 

a criminalidade em virtude da exclusao a que estao submetidos diariamente; estes menores 

sao punidos por praticarem atos de violencia, mas na realidade sao as verdadeiras vitimas da 

sociedade classista e do proprio Estado omisso. 

Em virtude da evolugao crescente dos indices de violencia praticada por menores, 

foram retomadas as discussoes sociais acerca da redugao da maioridade penal. Atualmente, o 

jovem menor de dezoito anos e considerado inimputavel para efeitos penais, e o criterio da 

imputabilidade esta voltado para a avaliagao da capacidade do individuo ser responsabilizado 

pela pratica ou abslengao de um ato. em virtude das suas condigoes psiquicas. 

A avaliagao da Culpabilidade de um determinado individuo no momento em que este 

comete um crime, consiste em uma analise muito subjetiva, visto que trata de um juizo de 

reprovagao do ato e nao da personalidade do sujeito. Sendo assim, e possivel constatar que um 

sujeito acusado pela pratica de um ilicito. integrante de dado contexto social, sofre influxos do 

ambiente em que se encontra inserido e das condigoes a que esta submetido. 

Nas palavras de Zaffaroni (1999. p. 85), a Culpabilidade e um conceito de carater 

normativo, que se funda no fato que o sujeito podia fazer algo distinto do que fez, e que, nas 

circunstancias, lhe era exigivel que o fizesse. Entretanto, a necessidade da correta avaliagao 

da Culpabilidade esta vinculada a existencia de tres pressupostos: Imputabilidade (capacidade 

de entender o carater ilicito do fato e de determinar-se com esse entendimento; a agente deve 

ter total controle sobre sua vontade); Potencial Consciencia da Ilicitude (conhecimento 

concreto da ilicitude do fato no momento da agao ou omissao); e Exigibilidade de Conduta 

Diversa (expectativa social de um comportamento diferente daquele que foi adotado pelo 

agente). A ausencia de qualquer um desses pressupostos, impede a aplicagao da sansao penal. 

Com base na situagao atual. surge a Teoria da Co-culpabilidade, que visa estabelecer 

a parcela de responsabilidade do Estado Social - na medida em que nao cumpriu seu papel de 

garantidor das prestagoes materials minimas para uma existencia digna, no caso de um 

determinado ilicito penal praticado por um individuo que teve suprimidas todas suas 

possibilidades de insergao social. 



66 

Eugenio Raul Zaffaroni e defensor da Teoria da Co-culpabilidade, pois entende o 

renomado doutrinador que existem sujeitos que possuem menor ambito de determinacao e 

estao condicionados as causas sociais. Logo, nao e possivel atribuir estas causas apenas aos 

sujeitos, deve a sociedade tambem assumir sua parcela de responsabilidade. 

O referido autor propos a Culpabilidade pela Vulnerabilidade, onde determina que o 

nivel de vulnerabilidade e fornecido pela situagao em que se colocou o sujeito, produzida por 

dois fatores: a) A posigao ou estado de vulnerabilidade possui carater social, pois corresponde 

ao grau de risco ou de peri go que a pessoa corre so por pertencer a uma classe, grupo, estrato 

social, minoria, etc. e (b) O esforgo social para a vulnerabilidade possui carater individual, 

pois e o grau de perigo ou risco em que a pessoa se coloca em razao de um comportamento 

particular. 

Quanto maior a posigao de vulnerabilidade da pessoa, menos autonomia ela tera para 

a realizagao do injusto penal; assim. a posigao ou estado de maior vulnerabilidade dara origem 

a um baixo nivel de culpabilidade pela vulnerabilidade, porque o esforgo pessoal para a 

vulnerabilidade por parte da pessoa nao e muito elevado. 

Na verdade a Co-Culpabilidade consiste na evidenciagao e reconhecimento da 

parcela de responsabilidade atribuivel a sociedade. diante da pratica de infragoes penais por 

individuos excluidos do processo de insergao social, a que foram sonegadas minimas 

perspectivas. Assim a sociedade passa a ter o dever de assegurar a todos os cidadaos os 

subsidios necessarios para uma sobrevivencia digna, caso contrario, instiga os a serem 

criminosos. pois muitas vezes sao seres humanos compelidos pela miseria, com precaria 

situagao economica, e quase inexistente formagao intelectual ou escolar, denotando o fracasso 

da sociedade e do Estado. 

Na pratica quando as condigoes de existencia social adversas deixam de ser a 

excegao transitoria para ser a regra constante da vida das massas miserabilizadas, o crime 

passa a ser uma das unicas respostas que essas pessoas podem dar para a sociedade, 

correspondendo a uma valvula de escape em busca da sobrevivencia. Sendo assim, quando os 

meios de informagao ou os politicos se referem aos 'marginals' estao. na quase totalidade das 

vezes, se referindo a delinquencia oriunda das classes inferiores. omitindo o fato de que os 

grandes vitimadores na realidade. sao a fome, a desnutrigao. o descaso com a saude, 

insalubridade e os crimes de colarinho branco; ou seja, transfere-se o foco e a 

responsabilidade para o 'marginal*, onde e visivel que a responsabilidade cabe ao Estado. que 

tern o dever de agir, devendo criar mecanismos para garantir aos jovens condigoes de uma 

vida digna. para que nao recorram ao mundo do crime como unica alternativa. 
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Diante disso, destaca-se que e dever e responsabilidade do Estado zelar pela protecao 

dos direitos fundamentals; visto que, os direitos fundamentals sao pressupostos elementares 

de uma vida humana livre e digna. Portanto a Co-Culpabilidade vem estabelecer um dever de 

agir inerente ao Estado Social, no sentido de garantir uma existencia digna a todos os 

cidadaos (mediante a concretizacao dos direitos fundamentals) e, partindo da violagao desse 

dever (condicao preexistente ao injusto penal praticado), verificar se existe ou nao nexo 

causal entre essa conduta omissiva do Estado e o delito praticado pelo agente desprovido de 

oportunidades de insergao social; 

Em outras palavras, o reconhecimento da co-culpabilidade da sociedade em 

determinado fato delituoso corresponde em afirmar que o Estado Social efetivamente nao 

cumpriu seu papel de garantidor dos direitos fundamentals, violando um dever de agir 

estabelecido constitucionalmente. 

Dessa forma, a configuragao de um nexo de causalidade entre a referida omissao do 

Estado (violagao do dever de agir) e a ocorrencia do dano (resultado do delito praticado pelo 

agente que teve suprimida todas as possibilidades de uma existencia digna), torna 

juridicamente sustentavel o dever do Estado em ressarcir o prejuizo sofrido pela vitima. 

Portanto a imposicao de eventual necessidade do Estado em reparar os prejuizos 

sofridos pela vitima do delito materializaria a responsabilidade estatal, nao de forma 

simoolica, mas atraves de uma indenizacao de carater pecuniario. Essa pena pecuniaria teria 

dupla finalidade. punir o Estado pela violagao de seu dever de agir e ressarcir os prejuizos da 

vitima, que nao tern onde busca-lo. em razao da miserabilidade de seu agressor. 

Na realidade. a medida da co-culpabilidade corresponde a um dos meios disponiveis 

pelo Poder Judiciario para estabelecer o real tratamento isonomico entre as pessoas. 

observando a desigualdade material existente entre os grupos sociais da sociedade; assim, os 

aspectos sociais que envolvem as circunstancias de vida do sujeito devem ser mensurados na 

aplicagao da pena, no caso de o magistrado identificar uma relagao razoavel entre a omissao 

estatal em disponibilizar ao individuo mecanismos de potencializar suas capacidades e o fato 

danoso por ele cometido. 

Dessa forma, a co-culpabilidade, isto e, a responsabilidade solidaria entre o agente e 

a sociedade (Estado) permite a aplicagao de uma atenuante generica da pena, conforme artigo 

66 do Codigo Penal, quando diz que a pena podera ser atenuada em razao de circunstancia 

relevante. anterior ou posterior ao crime. 

Assim sendo, o sujeito que sem condigoes de trabalho, sem oportunidades de ensino 

de qual idade, sem estrutura familiar adequada e oprimido pelo meio social se encontra em 
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uma situagao de grande relevancia; sendo assim, em virtude do contexto em que vive, da falta 

dos recursos basicos que sao direitos de todo cidadao tern direito a aplicagao da atenuante. 

Para finalizar os comentarios, destaca-se a grande evolugao no que diz respeito a 

responsabilidade do Estado voltada aos direitos inerentes aos cidadaos. A sociedade vive em 

um constante processo evolutivo, devendo a dogmatica juridica tentar acompanhar essa 

evolugao, visando sempre atender as expectativas do meio social; assim, tendo em vista a 

evolugao do homem e do Estado, a teoria da Co-Culpabilidade representa uma evolugao 

teorica no sentido de dar maior protegao ao individuo diante do poder punitivo, bem como 

atriuuir maiores deveres/obrigagoes ao Estado, no sentido de dar maxima efetividade aos 

principios juridicos. 

Enfim, a Teoria da Co-culpabilidade trouxe uma visao significativa da 

responsabilidade solidaria entre o agente infrator e a sociedade como meio influenciador na 

formagao dos individuos, criador de oportunidades e divisor de riquezas. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Os questionamentos a respeito da 'Redugao da Maioridade Penal* continuam sendo 

alvo de imensas discussoes, em virtude do amadurecimento precoce dos jovens e do 

crescimento nos indices de violencia infanto-juvenil, nota-se um forte clamor das classes 

populares influenciadas pela imprensa favoravelmente a adogao da medida. 

No entanto, a midia transmite informagoes desprovidas de qualquer analise apurada 

dos dados concretos, visto que ficou comprovado segundo estatisticas divulgadas pela ONU, 

que apenas 10% dos delitos sao praticados por crianga ou adolescente, onde na atualidade o 

Brasil se destaca nao pelos crimes cometidos pelos jovens. mas praticados contra eles. 

Foram observadas na pesquisa as principals 'causas da violencia', tais como a 

desigualdade na distribuigao de renda, a desestrutura familiar, evasao escolar, uso de drogas, 

dentre outros fatores que impulsionam o aumento da criminalidade entre os adolescentes, e 

ficou evidente que essa questao e de interesse coletivo exigindo a implantagao de politicas 

publicas voltadas ao combate desses fatores de risco. 

Restou demonstrado que as controversias em torno dessa polemica nao sao recentes 

na historia brasileira. e ao longo do tempo e possivel constatar uma tendencia a enxerga-la 

como um instrumento suficiente e necessario no combate a criminalidade. 

Os defensores e opositores dessa tese apoiam-se na critica ao Estatuto da Crianga e 

do Adolescente. enquanto os primeiros atribuem a ele o status de diploma moderno, 

inspirador da legislacao de varios paises. os ultimos defendem a ideia de que se trata de um 

codigo normativo ornamental, visto que suas metas nao sao passiveis de realizagao e 

garantem aos menores infratores a certeza de impunidade. 

Na realidade nao e correto condenar o ECA, pois este contempla as medidas socio-

educativas e assegura todas as condigoes legais para a sua aplicabilidade. O problema e que o 

Estado nao esta devidamente aparelhado para aplicar essas medidas, pois embora existam 

inumeros projetos. falta vontade e atitude dos governantes. 

Entretanto, a melhor proposta seria tornar eficaz o ECA, atraves de uma agao 

contundente do Estado voltada a questao da infancia e juventude, visando resguardar a carater 

pedagogico das medidas. na busca de garantir a ressocializagao e reeducagao do jovem 

infrator; desse modo nao resta duvida que nao e o estatuto que provoca a impunidade, mas 

sim a falta de agao do estado. 

UFCG- CAMPUS DE SOUS4 

B I B L I O T E C A S E T O R I A L 
s 
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Apesar de todo o descaso do poder publico com relacao aos menores infratores, 

fonun verificados alguns exemplos praticos desenvolvidos no Brasil que comprovaram 

resultados positivos na aplicagao das medidas socio-educativas que se adaptaram as 

determinates do Estatuto. assim ficou constatado que a problematica tern solugao. 

A Redugao da Maioridade Penal implica ainda na colocagao de adolescentes menores 

de dezoito anos em presidios superlotados, onde estara submetido a tratamento desumano. 

condigoes precarias de higiene, saude e ainda ficarao sujeitos ao controle das facgoes 

criminosas; tendo em vista essa triste realidade no sistema carcerario brasileiro, esta muito 

claro que este se mostra extremamente deficiente para a ressocializagao dos menores 

infratores, que se tornariam ainda mais violentos e perigosos. 

Diante dos dados observados no trabalho e notavel que essa nao e a saida adequada, 

portanto, como conseqiiencia do aumento da marginalidade entre os jovens, nao resta duvida 

que a decisao mais correta e reivindicar que o estatuto passe por algumas alteragoes, 

garantindo que o menor seja responsabilizado proporcionalmente a sua conduta, mas 

des'acando sempre o respeito aos seus direitos como pessoa em desenvolvimento. 

O trabalho teve como foco demonstrar a realidade da maioria dos jovens brasileiros, 

especialmente aqueles pertencentes as classes inferiores, privados de oportunidades e 

excluidos socialmente. retratando a ineficacia na aplicabilidade das medidas socio-educativas 

no acompanhamento dirigido aos menores infratores e a precariedade do sistema penitenciario 

no processo de ressocializagao dos apenados. 

Foram feitas criticas ao destaque que e atribuido a polemica objeto desse estudo, 

visto que representa apenas uma estrategia dos politicos e dos meios de comunicagao para 

desviar a atengao da sociedade, atribuindo a estes menores a imagem de 'criminosos 

violentos'. quando na realidade tentam ocultar as verdadeiras causas da violencia, fugindo 

assim de suas responsabilidades, ou seja. de uma situagao que requer uma atengao especial; 

neste contexto, foi abordada a Teoria da Co-Culpabilidade, que visa atribuir ao Estado a 

responsabilidade civil pelos crimes praticados por aqueles menores que foram privados de 

conligoes dignas de sobrevivencia, se refugiando para a marginalidade como unica 

alternativa. 

Enfim, analisando a questao em debate sob o aspecto social, chega-se a conclusao 

que o problema da violencia no Brasil, agravado pela delinquencia juvenil, nao depende 

essencialmente de novas leis punitivas, mas sim de projetos sociais que promovam educagao. 

lazer. cultura. emprego. salarios justos. planejamento familiar e muitos outros. 
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Dessa forma, cabe ao Estado e a sociedade tomar consciencia que a solugao para 

reduzir a criminalidade infanto-juvenil nao depende da aplicagao de medidas muito rigidas, a 

exemplo da lei de Crimes Hediondos. que nada alterou nos indices de violencia, na pratica 

devem voltar-se para combater as causas da marginalizagao e a partir dessas medidas. os 

adc'escentes principalmente os mais pobres. terao novas oportunidade para viverem no meio 

social como cidadaos de bem. 
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