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R E S U M O 

Consta ta -se a existencia de uma onda de v io lenc ia, e m escala progress iva, onde 
mui tas vezes a culpa e at r ibu ida ao menor infrator. Esta monogra f ia tern c o m o 
objet ivo anal isar a ef icacia das med idas soc io-educat ivas e sua apl icabi l idade, bem 
como trazer a resposta de que a so lucao no comba te a cr imina l idade, em especia l 
nos g randes cent ros urbanos, nao passa pela reducao da idade de imputabi l idade 
penal hoje f ixada em 18 anos . A lguns setores, em especia l a mid ia , dao tanta en fase 
a proposta da reducao da maior idade penal que induzem a opin iao publ ica a crer 
que seria a so lucao magica na prob lemat ica da seguranga publ ica, capaz de 
devo lver a paz social tao a lmejada por todos. A l inha pr incipal do a rgumento e de 
que cada vez mais adul tos se servem de ado lescentes como " longa manus " de suas 
agoes cr iminosas, e que isso impede a efet iva e ef icaz agao pol icial. Out ros re tomam 
o a rgumen to do d iscern imento , que o j o v e m pode votar aos 16 anos e que hoje tern 
acesso a um sem numero de in formagoes que prec ip i tam seu precoce 
amadurec imen to . Nesse contexto, desenvo lveu-se um longo es tudo a respei to dessa 
po lemica e demons t ramos o porque de se rmos contrar ios a Redugao da Maior idade 
Pena l . Esta anal ise propoe, como fo rma de d iminu igao de cr imes comet idos por 
menores , a apl icagao ef icaz das no rmas que ve rsam sobre a s i tuagao do menor 
infrator e sua dev ida responsabi l izagao, nao se fazendo necessar ia a cr iagao de 
novas leis, pois e las ja ex is tem, restando apenas serem e fe t ivamente cumpr idas . 

P a l a v r a s - c h a v e : med idas soc io-educat ivas. imputar. aspec tos sociais. 



A B S T R A C T 

The ex is tence of a v io lence wave is ver i f ied, in progress ive scale, where a lot of 
t imes the fault is at t r ibuted to the smal lest of fender. This monog raph has as object ive 
ana lyzes the ef fect iveness of the par tner-educat iona l measu res and his/her 
appl icabi l i ty, as wel l as to br ing the answer that the solut ion in the combat to the 
cr iminal i ty, especia l ly in the great u rban centers , it doesn ' t go by the reduct ion of the 
age of penal to imputab le today fas tened in 18 years . S o m e sect ions, especia l ly the 
media , they give so much emphas is to the proposa l of the reduct ion of the penal 
major i ty that you/ they induce the publ ic op in ion to have faith that it wou ld be the 
magic so lut ion in the publ ic safety 's p rob lem, capab le to return the social peace so 
longed for by al l . The main line of the a rgument is that more and more adul ts are 
served as ado lescents as " long m a n u s " of their cr iminal act ions, and that that 
impedes the ef fect ive and effect ive act ion po l i ceman. Others re take the a rgument of 
the d iscernment , that the youth can vote for to the 16 years and that today has 
access to one wi thout number of in format ion that precipi tate his/her precoc ious 
r ipening. To proceed w e will deve lop a long study regard ing that cont roversy and w e 
wil l show the reason of w e be contrary the Reduct ion of the Penal Majori ty. Tha t 
analys is p roposes as form of decrease of cr imes commi t ted by minor the ef fect ive 
appl icat ion of the norms that you/ they turn on the smal lest of fender 's s i tuat ion and 
his/her o w e d to make responsib le, therefore it is not done necessary the creat ion of 
other laws, because they a l ready exist, but they are not indeed accomp l i shed . 

W o r d - k e y : par tner-educat iona l measures , to imputab le , social aspec ts . 
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I N T R O D U Q A O 

O presente Traba lho de Conc lusao de Curso - T C C foi e laborado para 

apresentagao ao curso de Graduacao em Direi to na Un ivers idade Federal de 

Camp ina Grande -PB , como parte dos requis i tos para ob tencao do t i tu lo de Bachare l 

em Direito. 

Este t rabalho tern como objet ivo apresentar a l gumas cons ideracoes 

acerca da poss ive l redugao da maior idade penal , uma vez que esta no o rdenamen to 

jur id ico e cons iderada at ing ida aos dezoi to anos , o que signi f ica dizer que os 

menores , an tes de comple tar essa idade, sao cons iderados pena lmente 

in imputave is , f i cando sujei tos, caso prat iquem a lgum il icito penal , a legis lagao 

especia l (Estatuto da Cr ianga e d o Ado lescen te - ECA) , con fo rme d isposto nos 

ar t igos 228 da C F , 27 do CP e 104 do ECA. 

Pre tende-se explorar o es tudo para anular a i lusao da impun idade , que 

por sua vez tera exi to a comegar por uma apl icagao ef icaz das med idas soc io-

educat ivas , v i sando a recuperagao dos ado lescentes infratores, e, por consegu in te , 

a preservagao da seguranga publ ica. E a inda na m e s m a perspect iva , apresentar 

uma contr ibu igao para a desconst rugao do mi to da impun idade , haja v ista que os 

me ios de comun icagao ve icu lam d iar iamente in formagoes sem respa ldo e m dados 

concre tos . 

E impor tante fr isar que esse quadro de v io lencia que se esta obse rvando 

u l t imamente esta in t imamente v incu lado com outros fatores, pr inc ipa lmente sociais e 

pol i t icos que d e v e m t a m b e m ser cons iderados , uma vez que cont r ibuem d i re tamente 

com o ag ravamen to desse quadro . T o d o s esses fatos d e v e m ser ques t ionados e, 
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por esse mot ivo, deve-se repensar as med idas soc io-educat ivas que, quando 

ap l icadas cor re tamente , sao um meio ef icaz de recuperacao social . 

Foram ut i l izados para e laboragao deste es tudo os me todos da 

observagao, onde fo ram apl icados a ten tamente os sent idos a um objeto, a f im de 

que se possa, a partir do m e s m o , adquir i r conhec imen tos e in formagoes prec isas. O 

metodo histor ico, par t indo do pr inc ip io de que as atuais fo rmas de v ida socia l , as 

inst i tuigoes e os cos tumes tern o r igem no passado. A pesquisa descr i t iva que 

consist iu no es tudo espec i f i co de de te rm inados jovens infratores, desc revendo suas 

caracter is t icas, ou seja, o seu perf i l . E por f im a pesquisa bibl iograf ica que foi 

baseada e m legis lagao, doutr ina, jur isprudenc ia , ar t igos e internet. 

No cap i tu lo 1 ira ser dev idamente es tabe lec ido o verdade i ro papel da 

Culpabi l idade na teoria Geral do Direito Penal , conce i tuando tal ins t i tu te c o m o 

t a m b e m , descrever as tres teor ias que nor te iam e ten tam melhor expl ica- lo. 

No segundo cap i tu lo se fara a d i ferenga ent re a in imputabi l idade e a 

impun idade , mos t rando que apesar de se rem in imputave is , os jovens sao s im 

responsab i l i zados por todos os atos infracionais que v ie rem a cometer . 

E m segu ida , no capi tu lo 3, ira ser es tabe lec ido o verdade i ro papel do 

Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te , como, a impor tanc ia das Med idas Soc io-

Educat ivas , para a responsabi l izagao de jovens . 

Por f im, no ul t imo capi tu lo , sera cobrado do Estado imp lementagoes , 

agoes, para a dev ida apl icagao do ECA, e t a m b e m mostrar -se-a ao papel da 

Soc iedade em cobrar estas med idas , por parte do Estado. 



C A P I T U L O 1 D A C U L P A B I L I D A D E , C O N C E I T O E E V O L U Q A O D E 

S U A S T E O R I A S 

A culpabi l idade e de ex t rema impor tanc ia para a teoria geral do Direito 

Pena l , nao apenas porque func iona como caracter is t ica do cr ime ou pressupos to da 

pena, segundo o en tend imento que se achar cab ive l , mas , ce r tamente por ser um 

e lemento ex t remamente abstrato e, na maior ia das vezes , dif ici l de determinar , 

sendo esta a pr incipal razao da m e s m a func ionar c o m o objeto de in terminaveis 

d iscussoes entre os Doutos . 

1.1. DA C U L P A B I L I D A D E 

O concei to de culpabi l idade ate hoje intr iga os ma is respei taveis jur is tas 

do mundo , que, no intuito de determinar o verdadei ro papel desse j u i zo de 

reprovacao na Teor ia Geral do Direito Pena l , t ravam in terminaveis debates . 

Longe de se tornar paci f ico, o adequado papel da cu lpabi l idade e 

apon tado a t raves de d iversas teor ias, que, na maior ia das ocas ioes , encon t ram-se 

d ispersas pelos Compend ios de Direito Pena l , uma vez que cada dout r inador 

apresenta d i fe rentemente suas ideias e seus a rgumen tos nesse sent ido. 

Por consequenc ia , a pesquisa a respei to do tema se torna ex t remamen te 

di f icul tosa, mas d e v e m o s fr isar que se trata de um dos mais cur iosos e in teressantes 
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temas que o Direi to Penal guarda, sem falar no seu grau de impor tanc ia , haja vista 

que cor responde a um i tem da parte geral do Cod igo Pena l , do qual todo o restante 

encont ra-se na dependenc ia . 

1.2. T E O R I A S E C O N C E I T O DA C U L P A B I L I D A D E 

O Estado, a pena e a cu lpabi l idade f o r m a m conce i tos d inamicos inter-

re lac ionados. Dessa fo rma, uma concepcao de Estado cor responde uma de pena e 

uma de cu lpabi l idade, e esses concei tos modi f i cam-se de acordo com a real idade 

viv ida por uma soc iedade. Para uma melhor c o m p r e e n s a o da sancao pena l , 

necessar io faz-se que se leve em cons ideracao o mode lo soc io -economico e a 

fo rma de Estado que se desenvo lve esse s is tema sanc ionador . 

Ressal te-se que e m decorrenc ia dessa inter-relagao entre esses tres 

inst i tutos, com a evo lugao da fo rma de um de te rminado Es tado , muda-se t a m b e m o 

Direito Pena l , nao apenas em seu piano gera l , mas , t a m b e m , e m cada um de seus 

concei tos fundamenta ls . 

Por conseq i ienc ia disso, pode-se af i rmar que o conce i to do ju izo de 

reprovagao e ex t remamente dependen te do m o m e n t o pol i t ico, social e ate cul tural 

que um de te rm inado Estado v ive. 

E m razao dessa d inamica, o concei to de cu lpabi l idade apresenta d iversas 

teor ias que fo ram cons t ru idas no intuito de melhor expl icar tao to rmen toso inst i tuto, 

sendo a partir de en tao , ana l isadas pau la t inamente . 
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1.2.1. T E O R I A P S I C O L O G I C A DA C U L P A B I L I D A D E 

Desde o desaparec imento da responsab i l idade objet iva, observada 

pr inc ipa lmente no Direi to Penal da Ant igu idade, passou-se a ter uma maior 

p reocupagao no sent ido de se ap l icarem sangoes somen te ao h o m e m causador do 

resul tado lesivo, cujo evento danoso poder ia ter ev i tado. 

A partir desse momen to , entao, fa la-se em uma responsab i l idade 

subjet iva, na qual se nota a impresc ind ive l necess idade de se apurar a "cu lpa" do 

autor da conduta . 

Para que fosse imputada de te rminada inf racao a um sujei to, a partir de 

entao, imper iosa seria a real izagao de uma profunda anal ise no sent ido de se 

determinar a ausenc ia ou presenga da vontade ou da previsibilidade por parte do 

autor na prat ica do fato danoso . 

Por forga desses dois e lementos , dois impor tan t i ss imos conce i tos ju r id ico-

penais fo ram const ru idos : o do lo (vontade) e culpa stricto sensu (previs ib i l idade). 

Ca lcada nestes concei tos, surgiu a t radic ional teor ia que v isa dar um 

en tend imento tecn ico de cu lpab i l idade, conhec ida na dout r ina penal c o m o Teor ia 

Psico logica da Culpab i l idade. 

Essa corrente doutr inar ia en tende que o j u i zo de reprovagao reside na 

relagao ps lqu ica do autor com o seu fato; a culpa e o nexo ps ico log ico que liga o 

agen te ao evento , ap resen tando-se o dolo e a culpa stricto sensu como espec ies da 

cu lpabi l idade. Essa teor ia tern por f undamen to a teor ia causal ou natural is t ica da 

agao. 
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E pac i f ico na doutr ina que as insuf ic iencias dessa teor ia sao notor ias. O 

grande equ ivoco que ela apresenta , o ponto crucial bombardeado pelos penal is tas, 

e o fa to da m e s m a reunir o dolo e a culpa stricto sensu como fo rmas da 

cu lpabi l idade. Na teor ia ps icologica, o ponto de ident idade entre o dolo e a culpa e a 

relagao ps iqu ica entre o autor e o resul tado, uma vez que na culpa inconsc iente nao 

se observa essa prev isao de resul tado por parte do sujei to at ivo, nao havendo , 

consequen temen te , qua lquer l iame psicologico entre este e o even to danoso . 

Os atos humanos sao pena lmente re levantes somente quando contrar iam 

a norma pena l . O dolo e a cu lpa, em si mesmos , que ex is tem em todos os atos 

vo luntar ios que resul tam num dano , indub i tave lmente , nao caracter izam a 

cu lpabi l idade se a conduta nao for cons iderada reprovavel pela lei pena l , se ass im o 

fosse, o in imputavel t a m b e m agiria cu lpave lmente , pois, o menor e o doen te menta l 

t a m b e m sao capazes de agir com von tade . A cu lpa e exc lus ivamente normat iva , 

baseada no ju izo que o mag is t rado faz a respei to da possib i l idade de antev isao do 

resul tado, sendo, dessa fo rma, imposs ive l de um concei to normat ivo (culpa) e um 

concei to ps iqu ico (dolo) se rem espec ies de um m e s m o denominador c o m u m . 

Por todos esses mot ivos, a teor ia e m questao foi fo r temente combat ida 

pelos dout r inadores penais, resu l tando em seu total f racasso. 

1.2.2. T E O R I A P S I C O L 6 G I C O - N O R M A T I V A DA C U L P A B I L I D A D E 

Essa corrente doutr inar ia teve seu in ic io a partir dos es tudos de Frank, 

em 1907, que, p reocupado com a imposs ib i l idade do dolo e da culpa se rem 
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espec ies de cu lpabi l idade, passou a invest igar entre eles um Name n o r m a t i v e Este 

pe rcebeu que ex is tem condutas do losas nao cu lpaveis . 

O sujei to que mata em es tado de necess idade age do losamente , no 

en tando , sua conduta nao e cu lpavel , v isto que , d iante da inexig ib i l idade de outro 

compor tamen to , a acao nao se torna reprovave l . Diante d isso, chega-se a conc lusao 

de que tanto e m casos do losos como nas s i tuagoes em que o sujei to age com culpa, 

o e lemento caracter izador da cu lpabi l idade t a m b e m e a reprovabi l idade. 

A cu lpab i l idade, a partir de en tao , passa a ter um conce i to comp lexo , 

ap resen tando nao somente o dolo e a culpa c o m o e lementos const i tut ivos, m a s 

t a m b e m uma nova caracter is t ica, a reprovabi l idade. 

Nesse ensejo , pode-se dizer que, a essenc ia da culpabi l idade esta na 

reprovacao que se faz ao agente por sua mot ivagao contrar ia ao dever . O j u i zo de 

reprovabi l idade ja nao teria por fulcro apenas a von tade , e m seu sent ido pu ramen te 

natura l is t ico, c o m o a teor ia psicologica acred i tava, m a s s im a vontade reprovave l , ou 

seja, a von tade que nao dever ia ser. 

A inda de acordo com essa teor ia, o do lo e a cu lpa stricto sensu, enquan to 

Names ps ico log icos entre o autor e o fato, d e v e m ser va lo rados normat i vamente . 

Deve-se fazer um ju i zo de censura sobre a conduta e, baseado nessa anal ise, 

aquela somen te sera il icita se, nas c i rcunstanc ias, se pudesse exigir do agente um 

compor tamen to de acordo com o direi to, inc id indo, nesse caso , o outro e lemento da 

cu lpabi l idade, que e a reprovabi l idade. 

Embora tal teor ia tenha s ido aceita por inumeros penal is tas e por meio da 

m e s m a se tenha observado um grande avango na teor ia da cu lpab i l idade, essa 

corrente doutr inar ia peca por a lguns defei tos que t a m b e m fo ram encon t rados na 

doutr ina ps icologica e que a inda pers ist i ram na presente teor ia. 
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O ponto pr incipal de cri t ica a essa corrente e a p resenca do dolo, a inda, 

como e lemento da cu lpabi l idade, pois como ja foi di to para essa teor ia, o dolo e um 

e lemento ps icologico que deve sofrer um ju izo de va lo racao, sendo, desta fo rma, 

inconceb ive l do m e s m o estar presente como e lemento da cu lpab i l idade que e um 

f e n o m e n o normat ivo e, se a cu lpabi l idade e um fenomeno normat ivo , seus 

e lementos t a m b e m d e v e m ser normat ivos. 

1.2.3. T E O R I A N O R M A T I V A P U R A DA C U L P A B I L I D A D E 

Apo iada na teor ia f inal ista e p reocupada com de te rminadas co locagoes 

fe i tas pela teor ia ps ico log ico-normat iva a respei to da cu lpabi l idade, surgiu uma nova 

teor ia que visa a dar uma nova exp l icacao para o que rea lmente vem a ser a 

reprovabi l idade. 

A teoria normat iva pura da cu lpabi l idade parte do pressuposto de que o 

f im da conduta , e lemento intencional da agao, e inseparavel da propr ia agao. 

A o pegar-ser o dolo, por exemplo , sabe-se que este e a consc ienc ia do 

que se quer, e a vontade de real izar o t ipo; sem esse e lemento , sem duv ida 

nenhuma , nao se tera um fato t ip ico do loso. Ora , a ausenc ia do dolo nao impl ica 

somen te na e l iminagao da culpabi l idade pelo que o sujei to prat icou, mas el imina o 

fa to t ip ico propr iamente di to, pois o f im da conduta (vontade de prat ica- la) esta tao 

l igado a esta, de fo rma que, face a inobservanc ia de uma, a out ra , sequer, exist i ra. 

A cu lpabi l idade, por sua vez, nao se reveste, c o m o pre tende a doutr ina 

t radic ional , da caracter is t ica psicologica. E um puro j u i zo de valor, puramente 
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normat iva , nao tendo nenhum e lemento psicologico, sendo, por isso m e s m o , 

insuscet lve l de ter o dolo c o m o um de seus e lementos . 

Foi baseado nesses precei tos que a teor ia em es tudo veio a combater a 

corrente ps ico log ico-normat iva, que, equ ivocadamente , co locava o dolo e a culpa 

como e lementos da cu lpabi l idade. 

Dessa fo rma, fo ram ret i rados os e lementos an im icos subjet ivos (dolo e 

culpa stricto sensu) dos e lementos do ju izo de reprovacao, passando aque les a 

per tencerem a conduta , f i cando a cu lpabi l idade, segundo a teoria em ques tao , com 

os segu in tes e lementos : a) imputab i l idade; b) ex ig ib i l idade de conduta d iversa e c) 

potencia l consc ienc ia da i l icitude. 



C A P I T U L O 2 I N I M P U T A B I L I D A D E D I F E R E N T E D E I M P U N I D A D E 

Existe um er roneo pensamen to em nossa soc iedade, que os j ovens nao podem ser 

responsab i l i zados pelos atos infracionais que v ie rem a cometer , pois o Estatuto da 

Cr ianga e do Ado lescen te pro tege e acober ta as agoes de l i tuosas infanto- juveni l . Ira 

ser dev idamen te exp l icado ao longo deste cap i tu lo , que os j ovens sao 

responsab i l i zados por es tes atos infracionais, pois, apesar de se rem in imputave is 

d iante da legis lagao penal , o ECA vem regulamentar , e ao m e s m o tempo punir es tas 

agoes comet idas por es tes jovens . 

2 . 1 . I N I M P U T A B I L I D A D E 

Segundo o dout r inador Damas io E. de Jesus: 

"Imputar e atribuir alguem a responsabilidade de alguma coisa. A 
imputabilidade penal consiste no conjunto de condicoes pessoais que dao 
ao agente capacidade para Ihe ser juridicamente imputada a pratica de um 
fato punivel", 

Ass im , in imputabi l idade e a incapac idade para apreciar o carater i l icito do fato ou de 

determinar -se de acordo com essa aprec iagao. Se a imputabi l idade cons is te na 

capac idade de en tender e de querer , pode estar ausen te porque o indiv iduo, por 

ques tao de idade, nao a lcangou de te rminado grau de desenvo lv imen to f is ico ou 

ps iqu ico, ou porque existe em concreto uma c i rcunstanc ia que a exc lu i . Fala-se, 
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entao , e m in imputab i l idade. Destar te, pode-se entao segu ramen te af i rmar que a 

imputabi l idade e a regra; a in imputabi l idade, a excecao . Todo indiv iduo e imputave l , 

salvo quando ocorre uma causa de exc lusao. 

O art. 26 , caput, do Cod igo Penal Brasi le i ro trata da in imputabi l idade por 

doenca menta l ou desenvo lv imen to menta l incomple to ou re tardado. 

In imputavel e o agen te que por doenca menta l ou desenvo lv imen to 

menta l incomple to ou retardado, nao possui , ao t e m p o da prat ica do fato, 

capac idade de entender o seu carater i l icito ou de de terminar -se de acordo com 

esse en tend imento . 

De acordo com o art. 27, os menores de 18 anos de idade sao 

"pena lmente in imputave is , f icando sujei tos as normas es tabe lec idas na legis lacao 

espec ia l " . A menor idade penal const i tu i causa de exc lusao da imputab i l idade, 

encon t rando-se abrang ida pela expressao "desenvo lv imento menta l incomple to" (art. 

26 , caput ) . Tra ta-se de uma presuncao absolu ta de in imputabi l idade que faz c o m 

que o meno r seja cons iderado como tendo um desenvo lv imen to menta l incomple to 

e m decorrenc ia de um criterio de pol i t ica cr iminal . Ass im , impl ic i tamente, a lei 

es tabe lece que o menor de 18 anos nao e capaz de en tender as normas da v ida 

social e de agir con fo rme esse en tend imento . E cons iderado imputave l aque le que 

comete o fato t ip ico aos pr imeiros m o m e n t o s do dia e m que comple ta 18 anos, 

pouco impor tando a hora exata do nasc imento . 

Nao se pode negar que o j ovem de 16 e 17 anos , de qua lquer meio 

social , tern hoje amp lo conhec imento do m u n d o e cond icoes de d iscern imento sobre 

a i l icitude de seus atos. Entretanto, a reducao d o l imite de idade no direito penal 

c o m u m representar ia um ret rocesso na pol i t ica penal e peni tenciar ia brasi leira e 

criaria a p romiscu idade dos jovens com de l inquentes con tumazes . 
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A idade de 18 anos e um l imite razoavel de to lerancia recomendado pelo 

Seminar io Europeu da Ass is tenc ia Socia l das Nacoes Un idas , de 1949, em Paris. 

2.2 I M P U N I D A D E 

Segundo o Novo Dic ionar io Aure l io , " impun idade e es tado de (ser) 

impune" , ou seja, que escapa ou escapou a pun icao; que nao e ou nao foi cast igado. 

O ado lescente com menos de dezoi to anos e in imputave l , mas nao 

impune, pois e responsab i l i zado por seus atos e responde por eles con fo rme o 

Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te e m seu cap i tu lo de med idas soc io-educat ivas . 

As med idas soc io-educat ivas, seme lhan tes as penas cr iminals , se d iv idem 

e m : a adver tenc ia , a l iberdade assist ida, a semi - l iberdade (para casos de infragoes 

cons ideradas leves ou med ias ) e a in ternagao por per iodos de ate tres anos (em 

casos de infragoes graves) . O que tern fa l tado e von tade de apl icar as leis. Adu l tos , 

cr iangas e ado lescentes , sendo pessoas des igua is , nao podem ser t ra tadas de 

mane i ra igual , e pr incip io const i tuc ional , t ratar de fo rma des igual os des igua is . 

A legis lagao brasi le i ra, por exemplo , f ixa a responsab i l idade penal juveni l 

a partir dos 12 anos. A cr ianga (menos de doze anos) f ica isenta de 

responsab i l idade. E encaminhada ao Conse lho Tutelar, es tando sujeita a med idas 

protet ivas com intervengao adminis t rat iva no seio da fami l ia , submetendo-se pais ou 

responsave is a restr igoes e penas impostas pela Just iga. Quan to aos ado lescentes 

(doze a dezoi to anos ) ha responsab i l idade penal juven i l . 
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Nao se deve confundi r in imputabi l idade c o m impun idade , tem-se que os 

ado lescentes respondem frente ao Estatuto r espec t i ve porquanto sao imputave is 

d iante daque la lei. 

Aos ado lescentes (12 a 18 anos) nao se pode imputar (atr ibuir) 

responsabi l idade frente a legis lacao penal c o m u m . Todav ia , e poss ive l atr ibuir 

responsab i l idade, aos m e s m o s , com base nas no rmas do Estatuto propr io, 

respondendo ass im pelos del i tos que pra t icarem, submetendo-se a med idas soc io-

educat ivas , de inescond ive l carater penal espec ia l . 

Diante do exposto , ve-se que os meno res infratores respondem pelos 

seus atos, nao sendo ass im, impunes . Na verdade o que tern fa l tado e a 

von tade , por parte das autor idades competen tes , de apl icar as leis. 



CAfTULO 3 O ESTATUTO DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

E AS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Este capi tu lo ira tratar dos Estatuto da Crianga e do Ado lescen te , e as Med idas 

Soc io-Educat ivas , sua falta de apl icabi l idade, m a s sua impor tanc ia , c o m o med ida 

repressora , m a s ao m e s m o tempo, sua p reocupagao em reeducagao e 

ressocia l izagao dos j ovens infratores. 

3.1 O E S T A T U T O DA CRIANQA E DO A D O L E S C E N T E (ECA) 

C o m relagao ao Estatuto da Crianga e do Ado lescen te - ECA, a inda 

podemos constatar a lgumas s i tuagoes inus i tadas, qua is se jam, o desconhec imen to 

e a nao apl icagao da lei que foi cr iada com o intuito de garant i r um m in imo de 

d ign idade as cr iangas e ado lescentes e para o que se teve de estabe lecer como 

pr ior idade abso lu ta e integral o a tend imento de suas necess idades de educagao, 

saude, lazer, fami l ia , cultura (art igo 227 , "caput", da Const i tu igao Federal e art igo 4°, 

paragrafo unico, do Estatuto da Crianga e Ado lescen te - ECA) . 

Nao se consegu iu implantar as pol i t icas bas icas de a tend imento as 

cr iangas, ado lescen tes e suas fami l ias ; nao se reconheceu a necess idade de uma 

in tervengao posit iva na real idade social para mudanga do presente contexto, cada 

vez mais decaden te e indiv idual ista; e, pr inc ipa lmente, os que sao responsave is por 

garant i r os direi tos bas icos das cr iangas e ado lescentes , na g rande maior ia , nao 
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sabem o que fazer, o quanto fazer, o porque fazer, para quern fazer, e os dema is , 

nao responsave is , nao s a b e m por que , mas cr i t icam e a f i rmam que a lei (ECA) 

apenas es tabe leceu direi tos as cr iangas e aos ado lescen tes , a f i rmando ser ela a 

responsave l pelo aumen to da evasao escolar, pelo uso de drogas , pela prost i tu igao, 

pela cr imina l idade. 

E certo que o ECA a inda nem teve "opor tun idade de demons t ra r para o 

que veio" e ja se fala na possib i l idade de mudanga da refer ida norma, pr inc ipa lmente 

no que se refere a responsabi l izagao pena l , com a redugao da idade e 

in imputabi l idade pena l , hoje es tabe lec ida em 18 anos (art igo 27 do cod igo penal) . 

Por in formagoes mui tas vezes equ ivocadas , mui tos a inda tern a v isao 

u l t rapassada de que os meno res nao podem ser responsab i l i zados pelos seus atos, 

mas , embora se jam in imputave is f rente ao Direito Penal C o m u m , os ado lescentes 

sao imputave is d iante das no rmas da lei espec ia l , o Estatuto da Cr ianga e do 

Ado lescen te . A s s i m , respondem pena lmente , em fungao do ni t ido carater retr ibut ivo 

e soc io-educat ivo das respect ivas med idas . 

O Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te reconhece a cr ianga e o 

ado lescente nao mais com o objeto de medida tutelar com a lguem que merece um 

a c o m p a n h a m e n t o , uma protegao, no sent ido de dominagao , inc lusive pela falta de 

iniciat iva e m que se encont ra . 

O E C A v e m regu lamentar uma d isposigao const i tuc ional que reconhece 

do is pr inc ip ios fundamenta l s e m relagao a popu lagao infanto- juveni l : a protegao 

integral e a pr ior idade abso lu ta , pr inc ip ios estes que nao podemos deixar passar em 

branco, uma vez que ga ran tem as cr iangas e ado lescen tes di re i tos impor tantes e 

impresc ind ive is a seu desenvo lv imen to e educagao. 
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O pr imeiro ora c i tado, e o da protegao integral que tanto t emos ouvido nos 

me ios de comun icagao, quando d izem: "a pol ic ia nao pode prender o ado lescente 

violento. . ." ; A protegao integral e aquela que se ouve , por vezes , a l gumas 

autor idades do s is tema de just iga e ate seguranga publ ica a f i rmando que e 

imposs ive l voce dar combate a v io lencia juveni l porque o Estatuto e manobra 

venc ida. Nao . O Estatuto, e le e manobra de protegao, porque ele e pensado nao so 

para ques tao do de l inquente, do ado lescente em confronto com a Lei, daque le que 

u l t rapassa a l inha da lei pena l . 

A nova legis lagao menor is ta em vigor desde 1990 ve io a proteger, 

in tegra lmente, a cr ianga ate 12 anos de idade e o ado lescente entre 12 e 18 anos e, 

excepc iona lmente , os menores na fa ixa etar ia entre 18 e 21 anos , assegurando- lhes 

todos os direi tos fundamenta ls inerentes a pessoa humana , que deverao ser 

respe i tados, pr ior i tar iamente nao so pela fami l ia , pela soc iedade, c o m o t a m b e m pelo 

Estado, sob pena de responderem pelos danos causados . 

Esse Dip loma Menor is ta de termina sangoes aos ado lescentes que 

prat icam cr imes graves, enderegando-os a co lon ias correc ionais com fu lcros de 

ressocia l izagao. 

Q u a n d o o menor ingressa numa esco la cor rec iona l , recebe o rotulo de 

infrator, de de l inquente ou de marginal e sai de la com m in imas chances de mudar 

de v ida . A soc iedade tern medo de le e, por tanto, nao Ihe da opor tun idades . Na 

inst i tuigao ele espec ia l iza-se como ladrao, porque percebe que ao ser des l igado nao 

tera outra a l ternat iva. A repressao imposta a ele pelo apare lho ju r id ico estatal nao 

a lcanga o papel ret i f icador esperado , ao contrar io, incrementa a inda ma is suas 

habi l idades infratoras. 
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O E C A traz especia l a tencao a esse p rob lema, es tabe lecendo p rog ramas 

de re insergao dos menores no conv iv io social e no mercado de t rabalho; m a s que, 

todavia, tais esperangas mor rem na letra fria e esquec ida da lei, uma vez que a 

vontade pol i t ica nacional fecha os o lhos para tal assunto , p e r m a n e c e n d o ass im uma 

estrutura arca ica, ant iga e fa lha, pois nao ha operac iona l izagao das no rmas 

menor is tas em p rog ramas de in tegragao dos menores marg ina l i zados ao meio 

social , o que signi f ica mui tas vezes a unica opor tun idade de es tabe lecer projeto de 

v ida d igna e, a t raves do levan tamento da auto-es t ima, exerc i tar potencial inerente 

dir ig ido a soc iabi l idade e c idadania dos nossos infratores. Consequen temen te estes 

que nada f a z e m para melhorar esse quadro tr iste e desesperador em que es tao 

imerg indo nossos jovens , vem propor a soc iedade med idas incoerentes e 

i r responsaveis para encobr i r suas i r responsabi l idades e descaso para com nossos 

jovens . 

T rans fo rmar a vontade f icta da lei (ECA) e m real idade palpavel chega a 

beirar uma "utopia" , se observa rmos a nossa vol ta o es tado de penur ia e ca lamidade 

das inst i tuigoes brasi le i ras, e ivadas de agentes cor ruptos e sem suf ic ientes para 

mudar a v ida de mi lhares de cr iangas e ado lescentes que cont inuarao a por-se a 

m a r g e m do apare lho estata l . 

A ap l icabi l idade do Estatuto, nao resta duv ida , torna-se um pouco dif ici l , 

p r inc ipa lmente no que per tence a pol i t ica de a tend imento aos menores (ECA, art .86 

e ss.) , pois falta comprom isso dos o rgaos publ icos da Admin is t ragao, seja a nivel 

munic ipa l , estadual ou federa l . 

O E C A resgata a qua l idade de sujei to de direi to inerente a todo ser 

humano , inc lusive a cr ianga e ao ado lescente , ate en tao t ra tados como s imples 
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objetos de in tervencao, com apenas um direi to, qual seja o de res ignacao diante das 

med idas ap l icadas, t idas c o m o educat ivas e ressoc ia l izadoras. 

3.2 D A S M E D I D A S S 6 C I O - E D U C A T I V A S 

A abo rdagem do tema relat ivo as med idas soc io-educat ivas opor tuniza a 

uma ser ie de ref lexoes. Mas, nao se tern duvida de sua impor tanc ia , estas que tern 

por f inal idade a reeducacao e re in tegracao a soc iedade aque les jovens que 

come te ram a lgum ato infracional . 

O Estatuto preve dois g rupos dist intos de med idas soc io-educat ivas , o 

g rupo das med idas soc io-educat ivas em meio aberto, nao pr ivat ivas de l iberdade 

(Adver tenc ia , Reparacao do Dano, Prestacao de Serv igos a Comun idade e 

L iberdade Assist ida) e o grupo das med idas soc io-educat ivas pr ivat ivas de l iberdade 

(Semi- l iberdade e Internagao). 

A s med idas soc io-educat ivas apl icaveis ao ado lescente , no caso de 

prat ica de ato infracional , es tao previs tas no art. 112 do Estatuto. 

E m pr ivagao de l iberdade encont ram-se , em maior ia, ado lescentes 

autores de atos infracionais graves, com vio lencia a pessoa e grave ameaga , como 

p o r e x e m p l o : Estupro, Latroc in io, Homic id io , Roubo . 

Os ado lescentes pr ivados de l iberdade nao per fazem 5 % daque les que 

respondem a processos nas Varas da Infancia. N inguem, salvo raras excegoes, 

inicia sua "carreira" de l inquencia l pelo f im. Antes do homic id io , antes do roubo, an tes 

do latrocin io, via de regra, em 9 0 % dos casos, houve outra infragao. Mais leve. 
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Preocupamos-nos demas iadamen te com as med idas soc io-educat ivas pr ivat ivas de 

l iberdade e esquecemos das med idas soc io-educat ivas em meio aberto. 

Uma boa rede de a tend imento , um bem est ru turado programa de 

L iberdade Ass is t ida ou de Prestagao de Serv igos a C o m u n i d a d e e capaz de prevenir 

a in ternagao. Ha falha grave no s is tema de a tend imento em meio aberto e a 

consequenc ia imedia ta disso e o inchamento do s is tema de pr ivagao de l iberdade. 

Este, por seu turno, por ausenc ia de invest imentos, de dec isao pol i t ica, tern s ido 

causa de v io lencia e a tentados aos direi tos humanos . 

3.2.1 DA N A T U R E Z A JURID ICA DAS M E D I D A S S O C I O - E D U C A T I V A S 

£ inegavel que o Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te constru iu um novo 

mode lo de responsabi l izagao do ado lescente infrator. Incorporou a Doutr ina da 

Protegao Integral, p romovendo o entao "menor", para uma nova categor ia jur id ica, 

passando-o a condigao de sujei to do processo, conce i tuando cr ianga e ado lescente , 

es tabe leceu uma relagao de direito e dever, observada a condigao especia l de 

pessoa e m desenvo lv imento , reconhec ida ao ado lescente . 

A s s i m , o E C A impoe sangoes aos ado lescentes autores de ato infracional 

e que a apl icagao destas sangoes sao aptas a interferir, l imitar e ate supr imir 

temporar iamente a l iberdade dos jovens , ha que se dar dentro do dev ido processo 

legal , sob pr inc ip ios que sao ext ra idos do direito penal , do garan t ismo jur id ico, da 

o rdem const i tuc ional que assegura os direi tos de c idadania. 
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Somente havera med ida soc io-educat iva se ao ado lescente est iver sendo 

at r ibu ida a prat ica de uma conduta t ip ica. A inda ass im, para sofrer a agao estatal 

v isando a sua soc io-educagao, havera de esta conduta ser reprovavel , ser 

ant i jur id ica. Nao havera ato infracional , se sua conduta nao for cu lpave l , ou seja, se 

Ihe for inexigfvel conduta d iversa, poder ia, quern sabe, o j o v e m necessi tar de 

a lguma med ida de protegao, como o a c o m p a n h a m e n t o e or ientagao temporar ios , 

mas jama is sera dest inatar io de uma med ida soc io-educat iva se o seu agir, fosse ele 

pena lmen te imputave l , seria insuscept ive l de reprovagao estata l . 

E inegavel que as med idas soc io-educat ivas cons t i tuem um 

sanc ionamen to estata l , tanto que somen te o Judic iar io pode impor med ida soc io-

educat iva , m e s m o nos casos e m que esta venha a ser concer tada pelo Minister io 

Publ ico e m sede de remissao. 

Nao se pode olv idar que o descumpr imen to injust i f icado e re i terado de 

med ida soc io-educat iva anter io rmente imposta pode sujei tar o ado lescente a 

pr ivagao de l iberdade, nos te rmos do art. 122, III, do ECA. Ora, m e s m o e m uma 

med ida soc io-educat iva em meio aberto tern o ado lescente sob sua cabega esta 

espada do Estado. E indiscut ivel , pois, o carater afl it ivo desta impos igao. 

A in imputabi l idade penal do ado lescente , t razida em c lausula petrea por 

nossa Const i tu igao federal em seu art. 228, signif ica f undamen ta lmen te a 

insubmissao do ado lescente por seus atos as pena l izagoes previstas na legis lagao 

penal , o que nao o isenta de responsabi l izagao e sanc ionamento . 

3.2.2 D A S M E D I D A S S 6 C I O E D U C A T I V A S EM E S P E C I E 
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Sao seis as Med idas Soc io-Educat ivas , a adver tenc ia , a obr igacao de reparacao do 

dano causado , a pres tacao de servigo a comun idade , a l iberdade assist ida, o reg ime 

da semi - l iberdade e a in ternagao, e serao observadas pau la t inamente a partir desse 

momen to . 

3.2.2.1 DA A D V E R T E N C I A 

O Estatuto da Cr ianga e do Ado lescente es tabe lece em seu art igo 115 

que a adver tenc ia consist i ra em admoes tagao verbal , que sera reduz ida a te rmo e 

ass inada. 

A pr imeira med ida observada pelo E C A e j us tamen te a "adver tenc ia" , e m 

seu art igo 112, I. Nada mais e do que uma "conversa, um dia logo" do ado lescente 

infrator com o ju iz ou com o promotor de just iga, na presenga dos pais ou a lgum 

responsave l e que deve ser p romov ida em aud ienc ia e reduz ida a te rmo. 

Tern ass im, a adver tenc ia , a f inal idade de fazer o ado lescente 

compreender a g rav idade da conduta prat icada, bem como as consequenc ias que 

teve ou que poder ia ter t ido aquela sua agao. 

Para a apl icagao das demais med idas , e essencia l a prova, tanto da 

mater ia l idade c o m o da autor ia, nao sendo suf ic ientes meros indic ios, mas , para a 

adver tenc ia , basta a prova de mater ia l idade e indic ios de autor ia, para que essa seja 

ap l icada. C o m essa med ida prevalece o carater educat ivo ao puni t ivo e, e ap l icada 

na prat ica de atos infracionais cons iderados leves e o seu proced imento nao 
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necessi ta de contradi tor io. E m espec ia l , deve ser ap l icada aos ado lescentes 

inf ratores pr imar ios. 

3.2.2.2 D A O B R I A Q A O DE R E P A R A R O D A N O 

Prescreve o Estatuto em seu art igo 116: 

Em se tratando de ato infracional com reflexoes patrimoniais, a autoridade 
podera determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, 
promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuizo da vitima. 
Paragrafo Unico. Havendo manifesta impossibilidade, a medida podera ser 
substituida por outra adequada. 

Essa med ida e imposta ao ado lescente que prat icou um ato infracional 

com ref lexos pat r imonia is , entao esse podera ser obr igado a reparar o dano causado 

a v i t ima pela rest i tu icao da coisa subt ra ida , pelo respect ivo ressarc imento ou por 

outra al ternat iva compensator ia . 

Essa med ida tern por objet ivo desper tar no ado lescente infrator a nocao 

de responsab i l idade pelo ato prat icado e a ideia de que todo dano causado a ou t rem 

deve ser ressarc ido. Sua f inal idade e essenc ia lmente educat iva , pois, a t raves de 

uma impos igao, faz-se com que o ado lescente reconhega a i l ici tude do seu ato, bem 

como garante a v i t ima a reparagao do dano sofr ido e o reconhec imen to de que os 

ado lescentes sao s im responsab i l i zados pelos seus atos. 

BIBLIOTECA SETORIAL 
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A prestagao de servigos a comun idade cons is te na real izagao de tarefas 

gratui tas de interesse geral e fe tuadas pelo ado lescente por um per iodo nao super ior 

a seis meses , e m ent idades ass is tencia is , hospi ta is, esco las e out ros 

es tabe lec imentos congeneres , bem c o m o em p rog ramas comuni ta r ios ou 

governamenta is , devendo ser ap l icada de acordo com a grav idade do ato infracional 

prat icado, c o m o bem estabe lece o art igo 117 do ECA. 

Art. 117. A prestagao de servigos comunitarios consiste na realizagao de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por periodo nao excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congeneres, bem como em programas comunitarios ou 
governamentais. 
Paragrafo unico. As tarefas serao atribuidas conforme as aptidoes do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante Jornada maxima de oito horas 
semanais, aos sabados, domingos e feriados ou em dias uteis, de modo a 
nao prejudicar a freqiiencia a escola ou a Jornada normal de trabalho. 

Essa med ida tern como objet ivo a ressoc ia l izagao do ado lescente infrator 

a t raves dessas tarefas que Ihe sao incumbidas. 

D e v e m ser cumpr idas durante Jornada m a x i m a de oito horas semana is , 

aos sabados , domingos e fer iados ou em dias uteis sempre levando e m 

cons ideragao nao at rapalhar esse ado lescente e m suas responsab i l idades com a 

escola ou Jornada normal de t raba lho do ado lescente , devendo a inda ser sempre 

rea l izadas de acordo com a apt idao do ado lescente . 
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3.2.2.4 D A L I B E R D A D E A S S I S T I D A 

A l iberdade assist ida consiste no a c o m p a n h a m e n t o , aux i l io e or ientagao 

do ado lescente infrator, v isando sua in tegracao fami l iar e comuni tar ia , essa med ida 

so sera apl icada quando se mostrar a ma is adequada ao caso c o n c r e t e 

C o m o d ispoe o ar t igo 118 do ECA; 

Art. 118. A liberdade assitida sera adotada sempre que se afigurar a medida 
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1°. A autoridade designara pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 
qual podera ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2°. A liberdade assistida sera fixada pelo prazo minimo de seis meses, 
podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituida por 
outra medida, ouvido o orientador, o ministerio publico e o defensor. 

Essa med ida possibi l i ta ao ado lescente o cumpr imen to e m l iberdade, 

jun to a sua fami l ia , po rem sob o contro le s is temat ico d o Ju izado e da Comun idade . 

Ta lvez, por isso, seja uma med ida muito defend ida pelos especia l is tas e jur is tas. 

A duragao m in ima desta med ida e de seis meses , podendo ser 

pror rogada, revogada ou m e s m o ser subst i tu ida por outra med ida , a lei nao traz o 

prazo max imo de sua apl icagao, devendo ass im ser ap l icada enquanto houver 

necess idade . 

A l iberdade assist ida parte do pr inc ip io de que no contex to social do pais , 

nao basta vigiar o menor , como se faz em outros pa ises, sendo necessar io , 

sobre tudo, dar- lhe assis tencia sob var ios aspec tos , inc lu indo ps icoterapia de suporte 
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e or ientagao pedagog ica , encam inhando ao t rabalho, a prof iss ional izagao para o 

ado lescente e p romogao social para a sua fami l ia . 

3.2.2.5 DO R E G I M E DE S E M I L I B E R D A D E 

Depois da internagao, a med ida da semi- l iberdade e a mais restri t iva de 

l iberdade. Esta permi te que os ado lescentes infratores t raba lhem e es tudem durante 

o dia e se reco lham a uma ent idade espec ia l izada a noi te, ass im sendo, a semi -

l iberdade cons is te na internagao em es tabe lec imento adequado , c o m real izagao de 

a t iv idades externas, sendo obr igator ia a esco lar izagao e a prof iss ional izagao do 

ado lescente , como tao bem d ispoe o art igo 120 do ECA: 

Art. 120; O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o inicio, 
ou como forma de transicao para o meio aberto, possibilitada a realizagao 
de atividades externas, independentemente de autorizagao judicial. 
§ 1°. E obrigatorio a escolarizagao, devendo, sempre que possivel, ser 
utilizados os recursos existentes na comunidade. 
§ 2°. A medida nao comporta prazo determinado, aplicando-se, no que 
couber, as disposigoes relativas a internagao. 

Pode ser apl icado c o m o med ida inicial, ou c o m o t rans igao da in ternagao 

para a l iberdade, e com relagao a sua duragao, o Estatuto nao f ixa prazo 

de terminado, devendo ass im ser ava l iado o d e s e m p e n h o do ado lescente duran te 

seu cumpr imen to . Todav ia , nao podera durar mais que t res anos . 

Infe l izmente essa med ida , apesar de mui to in teressante, nao vem sendo 

mui to ut i l izada, uma vez que pressupoe a ex is tencia de "casas espec ia l i zadas" para 

receber esses ado lescen tes infratores. Entretanto, sabemos que nosso pa is a inda 
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se encont ra d is tante de a tender tal necess idade , quer seja pela falta de recursos 

para a sua apl icagao, quer seja por fal ta de p rog ramas pol i t icos espec i f i cos para 

essa area. 

Paulo Lucio Noguei ra (1993, p. 169) ressalva que: 

Nao temos prisoes suficientes, casas de albergado, recolhimento de 
menores e abrigos de velhos, e demais predios indispensaveis, previstos 
em diversas leis, justamente pela falta de interesse dos homens publicos e 
dos governantes (...). Os proprios legisladores tern conhecimento de nossa 
realidade ao promulgarem determinada lei, mas assim mesmo a aprovam, 
conscientes de que nao sera devidamente cumprida, o que concorre para 
que seja desmoralizada, tornando-se inexequivel. 

3.2.2.6 DA I N T E R N A Q A O EM E S T A B E L E C I M E N T O E D U C A C I O N A L 

Por pr ivar o ado lescente infrator de sua l iberdade, p o d e m o s cons iderar 

essa med ida c o m o sendo a mais severa de todas as med idas soc io-educat ivas . Por 

ass im ser cons iderada, somente pode ser imposta e m casos mais graves e de 

ex t rema necess idade . Ass im m e s m o , a inda devera obedecer aos pr inc ip ios da 

brev idade, excepc iona l idade e do respei to a cond igao pecul iar de pessoa e m 

desenvo lv imento . 

Esta prevista no art igo 121 do ECA: 

Art. 121. A internagao constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos 
principios de brevidade, excepcionalidade e respeito a condigao peculiar de 
pessoa em desenvolvimento. 
§ 1°. Sera permitida a realizagao de atividades externas, a criterio da equipe 
tecnica da entidade, salvo expressa determinagao judicial em contrario. 
§ 2°. A medida nao comporta prazo determinado, devendo sua manutengao 
ser reavaliada, mediante decisao fundamentada, no maximo a cada seis 
meses. 
§ 3°. Em nenhuma hipotese o periodo maximo de internagao excedera tres 
anos. 
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§ 4°. Atingido o limite estabelecido no paragrafo anterior, o adolescente 
devera ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade 
assistida. 
§ 5°. A liberagao sera compulsoria aos 21 anos de idade. 
§ 6°. Em qualquer hipotese a desinternacao sera precedida de autorizagao 
judicial, ouvido o Ministerio Publico. 

Para Rober to Barbosa A lves (2005, p. 93): 

Os objetivos fundamentals da internagao devem ser o de prevengao, para 
que nao se instale definitivamente a inadaptagao; e o de reestruturagao da 
personalidade do adolescente, para alcangar um adequado grau de 
maturidade pessoal que permita a vida em sociedade atraves de atividades 
educativas, laborais e de lazer. 

A med ida de in ternagao nao compor ta prazo de te rminado e sua 

manu tengao deve ser real izada a cada seis meses , e em nenhuma hipotese, po rem, 

o per iodo m a x i m o de internagao devera u l t rapassar t res anos . 

A internagao de te rminada para uma suposta reeducagao, in fe l izmente, 

cont inua sendo real izada em lugares que a ten tam, aber tamente , nao apenas contra 

o propr io ideal da reeducagao, como t a m b e m contra as fo rmas mais e lementa res de 

respei to a d ign idade humana . Por tudo isso e que o Estado a cons idera c o m o a 

ul t ima al ternat iva do s is tema e procura suger i r - lhe um carater em inen temen te soc io-

educat ivo, educagao , fo rmagao prof iss ional e lazer, para permit i r ao ado lescente um 

papel const rut ivo na soc iedade. 

O art igo 122 do E C A traz o rol taxat ivo de apl icagao dessa medida: 

Art. 122. A medida de internagao somente podera ser aplicada desde que 
nao haja outra medida mais adequada, quando: I - tratar-se de ato 
infracional cometido mediante grave ameaga ou violencia a pessoa; II - por 
reiteragao no cometimento de outras infragoes graves; III - por 
descumprimento reiterado e injustificavel da medida anteriormente imposta, 
caso em que, a internagao nao podera ser superior a tres meses. 
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Por f im, e in teressante ressaltar que a in ternagao devera ser cumpr ida e m 

ent idade exc lus iva para ado lescentes , em local dist into daque le des t inado ao abr igo, 

obedec ida r igorosa separagao por cr i ter ios de idade, comple igao f is ica e grav idade 

da infragao, con fo rme es tabe lece o art igo 123 do ECA. 



C A P I T U L O 4 O D E V E R DO E S T A D O E O PAPEL DA S O C I E D A D E 

O Estado tern o dever de estabe lecer c o m o pr ior idade absoluta a dev ida 

apl icagao do E C A como sua med idas , e resta a Soc iedade,cobrar e t a m b e m fazer 

seu papel , pois como d ispoe o art igo 267 da Const i tu icao Federa l , esta t a m b e m 

possui responsabi l idade sobre a popu lacao infanto- juveni l 

4 . 1 . DO D E V E R DO E S T A D O 

O Estado foi cr iado para tornar poss ive l a conv ivenc ia socia l . Desde en tao 

vem-se subst i tu indo a von tade indiv idual por aque la que vise o bem estar da 

co let iv idade, que deve ser expressada pelo Estado. O prob lema surge quando o 

Es tado comega a agir emoc iona lmen te . Nesses casos , o poder Estatal une-se a 

intolerancia indiv idual , f o rmando uma comb inagao das mais per igosas. Foi ass im 

com a Lei dos Cr imes Hed iondos . A ocorrenc ia de cer tos c r imes desper tou a ira de 

uma ala poderosa da soc iedade e o Estado, cedendo as pressoes que sof reu, 

incorporou o sent imento de intolerancia das pessoas , compreens ive l nos seres 

humanos , mas inacei tavel nas leis. C o m isso a Lei 8 .072/90 nao foi suf ic iente e 

ef icaz para d iminui r ou cessar os c r imes hed iondos , pelo contrar io, con t inuam a 

assustar a populagao, es tando hoje abso lu tamente em voga e m nossos jo rna is e 

revistas. Ass im , sob o aspec to socia l , resta ao Es tado e a soc iedade tomar 
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consc ienc ia de que a ques tao esta e m combate r as causas da marg ina l izacao e da 

cr iminal idade infanto- juveni l e nao os seus efei tos, uma vez que estes, s e m 

soluc ionar aque las , perdurarao. 

O Estado deve cumpr i r o precei to do art. 227 da Const i tu icao Federal que 

reza o seguinte: 

"e dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianga e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saiide, a 
alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, 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, discriminagao, 
exploragao, violencia, crueldade e opressao". 

Sob o aspec to ju r id ico-pena l , o p rob lema esta e m tornar ef icaz o Estatuto 

da Cr ianga e do Ado lescen te , a t raves de uma agao con tunden te do Estado, 

apare lhando-se para, en f im, apos seis anos , recebe- lo e en tender o seu carater 

pedagog ico c o m o unica fo rma de ressocia l izar e reeducar o j o v e m infrator. Cabe ao 

Es tado vol tar-se para o p rob lema e tornar p leno o cumpr imen to da med ida soc io-

educat iva , com a dest inagao de ve rbas suf ic ientes para ta l , e a soc iedade cobrar 

esta agao, pois e a inercia estatal que gera a crenga no meno r que ele e impune , por 

estar sob a guar ida do E C A e nao sujei to ao Cod igo Pena l . V i m o s que isto nao e 

ver id ico. 

Deste modo , o Estatuto nao provoca a impun idade , mas s im a falta de 

agao do Estado. A o contrar io, e uma legis lagao moderna que se af ina com as 

tendenc ias in ternac ionais , nao so de protegao ao menor , m a s de sua repressao 

quando o m e s m o se torna infrator, obse rvando as garant ias const i tuc ionais e o 

dev ido p rocesso legal . 
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Q u e o Es tado assegure pr imeiro os direi tos da cr ianga e do ado lescente 

previs tos no E C A e depois , quiga, tera a lguma moral para falar em responsabi l idade 

indiv idual e al terar a lei. 

4.2. DO P A P E L DA S O C I E D A D E 

A soc iedade cobra muito pouco do Estado. A o contrar io, querem solugoes 

imediat is tas, tais como esta da redugao da menor idade pena l , c o m o se isto fosse 

sanear o p rob lema. 

Sao mui to poucos os segmen tos da soc iedade que ques t ionam as causas 

do a u m e n t o da cr imina l idade infanto- juveni l , sobre tudo entre os mais abas tados . A o 

contrar io, f azem pressao nos legis ladores para, absu rdamen te , reduz i rem a idade 

apta a habi l i tagao para 16 anos , esquecendo-se que isto somen te benef ic iara o 

j o v e m rico, que podera ter um ve icu lo para dirigir, sem contar os p rob lemas que 

poderao, da i , advir. Um ve icu lo e uma a rma ate nas maos de adul tos i r responsaveis , 

que dira nas maos de ado lescentes notor ios pela sua imatur idade nesta ques tao . 

Sao ado lescentes que " fu r tam" para uso os ve icu los dos pais para faze rem os 

f a m o s o s "pegas" . 

Dai , nota-se qua is sao as pr ior idades socia is , ou melhor , daque les 

segmen tos que tern poder e forga sobre os par lamentares . 

A imprensa , c o m o se nao bastasse, na maior ia das vezes , somen te 

d ivu lga o que e conven ien te no m o m e n t o , f o rmando op in ioes e r roneas sobre a 

ques tao , sobre tudo no que concerne a falsa ideia de que o Estatuto da Cr ianga e 

Ado lescen te e um meio de protegao ao menor , sem char deveres para o m e s m o e 

sem dotar -se de med idas para coibir o compor tamen to infrator. Ass im , cr i t icam que 
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esta legis lagao protege o menor , mas , todavia, e m b a r c a m no so f isma de que a 

m e s m a nao protege a soc iedade. 

U m exemp lo de como a imprensa, mui tas vezes , se uti l iza de me ios 

e r roneos de t ransmit i r suas mensagens , e acaba por fo rmar op in ioes insensatas e 

i r responsaveis , foi o que acon teceu c o m o caso do men ino Joao Hel io, no Rio de 

Janei ro , caso es te que chocou o Brasi l e o m u n d o , m a s que , nao pode ser 

obse rvado iso ladamente ; quantos aspec tos socia is e pol i t icos envo lve ram a a tuacao 

del i tuosa daque les ado lescentes . 

O que mais nos impress iona, d iante desses fa tos , e a mobi l izagao do 

poder publ ico, que se mos t ram imed ia tamente p reocupados , em tornar med idas 

duras e impensadas , para dar certa sat is facao a soc iedade de que estao 

p reocupados e fazendo a sua parte, lavando ma is uma vez, suas maos e co locando 

a culpa em quern na maior ia das vezes , sao as pr incipals v i t imas, desse s is tema 

podre e i r responsavel em que nosso pa is esta submerg ido . 

E necessar io , pois, consc ient izar a soc iedade do seu verdade i ro papel 

que, s e m duv ida a lguma, nao e o de ser expec tadora de um fu turo sem perspect ivas 

para o j o v e m carente e abandonado ; mas s im de part ic ipar a t i vamente , p rocurando 

salvar o menor das ruas e cobrando at i tudes estata is, pois, o infrator de hoje, sem 

uma agao est ru turada do Estado, sera, fa ta lmente , o c r iminoso do a m a n h a e quern 

saira pre jud icada, ao f inal sera, com cer teza, e a propr ia soc iedade . 



C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Diante de todo o exposto , conc lu i -se que a in imputabi l idade apenas 

impede o menor de se sujeitar ao p roced imento cr iminal c o m u m , com apl icagao de 

penas, nao s igni f icando, po rem, que o m e s m o e i r responsavel por seus atos, uma 

vez que existe a legis lagao espec ia l , su je i tando-o a apl icagao de med idas soc io-

educat ivas , entre e las, ate m e s m o , a de pr ivagao de l iberdade com a internagao. O 

Prob lema e que o Es tado nao se e m p e n h a a se apare lhar para se tornar ef icaz as 

med idas soc io-educat ivas do Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te . 

A redugao da idade para a imputab i l idade penal nao resul tara na 

d iminu igao ou no combate a cr imina l idade. E preciso que o Es tado e a soc iedade 

c u m p r a m o que d ispoe a Const i tu igao Federa l no art igo 227 , assegurando direi tos 

humanos e de c idadan ia , garant idos pelo refer ido d i spos i t i ve como pr ior idade 

abso lu ta , c r iando pol i t icas publ icas de inc lusao que v i sem impedir a d iscr iminagao e 

a miser ia e garant i r a c idadania p lena. Por tanto, nao se trata de um prob lema 

jur id ico- lega l , e s im de um prob lema socia l . 

O dev ido cumpr imen to do que esta es tabe lec ido na Const i tu igao Federa l 

e o Estatuto da Cr ianga e do Ado lescen te , s o m a d o s a boa von tade do Estado e da 

Soc iedade , serv i rao de ins t rumentos ef icazes para o fe recerem os subs id ios 

necessar ios ao es tabe lec imento da just iga social e a qua l idade de v ida aos j ovens 

em formagao. 

Baixar a idade penal e baixar um degrau no processo civi l izator io. Ao 

inves d isso, p ropoe-se o aumenta r de opor tun idades que a soc iedade brasi leira 

ra ramente concede a seus jovens . 
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Os defensores da reducao da ma ior idade penal ignoram o fa to de que , 

uma vez recolh ido ao fal ido s is tema peni tenciar io brasi le iro, sem possui r o 

necessar io de desenvo lv imento f is ico e ps iqu ico para tanto, o ado lescente nao tera 

qua lquer chance de recuperacao e, cer tamente , vol tara a del inquir . Ou seja, nao 

cons ideram o fato de que o ado lescente e um ser h u m a n o em desenvo lv imen to e, 

por tanto, a inda em fo rmacao . 

Destar te , ao inves de soluc ionar o prob lema, o reco lh imento ao s is tema 

peni tenciar io ira agrava- lo a inda mais , pois aque le que ingressa numa peni tenciar ia 

sai pior do que era quando ent rou, com poucas excecoes . Por tanto, encaminhar os 

ado lescentes ao s is tema prisional e contr ibuir para o aumen to da cr imina l idade. 

Sabe-se da real idade peni tenciar ia do nosso pais , da falta de est ru turas 

f is icas adequadas , a receber e manter seres humanos , com o m in imo de cond icoes 

supor tave is de sobrev ivenc ia , e o que falar entao, da fal ta de a c o m p a n h a m e n t o 

ps ico logico, que estes ado lescentes ter iam. A s s i m f ica notor io que , especu lagoes 

nesse sent ido, nao tern o m in imo fundamen to e coerenc ia . 

Por isto, in imputabi l idade nao pode ser confund ida com impun idade . 
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