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RESUMO 

O presente trabalho aborda a medida socioeducativa de reparagao do dano prevista 
no Estatuto da Crianca e do Adolescente, explanando sua ineficacia e a 
consequente inaplicabilidade. Disto decorreu a seguinte problematizagao: quais as 
razoes que conduzem a ineficacia e a consequente inaplicabilidade da medida 
socioeducativa de reparagao do dano? Tendo como hipoteses a serem constatadas: 
a ineficacia em decorrencia da solidariedade admitida entre o adolescente e o seu 
responsavel legal; e a ausencia de recursos proprios do infrator para cumpri-la. 
Objetivou-se principalmente analisar a situagao de ineficacia da medida 
socioeducativa de reparagao do dano prevista pelo Estatuto da Crianga e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90), em seu artigo 112, inciso II, na Comarca de 
Cajazeiras, bem como observar as caracteristicas da medida socioeducativa de 
reparar o dano, verificando-se, ainda, os aspectos legais na seara civel e penal aos 
quais se submete a aplicagao da medida socioeducativa analisada, apurando quais 
as provaveis causas da ineficacia da medida em analise. Adotou-se, assim, o 
metodo de abordagem indutivo, como metodos de procedimentos o historico-
evolutivo e o monografico, e quanto as tecnicas de pesquisa indireta, a bibliografica 
e o exegetico-juridico, e direta, entrevista com especialista no assunto. Abordam-se 
ao longo do texto: o adolescente sob as normas juridicas patrias, enfatizando a 
aplicagao das medidas socioeducativas, especialmente a reparagao do dano, e as 
causas de sua ineficacia e consequente inaplicabilidade. Entendendo-se que a 
ineficacia decorre da solidariedade entre o adolescente e o seu responsavel legal, e 
pela falta de recursos proprios do infrator, tornando-a inaplicavel. 

Palavras-chave: Medida socioeducativa de Reparagao do dano. Ineficacia. 
Inaplicabilidade. 



ABSTRACT 

This paper deals with by social repair the damage under the Child and Adolescent, 
explaining its ineffectiveness and the resulting unenforceability. This took place the 
following problems: what are the reasons that lead to inefficiency and consequent 
inapplicability of by social repair the damage? With the hypotheses to be observed: 
the inefficiency due to the solidarity between the teen admitted and their legal 
guardians, and the absence of the offender's own resources to fulfill it. The objective 
is mainly to analyze the situation by social inefficiency of repair of the damage 
provided by the Child and Adolescent (Law No. 8.069/90), in Article 112, paragraph 
II, the County of Cajazeiras, and observe the characteristics the measure of socio 
repair the damage and there is also the legal aspects of civil and criminal harvest to 
which the application is submitted by social analyzed, verifying that the probable 
causes of the ineffectiveness of the measure under consideration. Was adopted, so 
the inductive method of approach, methods and procedures and the evolutionary-
history monograph, and on the techniques of indirect survey the literature and 
exegesis, legal, and direct interviews with experts on the subject. It addresses 
throughout the text: the adolescent under the laws homelands, emphasizing the 
application of educational measures, especially the repair of damage, and the causes 
of its inefficiency and consequent inapplicability. Understanding that the inefficiency 
stems from the solidarity between the adolescent and their legal guardians, and the 
lack of resources of the offender, making it unenforceable. 

Keywords: Measure of socio repair the damage. Ineffective. Not applicable. 
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1 INTRODUQAO 

Apos um longo periodo o ordenamento jurfdico patrio evoluiu no que concerne 

o Direito da Crianca e do Adolescente, atraves de um processo iniciado desde a 

epoca do Brasil colonial ate os dias hodiernos, contudo, o produto atual dessa 

evolugao ainda se apresenta falho. Ate que se obtivesse a legislagao vigente outras 

leis foram destinadas a esse publico, alcangando maior ou menor eficacia, dentre 

elas o Codigo de Menores de 1979, tambem conhecido como Codigo de Mello 

Matos. 

Com a promulgagao da Lei n° 8.060 no ano de 1990, nomeada como Estatuto 

da Crianga e do Adolescente (ECA), a Crianga e o Adolescente receberam um 

amparo juridico ofertado indistintamente, visto que nos codigos anteriores os 

dispositivos juridicos eram aplicados especificamente nos casos em que o individuo 

era considerado em situagao irregular. 

De modo diferenciado, o ECA adotou a politica da protegao integral para 

abarcar todos os individuos portadores da condigao de pessoa em formagao com 

amparo na Carta Magna, estipulando, inclusive, uma diferenciagao juridica em razao 

da idade entre crianga e adolescente. 

Alem das politicas protecionistas previstas no Estatuto em comento, este 

abrange a seara criminal apresentando especificidades em relagao as leis que o 

antecederam, mantendo, contudo, medidas consideradas necessarias e ja 

consagradas, aprimorando-as. 

No que concerne a pratica ilicita, crime ou contravengao, renomeada pela lei 

analisada como ato infracional, os dispositivos da Lei n° 8.069/90 empenham-se 

para afastar a impunidade da inimputabilidade, atraves da previsao de medidas de 

carater sancionador e reeducador a serem aplicadas no infrator. Sao as chamadas 

medidas socioeducativas, e, conforme as determinagoes da mesma lei, e vedada a 

aplicagao das referidas medidas a crianga (pessoa ate doze anos incompletos), 

substituindo, assim, por uma medida de carater protetivo. 

Apesar de o Estatuto Menorista vigente ser considerado o mais completo por 

consistir num micro-sistema que abrange desde o Direito Administrativo ate o Direito 

Penal, sempre referente a crianga e ao adolescente, sua aplicagao ainda e 

considerada complexa, em virtude do desatendimento manifesto as normas 



11 

previstas. A previsao de medidas socioeducativas suscita calorosa discussao entre 

os juristas e toda a sociedade, que, em sua maioria, desacredita da eficacia 

daquelas. Assim, como meio de forcar uma punigao mais severa, uma corrente que 

pugna pela redugao da maioridade penal ganha cada vez mais forga no cenario 

socio-juridico. 

Contudo, antes que sejam robustecidas criticas aos dispositivos referentes a 

pratica de condutas ilicitas por menores de dezoito anos, devem ser observadas as 

circunstancias nas quais se da a aplicagao das medidas de carater punitivo e 

reeducador, para que se extraia deste contexto as provaveis causas de sua 

aplicabilidade ou nao, bem como sua eficacia. 

Dentre as medidas socio-educativas dispostas no rol do artigo 112 do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente a eficacia da medida de reparar o dano esta sendo 

revista pelos aplicadores, que alegam a ineficacia daquela. 

Neste contexto, aborda-se no presente trabalho a seguinte problematical quais 

as razoes que conduzem a ineficacia e a sua consequente inaplicabilidade da 

medida socio-educativa de reparagao do dano? Tendo como hipoteses a serem 

constatadas: a ineficacia em decorrencia da solidariedade admitida entre o 

adolescente infrator e o seu responsavel legal; e, ainda, a ausencia de recursos 

proprios do adolescente infrator para cumpri-la. 

Desta feita, o presente estudo se justifica atraves da necessaria apuragao das 

circunstancias que ensejaram o desatendimento da medida socio-educativa de 

reparagao do dano a sua finalidade reeducadora, posto as discussoes hodiernas, na 

atual conjuntura juridica, quanto a ineficacia das medidas socioeducativas como 

consequencia a ser imposta ao adolescente infrator e a necessidade da redugao da 

maioridade penal, para que apliquem medidas mais severas aos infratores. 

Isto posto, o objetivo geral aqui e analisar a situagao de ineficacia da medida 

socioeducativa de Reparagao do Dano prevista pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente (Lei n° 8.069/90), em seu artigo 112, inciso II, no Municipio de 

Cajazeiras; bem como observar as caracteristicas da medida socioeducativa de 

reparar o dano; e, ainda, verificar os aspectos legais na seara civel e penal aos 

quais se submete a aplicagao da medida socio-educativa de reparagao do dano; e 

por fim, apurar quais as provaveis causas da ineficacia da medida socio-educativa 

de reparagao do dano. 
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Para tanto, utilizar-se-a do metodo bibliografico, com pesquisa na doutrina 

concernente ao tema; bem como do metodo indutivo, e o exegetico-juridico, atraves 

da interpretagao e explicagao dos dispositivos legais; e ainda, com a realizagao de 

entrevista com a promotora titular da Infancia e Juventude da Comarca de 

Cajazeiras/PB. 

Precipuamente, analisar-se-a sob uma perspectiva historica a legislagao 

destinada especificamente a crianga e ao adolescente, destacando as principals 

caracteristicas inerentes a cada codigo anteriormente vigente. Ao ser feita a analise 

da lei em vigor e destacado os aspectos relativos ao tratamento destinado ao 

adolescente autorde conduta ilicita. 

Em continuagao, segue-se com o estudo detalhado das medidas 

sancionadoras com previsao no Estatuto da Crianga e do Adolescente, abarcando 

os aspectos gerais de aplicagao das referidas medidas, bem como as peculiaridades 

de cada medida com previsao no artigo 112 do mencionado estatuto, destacando a 

medida obrigagao de reparar o dano. 

Por fim, sera feita a analise especifica da aplicagao da medida socioeducativa 

de reparar o dano em relagao a sua eficacia e aplicabilidade, considerando, para 

tanto as criticas advindas da doutrina, bem como dos aplicadores do direito. 

Ademais, o estudo que segue explanara um enfoque tematico atinente a 

extensao sobre a ineficacia da medida socioeducativa de reparagao do dano ante a 

atual conjuntura social e a consequente inaplicabilidade da medida retromencionada. 
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2 O ADOLESCENTE SOB AS NORMAS JURIDICAS PATRIAS 

Desde que o Brasil adotou um corpo normativo juridico o Direito da Crianca e 

do Adolescente sofreu inumeras alteracoes no que tange o trato conferido a crianga 

e ao adolescente que incidissem nas condutas consideradas penalmente ilicitas. A 

norma vigente resulta de um processo de reconhecimento da condigao peculiar de 

pessoa em formagao aqueles conferida, e a consequente adequagao da lei ao 

quadro social existente. Neste diapasao, abordar-se-a inicialmente neste trabalho de 

monografia um pouco do processo evolutivo que envolve toda a problematica dos 

adolescentes e a construgao de sua protegao legal atraves da normativa vigente. 

2.1 DO PROCESSO EVOLUTIVO DA LEGISLAQAO MENORISTA 

A historia juridica positivada brasileira tern seu inicio com a colonizagao do 

pais, que, em razao da hierarquia exercida por Portugal em relagao ao Brasil, fez 

com que aqui predominassem os dispositivos legais lusitanos. A epoca, as 

Ordenagoes Afonsinas, publicadas em 1446, durante o reinado de D. Afonso V, era 

a norma vigorante, substituida posteriormente pelas Ordenagoes Manuelinas, a 

mando de D. Manuel I, em 1541. Contudo, ambas nao tiveram a eficacia esperada 

em Portugal, tampouco no Brasil. 

Ulteriormente, Filipe II promulgou as Ordenagoes Filipinas, em 1603, cujas 

determinagoes caracterizavam-se pela severidade das punigoes, dentre as quais a 

maxima punitiva, a pena de morte. Alem desta, os castigos exacerbados, amputagao 

de membros, dentre outros. Ressalte-se que nao era feita qualquer diferenciagao 

entre a punigao imposta a crianga e a aplicada ao adulto plenamente capaz. Apenas 

no seculo XVII, admite-se ser a crianga individuo com caracteristica propria, cujo 

trato deveria ser distinto daquele aplicado aos adultos, como menciona Kleidson 

Lucena Cavalcante (2010. p.15). 

Entretanto, apenas com a chegada da familia real ao Brasil e que as 

Ordenagoes Filipinas, ainda vigentes no ano de 1808, sofreram modificagoes 

referentes as punigoes destinadas aos menores de dezessete anos, que tiveram a 
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seu favor o unico beneficio de nao serem punidos com a morte, sendo mantidas as 

determinagoes nos demais termos. 

Ato continue no inicio do secuio XIX verifica-se tragos mais expressivos do 

reconhecimento da crianga e do adolescente enquanto sujeito de direitos, com a 

primeira forma de aplicagao do criterio biopsicologico, concebendo que aos catorze 

anos o individuo teria sua capacidade penal completa, devendo, portanto, responder 

pelos seus atos como adulto. Complementarmente, conferiu-se ao magistrado a 

faculdade de condenar a crianga a partir dos sete anos de idade, caso a julgasse 

capaz de distinguir o certo e o errado. 

No que concerne o carater protetivo destinado aos menores, destaca-se a Lei 

do Ventre Livre, promulgada em 1871, que conferiu as maes escravas o direito de 

conceber e criar o seu filho ate os sete anos de idade, momento em que deveria 

optar entre mante-lo em sua companhia, trabalhando, para que aos 21 anos 

recebesse a alforria, ou envia-lo a um orfanato para que fosse livre e abandonado, 

cabendo ao Estado o dever de indenizar o seu dono. 

A primeira distingao das fases da vida reconhecia pela lei brasileira ocorreu 

com a promulgagao do Codigo Penal Republicano de 1890, vista em tres etapas: a) 

infancia, na qual era presumida a irresponsabilidade penal absoluta do agente ate os 

nove anos de idade completos; b) puberdade, compreendida dos nove aos catorze 

anos de idade, na qual poderia ser o agente punido uma vez que o magistrado o 

julgasse capaz de perceber e compreender a ilicitude da conduta por aquele 

praticada; c) menoridade, abarcada entre os catorze e vinte e um anos, na qual o 

individuo seria plenamente responsavel, caso nao Ihe sobreviesse a 

irresponsabilidade pelas demais circunstancias previstas pelo diploma em analise. 

Os individuos que se encontrassem na fase da puberdade, uma vez penalizados, 

receberiam tratamento especifico, previsto no artigo 30 do Codigo Penal 

Republicano, in fine: 

Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem 
obrado com discernimento, serao recolhidos a estabelecimentos 
disciplinares industriaes, pelo tempo que ao juiz parecer, comtanto 
que o recolhimento nao exceda a idade de 17 annos. 
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Nos ensinamentos de Maria Regina Fay de Azambuja (2004), apesar da 

previsao da aplicagao diferenciada da lei, os estabelecimentos disciplinares acima 

mencionados, bem como as casas de corregao nao existiram no campo pratico. 

Corroborando a necessidade do tratamento diferenciado conferido a crianga e 

ao adolescente, e para atender o clamor imposto pelas entidades humanitarias, 

surge no Brasil a Justiga de Menores, baseada no ideal de apor aqueles a qual se 

destina medidas educativas, a serem aplicadas por juizes especiais, desvinculando 

da justiga criminal comum. 

A materia passou a ser objeto de diversos decretos, o que ensejou a 

promulgagao do Codigo de Menores de 1927, que tutelou os menores de ambos os 

sexos, com ate dezoito anos de idade incompletes, em situagao irregular, que 

estivessem expostos ou abandonados, ainda que, possuindo familia, delinquissem. 

O menor que figurasse no polo ativo da conduta ilicita deveria ficar sujeito ao regime 

instituido pela legislagao especifica acima referida. 

O Codigo de Mello Matos (1927), como ficou conhecido, dispos tratamento 

diferenciado aos infratores menores de idade, conforme a sua faixa etaria: aos 

menores de catorze anos seria internado apenas se considerado doente ou 

pervertido, mas nao responderia processo; os individuos entre catorze e dezoito 

anos eram submetidos a processo especial, e recebiam, quando necessario, 

tratamento para eventuais limitagoes fisicas, mentais ou patologicas; os individuos 

que tivessem entre dezesseis e dezoito anos de idade, caso fosse reconhecida a 

periculosidade do agente, seriam internados em estabelecimento especial; e, por 

fim, aos individuos entre dezoito e vinte e um anos, ser-lhe-ia aplicada pena 

atenuante. 

Quando o menor entre catorze e dezoito anos fosse considerado pervertido ou 

abandonado, ou na iminencia de se-lo, seria internado para receber uma "educagao 

adequada" pelo periodo que variava de tres a sete anos, nas chamadas escolas de 

reforma. Nos casos em que o menor nesta faixa etaria nao fosse considerado 

abandonado ou pervertido, figurando como autor ou cumplice de conduta ilicita, 

tambem seria internado nas escolas de reforma, pelo periodo de cinco anos. 

Resta evidenciado que o Codigo de Menores de 1927 (Codigo de Mello Matos) 

adotava a periculosidade do agente para imputar-lhe a medida adequada, ou seja, 

baseava-se no criterio psicologico do individuo. Entretanto, o Codigo Penal 

promulgado em 1940 trouxe varias alteragoes, com a aplicagao do carater biologico, 
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estabelecendo o inicio da imputabilidade penal aos dezoito anos completos, 

sujeitando os demais individuos a um procedimento diferenciado estabelecido por 

norma especial. Posteriormente, em 1942, foi desenvolvido o Servigo de Assistencia 

Social ao Menor, um sistema penitenciario diferenciado para receber os menores de 

dezoito anos, ligado ao Ministerio da Justiga, revestido da fungao repressiva, motivo 

pelo qual foi fortemente criticado. Em decorrencia dessa insatisfagao, foi promulgada 

em 1964 a Lei n°. 4.513 a Politica do Bem-Estar do Menor, valorizando e resgatando 

o aspecto assistencialista. 

Contudo, a Ditadura Militar, trouxe modificagoes a legislagao apiicada aos 

menores de idade, restaurando a politica da relativizagao da imputabilidade, 

especificamente aos individuos maiores de dezesseis anos, com o Decreto-Lei n°. 

1.004/69, que emoldurou os menores como problema social cuja competencia 

pertencia ao governo. As pessoas cuja imputabilidade foi relativizada, caso fossem 

consideradas capazes de discernir a ilicitude da conduta praticada, seriam impostas 

a estes a pena aplicada aos absolutamente capazes, reduzida de 1/3 a 1/2. Porem, 

o dispositivo em comento foi fortemente criticado, e em 1973, com a Lei n°. 6.016, foi 

restabelecida a imputabilidade penal apenas aos dezoito afnos. 

Em 1979, ante ao alto indice de internagao dos menores infratores, foi 

promulgada outra lei a eles destinada, o Codigo de Menores de 1979 (Lei n° 

6.679/79), cujos principios basicos eram resgatados do Codigo de Mello Matos, 

adotando a politica de controle sobre os menores em situagao "irregular". O artigo 2° 

da mencionada lei dispos um rol taxativo dos individuos aos quais a lei se destinava, 

ita lex dicit: 

Art. 2° Para os efeitos deste Codigo, considera-se em situagao 
irregular o menor: 
I - privado de condigoes essenciais a sua subsistencia, saude e 
instrugao obrigatoria, ainda que eventualmente, em razao de: 
a) falta, agao ou omissao dos pais ou responsavel; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsavel para prove-las; 
II - vitima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 
ou responsavel; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrario aos bons 
costumes; 
b) exploragao em atividade contraria aos bons costumes; 
IV - privado de representagao ou assistencia legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsavel; 
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V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptacao familiar 
ou comunitaria; 
VI - autor de infracao penal. 
Paragrafo unico. Entende-se por responsavel aquele que, nao sendo 
pai ou mae, exerce, a qualquer titulo, vigilancia, direcao ou educacao 
de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, 
independentemente de ato judicial. 

As pessoas descritas no artigo acima mencionado compuseram a ideia de 

patologia social, segundo a qual os menores em situagao irregular, abandonados ou 

pobres ja eram considerados infratores e a eles eram impostas medidas de carater 

punitivo, quando para tanto deveria ser inicialmente comprovada a autoria ou 

participagao delitiva. Dessa forma, Ihes eram privados direitos fundamentals, como a 

igualdade, a educagao, dentre outros. 

2.2 O NOVO DIPLOMA LEGAL- ESTATUTO DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE 

Considerando as modificagoes no quadro politico ocorridas na decada de 80, a 

busca pela adequagao da legislagao a situagao real do menor, respeitando os limites 

e as caracteristicas especificas deste ganharam maiores proporgoes. Essa busca 

encontrou na Constituigao de 1988 respaldo para fundamentar uma lei especifica, na 

qual fosse visada a protegao integral do menor, cuja imputabilidade foi ratificada aos 

dezoito anos completos pela Lei Maior vigente. 

Ante esse conjunto de acontecimentos, foi promulgado em 1990 o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente (Lei n°. 8.069/90), que corrobora a finalidade protetiva a 

qual se destina em seu artigo 1°: "Esta Lei dispoe sobre a protegao integral a crianga 

e ao adolescente". Diferenciando-se dos codigos anteriores, o ECA adota a politica 

da protegao integral, e ratifica todos os direitos fundamentals inerentes a crianga e 

ao adolescente, como expresso no artigo 3° desta lei, que diz: 

Art. 3° A crianga e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentals inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da protegao 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de Ihes 
facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, 
em condigoes de liberdade e de dignidade 
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Verifica-se dessa forma o carater protecionista da norma, cuja tutela e 

expandida alem do publico considerado em situagao irregular, com a fungao de 

garantidor dos direitos concedidos a crianga e ao adolescente, que encontra 

correspondencia na Carta Magna, que em seu artigo 227, caput, que discorre: 

Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a 
saude, 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. 

Sem prejuizo aos direitos acima mencionados, a Lei n° 8.069/90 garante a 

crianga e ao adolescente direitos que reforgam a concepgao de protegao integral. 

Concebe-se que independentemente da crianga ou do adolescente se enquadrarem 

no que a legislagao e a doutrina menorista considerava situagao irregular, os direitos 

desses sujeitos tutelados pelo Estatuto Menorista serao assegurados, concedendo-

Ihes, inclusive, prioridades. 

Precipuamente, o artigo 7° da lei em comento ratifica o direito a vida e a saude, 

senao vejamos: 

Art. 7° A crianga e o adolescente tern direito a protegao a vida e a 
saude, mediante a efetivagao de politicas sociais publicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condigoes dignas de existencia. 

Verifica-se no artigo retro-transcrito que a protegao e iniciada desde a 

gestagao, e se estende ao longo da vida. Neste sentido, atraves dos artigos 

seguintes e garantido o atendimento pre e perinatal, bem como o aleitamento 

materno, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento sadio mencionado na 

segunda parte do artigo 7°. 

Outrossim, e conferido pela Lei n° 8.069/90 o direito ao atendimento pelo 

Sistema Unico de Saude, e quando necessario, nos casos de internagao os 

estabelecimentos de saude deverao proporcionar condigoes para que um dos pais 

ou responsaveis legais permanegam por periodo integral. 

Ha, ainda, expressamente mencionados pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente os direitos a liberdade, ao respeito e a dignidade. O primeira se refere 
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ao direito de ir, vir e permanecer, ressalvadas as restricoes legais; o direito de 

opiniao e expressao; a crenga e culto religioso; a brincar, praticar esportes e se 

divertir; a participar da vida comunitaria e familiar, livre de qualquer discriminagao; a 

participarda vida politica, nos termos conferidos pela lei; e, por fim, a buscar refugio, 

auxilio e orientagao. 

Quanto ao direito ao respeito, o artigo 17 daquela lei registra como sendo a 

"inviolabilidade da integridade fisica, psiquica e moral da crianga e do adolescente, 

abrangendo a preservagao da imagem, da intimidade, da autonomia, dos valores 

ideias e crengas, dos espagos e objetos pessoais". Ja o direito a dignidade faz 

referenda, nos termos do artigo 18 do ECA, a por a crianga e o adolescente a salvo 

dos tratamentos desumanos, violentos aterrorizantes, vexatorios ou 

constrangedores. 

E conferido, igualmente, o direito a convivencia familiar e comunitaria, de modo 

que a crianga e o adolescente tern o direito de serem criados e educados no seio de 

suas familias. Neste diapasao, garante-se, tambem, a convivencia comunitaria e em 

ambiente adequado para o desenvolvimento sadio e completo da crianga e/ou 

adolescente. 

Excepcionalmente essas pessoas em formagao serao retiradas da chamada 

familia natural e introduzidas em familias substitutas, como medida salutar e 

absolutamente necessaria para assegurar a educagao e o desenvolvimento desses 

individuos. 

Isto posto, cabe ressaltar que o Estatuto da Crianga e do Adolescente limita o 

seu publico alvo nao pela politica da situagao irregular, mas pela faixa etaria de 

modo indistinto, conceituando em seu artigo 2°, caput, quern e considerado, aos 

olhos da lei, crianga ou adolescente, in fine: "Considera-se crianga, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa ate doze anos de idade incompletes, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade." 

Ressalte-se que a distingao entre crianga e adolescente resulta em tratamentos 

diferenciados entre ambos quanto a varias materias, tais como o consentimento 

necessario do adolescente no processo de adogao, a vedagao da saida da crianga 

sem consentimento expresso do responsavel legal, bem como no tratamento 

destinado a crianga ou ao adolescente autor de conduta ilicita, nomeado como ato 

infracional. 
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2.3 DA INIMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE ENQUANTO PESSOA 

EM FORMAQAO 

A Lei n°. 8.069/90 reconhece, em seu artigo 6°, como principio basilar a defesa 

a condigao peculiar de pessoa em formagao inerente a crianga e ao adolescente. O 

caput do mencionado artigo dispoe que essa condigao de pessoa em 

desenvolvimento deve ser observada para a aplicagao dessa lei em seus mais 

diversos aspectos, seja protetivo, assistencial ou, ainda, repressivo. 

Neste diapasao, ressalta-se que o Estatuto da Crianga e do Adolescente 

baseia-se no criterio biopsicologico, segundo o qual o adolescente, cuja definigao e 

limitada por uma condigao biologica, qual seja, o individuo possuir entre doze anos 

completos e dezoito anos incompletos, fundamentada numa condigao psicologica, 

nao possui formagao completa de sua personalidade, como ensina o critico Jean 

Charles de Abreu (1999, p.42): 

O legislador patrio assim consignou, pois entende que o menor de 18 
anos nao possui personalidade formada o suficiente, nao possuindo 
a plena maturidade de carater, presumindo a sua incapacidade para 
compreender a ilicitude do comportamento e para receber sangao 
penal. 

Essa concepgao e corroborada por Valter Kenji Ishida (2009, p.10), que em 

relagao a condigao peculiar de pessoa em formagao, para fins da aplicagao da lei no 

que concerne as medidas de carater repressivo, aduz: 

Entendemos que 'a condigao peculiar da crianga e do adolescente' 
deve ser o principal parametro na aplicagao das medidas na Vara da 
Infancia e Juventude. Obedecidos os criterios legais, as autoridades 
devem procurar as medidas mais adequadas a protegao da crianga e 
do adolescente. 

Assim, a aplicagao da lei esta vinculada a ponderagao relativa ao cabimento 

das medidas, bem como da adequagao destas aos casos praticos, em virtude do 

processo de desenvolvimento da crianga ou do adolescente. Entretanto. faz-se 

mister destacar que a condigao de pessoa em formagao nao torna os adolescentes 

individuos inacabados ou incompletos, cuja plena formagao psicologica dar-se-a tao-
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somente aos dezoito anos completos. Como bem ensina Costa (2008, p.59), cada 

etapa da vida e "revestida de singularidade e de completude relativa", ou seja, e 

plena e deve ser respeitada pela familia e pela sociedade do individuo. 

Esse respeito e zelo sao reconhecidos como obrigagao prevista 

constitucionalmente. O artigo 227 da Lei Maior preconiza ser dever da familia, da 

sociedade e do Estado, em co-responsabilidade, assegurar os direitos inerentes a 

crianga e ao adolescente com absoluta prioridade, para assim consolidar a completa 

formagao dessas pessoas. De igual modo, o Pacto de Sao Jose da Costa Rica 

menciona em seu artigo 19 ser dever da familia, da sociedade e do Estado 

proporcionar medidas de protegao a crianga. 

O reconhecimento da condigao de pessoa em desenvolvimento foi mencionado 

precipuamente pela Declaragao de Genebra em 1954, na qual foi reconhecida a 

necessidade de promover uma protegao especial a crianga e ao adolescente. Em 

1959, a Declaragao dos Direitos da Crianga prescreveu em seu preambulo que em 

decorrencia da falta de maturidade biopsicologica da crianga para conhecer todos os 

seus direitos e os meios para defende-los e usufrui-los deve ser protegida de modo 

especial, para assegurar sua condigao de sujeito de direito. 

Observados todos os aspectos explanados acerca das caracteristicas inerentes 

a crianga e ao adolescente, outra que merece destaque e a inimputabilidade penal 

atribuida pelo ordenamento juridico patrio. 

O Codigo Penal Brasileiro, em seu artigo 27, reconhece como penalmente 

inimputaveis os menores de dezoito anos, os quais estarao sujeitos aos dispositivos 

da lei especial. Esta determinagao fundamenta-se unicamente no criterio biologico, 

sendo este apenas um dos motivadores da inimputabilidade penal reconhecida no 

Brasil. 

Admite-se a inimputabilidade decorrente do criterio biologico, no qual se 

considera apenas a causa motivadora, ou seja, se o agente em decorrencia de 

alguma anomalia psiquica pratica conduta tipificada e e inimputavel; criterio 

psicologico, no qual o efeito possui maior relevancia, ou seja, e analisada a 

capacidade do agente de distinguir a pratica como ilicita, e determinada de acordo 

com essa compreensao; e, ainda, o criterio biopsicologico, segundo o qual a 

inimputabilidade advem se em decorrencia de anomalia psiquica o agente estiver 

impossibilitado de reconhecer a conduta como antijuridica, e de agir conforme essa 

compreensao, ou seja, leva-se em consideragao apenas o efeito. 
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A Carta Magna corrobora a inimputabilidade prevista pelo artigo 27 do Codigo 

Penal. O artigo 228 da Constituigao Federal aduz que "sao penalmente inimputaveis 

os menores de dezoito anos, sujeitos as normas da legislagao especial". Acerca da 

responsabilidade penal prevista constitucionalmente, Cavalcante (2010, p.28) expoe: 

E, portanto, o citado dispositivo, uma garantia da nao-
responsabilizacao criminal da pessoa menor de 18 anos, que em 
razao de sua condigao pessoal de estar em desenvolvimento fisico, 
mental, espiritual, emocional e social, responde de acordo com o 
disposto na legislagao especial, ou seja, por ser um direito individual 
do adolescente, este nao possui responsabilidade penal e, sim, 
respondera pelo ato ilicito praticado de acordo com a sua 
responsabilidade especial. 

A responsabilidade especial mencionada pelo citado autor encontra previsao 

na Lei n°. 8.069/90, com a adogao do criterio biologico, o mesmo que fundamenta o 

Codigo Penal, uma vez que o artigo 104 do ECA reconhece como inimputaveis os 

menores de dezoito anos, estabelecendo que os mesmos estarao sujeitos as 

medidas previstas pela lei especial. 

Desta feita, verifica-se que o ordenamento patrio possui larga fundamentagao 

para a inimputabilidade penal da crianga e do adolescente. Todavia, nao se exclui a 

possibilidade dessas pessoas figurarem no polo ativo das condutas delituosas. 

Outrossim, nao se deve associar a inimputabilidade a impunidade penal, visto que, 

como ja mencionado, a crianga e o adolescente estarao sujeitos as medidas 

previstas pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, dentre as quais, medidas de 

carater punitive 

2.4 DO ATO INFRACIONAL 

A crianga e o adolescente sao considerados pelas leis brasileiras como 

penalmente inimputaveis. Contudo, essa caracteristica que Ihes foi atribuida nao 

impede que essas pessoas venham a delinquir, causando desequilibrio na vida 

social, visto que toda e qualquer agao humana gera consequencias a sociedade 

como um todo, sejam elas positivas ou negativas. A pratica de atos antijuridicos, 

independentemente da faixa etaria do autor, lesiona bens tutelados pela lei e macula 
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a sociedade. Nesse sentido, ressalta-se que a inimputabilidade atribuida a crianga e 

ao adolescente em virtude de sua formagao incompleta nao pode e nao deve ser 

confundida com a impunidade. 

Assim, considera-se a condigao peculiar de pessoa em formagao da crianga e 

do adolescente, bem como a "responsabilidade estatutaria juvenil" atribuida aos 

adolescentes (Teixeira de Deus, 2004, p.30), a lei destinada a tutela desse publico 

preve, em seu artigo 103: "considera-se ato infracional a conduta descrita como 

crime ou contravengao penal". 

Observa-se reconhecida a capacidade delitiva da crianga e do adolescente, 

com uma alteragao da nomenclatura sem que para tanto haja qualquer alteragao na 

essencia da conduta. Ambos refletem a pratica da antijuridicidade, como bem ensina 

Wilson Donizeti Liberati (2008, p. 88): "na verdade, nao existe diferenga entre os 

conceitos de ato infracional e crime, pois, de qualquer forma, ambos sao condutas 

contrarias ao Direito, situando-se na categoria de ato ilicito". A mera modificagao do 

termo e devida a menoridade presente no agente, como meio de diferenciar o autor 

penalmente imputavel do inimputavel. O doutrinador Cabrera (2006, p.62) destaca a 

diferenga entre o autor como a primeira distingao entre o ato infracional e a 

contravengao e o crime. 

Apesar de a delimitagao legal ter como marco os dezoito anos, em razao do 

qual todos os individuos com idade inferior serem considerados inimputaveis, ha 

uma ressalva a ser feita: o artigo 105 do ECA dispoe que sempre que a autoria 

delitiva for de uma crianga Ihe serao aplicadas as medidas protetivas presentes no 

Estatuto Menorista, previstas no artigo 101, cujo cabimento esta no artigo 98. 

Enquanto os adolescentes deverao cumprir medidas socioeducativas previstas no 

rol do artigo 112 da Lei n°. 8.069/90. Esta e a segunda diferenciagao entre o ato 

infracional e a contravengao e o crime apontada por Cabrera (2006, p.62). Acerca 

das medidas socioeducativas, sera apresentada sua discussao no capitulo que 

segue. 
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3. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

A inimputabilidade acima referida nao pode ser igualada a impunidade, de 

modo que o legislador patrio estabeleceu na lei especial destinada a crianga e ao 

adolescente medidas de carater sancionador, retributivo e educative nomeadas 

como Medidas Socioeducativas, cuja dosagem e adequagao deverao ser analisadas 

pelo magistrado da Infancia e Juventude, conforme cada caso. Quanto as referidas 

medidas, vejamos a seguir seus aspectos gerais e suas especificidades. 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA APLICAQAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Como foi acima exposto, o adolescente que pratica conduta penalmente 

tipificada respondera perante a Justiga da Infancia e Juventude, na qual e adotado 

procedirnento especifico. O fato sera apurado mediante um Procedimento Especial 

que tera inicio mediante a Representagao do membro do Parquet, incumbido do 

dever de verificar a materialidade delitiva, bem como a autoria pertencente a pessoa 

que possua entre doze anos completos e dezoito anos incompletos, para que dessa 

forma reste configurado o ato infracional. 

Apos toda a instrugao processual o magistrado aplicara ao infrator uma das 

medidas previstas pelo artigo 112 e seguintes do ECA, que sao as medidas 

socioeducativas, resguardadas as devidas proporgoes do fato. 

Tais medidas decorrem do exercicio do ius puniendi, do qual e titular o Estado. 

Sao, dessa forma, consequencias juridicas as condutas reprovaveis praticadas, de 

modo a afastar a impunidade em decorrencia da inimputabilidade. Ressalte-se que 

as medidas elencadas pelo artigo 112 da Lei n° 8.069/90 nao se confundem com 

castigo ou pena, visto que se trata de meios adotados com a finalidade de reeducar, 

corrigir o autor do fato, destinando-lhe tratamento diferenciado em decorrencia da 

sua condigao peculiar de pessoa em formagao. Objetivam, neste diapasao, 

recuperaro individuo, garantindo-lhe um desenvolvimento sadio. 
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As medidas socioeducativas, conforme Wilson Donizeti Liberati (2008, p. 100), 

sao revestidas do carater retributivo, impositivo e sancionatorio, nos seguintes 

termos: 

Carater impositivo, porque a medida e aplicada, independentemente 
da vontade do infrator - com excecao daquelas aplicadas em sede 
de remigao, que tern por finalidade transacional. Alem de impositiva, 
as medidas socioeducativas tern cunho sancionatorio, porque, com 
sua acao ou omissao, o infrator quebrou a regra de convivencia 
dirigida a todos, e, por fim, ela pode ser considerada uma medida de 
natureza retributiva, na medida em que e uma resposta do Estado a 
pratica do ato infracional praticado. 

Todavia, deve serobservada sua finalidade educativa e pedagogica, atraves do 

emprego de metodos oriundos da pedagogia, psicologia e psiquiatria, para que 

sejam conservadas as re'agoes familiares do infrator, bem como seus vinculos 

comunitarios. 

As referidas medidas sao exclusivamente destinadas a figura do adolescente 

infrator, e compreende: a) advertencia; b) obrigagao de reparar o dano; c) prestagao 

de servigo a comunidade; d) liberdade assistida; e) semiliberdade; f) internagao; g) 

as medidas protetivas com previsao no artigo 101, dos incisos I ao V do Estatuto 

Menorista. Podem ser impostas cumulativamente, adequando a lei as necessidades 

que reclama cada caso, amoldando-se a figura do infrator de modo a atender a 

finalidade maior de recuperar o adolescente e Ihe proporcionar um desenvolvimento 

em condigoes favoraveis para tanto. 

Desta forma, qualquer que seja a medida eleita, esta so sera aplicada quando 

determinada mediante sentenga judicial. Respeitando a lei no que concerne ao 

tramite do procedimento especial instaurado para a apuragao da conduta delituosa 

praticada pelo adolescente. Compete exclusivamente ao magistrado a aplicagao das 

medidas, nos termos da Sumula 108 do Superior Tribunal de Justiga, observando a 

dosagem correta para cada situagao. Nesse sentido, compreendidos os padroes de 

aplicagao da medida, aduz-se a seguir as especificidades das medidas em analise. 



26 

3.2 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PROPRIAMENTE DITAS 

Quanto as medidas presentes nos incisos do a«1igo 112 do ECA, verifica-se a 

possibilidade de serem classificadas em: a) medidas aplicadas em meio aberto; e b) 

medidas aplicadas em meio fechado, sendo as primeiras destinadas as condutas 

menos graves, enquanto as ultimas aquelas que apresentem um maior grau lesivo. 

3.2.1 Das medidas aplicadas em meio aberto 

Precipuamente, como medida aplicada em meio aberto tem-se a advertencia, 

que consiste em admoestagao verbal feita pelo magistrado, e recebe tratamento no 

artigo 115 do Estatuto Menorista vigente. Atraves da advertencia o adolescente 

infrator compromete-se a nao reincidir, sendo tudo reduzido a termo. Sua aplicagao 

sera conveniente quando o fato se reportar a condutas mais brandas. Para tanto, 

serao considerados requisitos, tais como, a primariedade do autor, e o potencial 

lesivo da conduta delitiva. Analisar-se-a, igualmente, a estrutura familiar, de modo a 

verificar a existencia de uma estrutura capaz de impedir que o adolescente torne a 

infringir as normas legais. Esta medida se destina, em parametros gerais, aos atos 

infracionais nos quais se observa a conduta propria da adolescencia, dai ser mais 

branda, sempre verificada a conveniencia de sua escolha. 

Quanto a aplicagao da advertencia, destaca-se ainda o fato de que a 

primariedade nao deve ser o fator principal de sua eleigao como adequada ao caso. 

Considerada a lesividade do ato praticado, esta medida podera ser facilmente 

afastada. 

Para que a advertencia seja aplicada o artigo 114 do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, em seu paragrafo unico exige que haja ao menos indicios da autoria e 

prova da materialidade delitiva. Por se tratar de medida considerada branda os 

indicios de autoria sao suficientes para que seja adotada, o que nao ocorre com as 

demais medidas, nas quais faz-se necessario a prova da autoria, visto o 

direcionamento da medida. 
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Isto posto, acrescente-se que em observancia ao dever conferido aos pais pelo 

artigo 228 da Carta Magna, a advertencia estender-se-a tambem a estes, de modo 

que serao igualmente advertidos, visto a responsabilidade direta ou indireta que os 

pais ou tutores possuem sobre os atos praticados pelos seus filhos ou tutelados. 

Neste diapasao, Lucia Helena de Oliveira (2004, p. 32) discorre scbre a influencia 

dos pais para a recuperagao do adolescente infrator: 

A contribuigao dos pais ou responsavel e uma arma secreta no 
sentido de se chegar a finalidade proposta pela medida, que e a de 
evitar que se repita a pratica de um ato infracional que tenha sido 
resultado de uma conduta impensada, precipitada, que como o 
minimo de observancia dos pais, e reflexao dos filhos nao viriam a 
acontecer e mais do que isso, nao tornaram a acontecer, vez que Ihe 
foi apresentada a oportunidade de, junto com seus pais ou 
responsavel, serem advertidos de forma consciente e informal, 
porem legal. 

Assim, verifica-se que a medida analisada e de simples aplicagao, sem que 

seja prejudicada sua eficacia ou sua finalidade de repreender. Embora nao haja 

dispositivo expresso, para que as caracteristicas da medida sejam preservadas, e 

salutar que sua aplicagao seja feita uma unica vez, de modo que havendo 

reincidencia por parte do adolescente infrator, deverao ser utilizadas as medidas 

mais severas, de modo progressivo e compativel com o caso. 

Ha, ainda, a medida prevista no inciso II do artigo 112 do Codigo Menorista, a 

obrigagao de reparar o dano. Tal medida se destina a infragoes que alcancem a 

esfera patrimonial da vitima, impondo ao infrator a obrigagao de restituir, ressarcirou 

compensar a vitima pelo dano causado. Esta medida sera tratada em maiores 

detalhes mais a frente. 

Outra medida aplicada em meio aberto e a prestagao de servigo a comunidade, 

disposta do artigo 117 do ECA. Trata-se de inovagao trazida pelo Estatuto 

Menorista, com previsao nas Leis n°. 7.209 e n°. 7.210, ambas promulgadas em 11 

de julho de 1984, servindo como opgao para substituir a pena privativa de liberdade, 

viabilizando o cumprimento da reprimenda, com suas imposigoes e restrigoes dos 

direitos do autor, junto a familia e a sociedade. 

A Lei n° 8.069/90 dispoe sobre o cumprimento de atividade determinada por 

sentenga judicial da Vara competente, qual seja, da Infancia e Juventude, sem 

onerosidade e dentro dos limites legalmente previstos. Considerar-se-a, ainda, a 
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capacidade do adolescente infrator para desempenhar o trabalho imposto pelo 

magistrado. Ressalte-se que os direitos fundamentals do adolescente, que 

encontram fundamento legal nos artigo 7° ao 69 do ECA nao podem, sob qualquer 

hipotese, sofrer alteragao ou serem descumpridos. 

O trabalho a ser desenvolvido com a adogao da medida em analise deve ser 

compativel com as aptidoes do infrator, nos termos do artigo 117 do ECA, que 

disciplina a forma de cumprimento da medida. Igualmente, extrai-se do 

retromencionado artigo que o cumprimento da medida sancionatoria nao pode 

comprometer a frequencia escolar do adolescente, tampouco sua Jornada de 

trabalho, caso desempenhe alguma. Assim dispoe o artigo 117, ita lex dicit: 

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 frequencia a escola ou a Jornada normal 
de trabalho. 

Esta medida deve ter sua aplicagao acompanhada pela sociedade, fiscalizando 

e prestando o auxilio que se fizer necessario para o seu efetivo cumprimento. 

Ressalte-se que a prestagao de servigo a comunidade e uma forma direta de 

contribuigao prestada para com a sociedade, vitima da conduta praticada pelo 

adolescente infrator. 

Assim, para a aplicagao coerente e efetiva da medida exposta, faz-se 

necessario o cumprimento de alguns requisitos: a) a atividade imposta deve ser nao 

remunerada, ressaltando o carater social inerente a medida, revelando-se como 

obrigagao para com a comunidade em decorrencia da infragao praticada, uma divida 

constituida em relagao a coletividade; b) o consentimento do adolescente, de modo 

que ele deve aceitar a medida determinada pelo magistrado, visto que os trabalhos 

forgados sao expressamente vedados pelo artigo 112, §2° do Estatuto da Crianga e 

do Adolescente; c) o respeito aos dispositivos da lei trabalhista (artigos 58 e 67), 

bem como da Lei Maior, em seu artigo 7°, inciso XIII, no que concerne a carga 

horaria; d) o prazo maximo de duragao desta medida e de seis meses, de modo que 
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a dosimetria sera proporcional a gravidade da conduta tipica praticada; e) a medida 

nao pode interferir ou impossibilitar a assiduidade do adolescente junto a instituicao 

de ensino que frequente, bem com a Jornada de trabalho, caso exerga algum, 

podendo ser a presente medida executada nos finais de semana, por exemplo. 

A Jornada semanal aplicada nesta medida nao deve ser superior a oito horas. 

Entretanto, esta disposicao sofreu alteragoes com o advento da Lei n°. 9.714/98, 

segundo a qual a Jornada de trabalho imposta ao apenado da Justiga Comum nao 

sera superior a sete horas. Desta feita, em consonancia com as regras da 

Convengao das Nagoes Unidas de Direito da Crianga, que nao admite tratamento 

mais favoravel ao adulto do que a crianga. Neste sentido, a Jornada de trabalho 

imposta nao devera ser superior a sete horas. 

Hodiernamente e a medida aplicada em meio aberto mais benquista, posto que 

e dotada de carater dubio, qual seja, a repreensao do infrator, com a consequente 

prestagao de servigos em beneficio da sociedade, junto a instituigoes de servigos 

comunitarios e de interesse geral.Nas palavras de Charles Jean Abreu (1999, p.49): 

[...] a prestagao de servigos a comunidade deveria ser a alternativa 
mais utilizada pelos juizes menoristas, vez que o trabalho sem 
exploragao, tern o carater pedagogico e de reinsergao social, 
dignificando o individuo, amoldando-lhe, inclusive a grandeza de 
carater, mormente nos adolescentes, individuos ainda em formagao 
e desenvolvimento. 

Dessa forma, o infrator e repreendido e reeducado sem que para tanto seja 

privado do convivio familiar e social, prestando auxilio a comunidade. A reeducagao 

do adolescente surge como efeito natural do desempenho de atividades de 

melhoramento social, visto que a segregagao deixa por varias vezes de recuperar o 

individuo. 

Outra medida que tambem e aplicada em meio aberto e a liberdade assistida, 

elencada no inciso IV do artigo 112 do ECA, cuja disposigao encontra-se nos artigos 

118 e 119, ambos da mesma lei. Considera-se cabivel quando conveniente para fins 

de auxilio, orientagao e acompanhar o adolescente infrator, atraves de pessoa 

capacitada indicada por entidadeou programa de atendimento. 

Outrossim, a liberdade assistida tera duragao minima de seis meses, 

resguardado o direito do aplicador de substitui-la quando julgar necessario. Podera, 

ainda, ser a medida prorrogada por quantas vezes se julgar necessario, ou ainda ser 
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revogada. Tanto a revogagao, quanto a prorrogagao, bem como a substituigao se 

procedera apos a ouvida do orientador, do Parquet e do defensor do adolescente. 

Trata-se, dessa forma, de medida cuja finalidade e a reeducagao atraves do 

auxilio e da orientagao juridica, prestado por pessoa capacitada, normalmente 

indicada pelo Conselho Tutelar, na figura do orientador, sem que haja a segregagao 

social, bem como mantendo o convivio familiar e social. 

Quanto a figura do orientador, o artigo 119 do Estatuto Menorista dispoe: 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisao da 
autoridade competente, a realizagao dos seguintes encargos, entre 
outros: 
I - promover socialmente o adolescente e sua familia, fornecendo-
Ihes orientagao e inserindo-os, se necessario, em programa oficial ou 
comunitario de auxilio e assistencia social; 
II - supervisionar a frequencia e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matricula; 
III - diligenciar no sentido da profissionalizagao do adolescente e de 
sua insergao no mercado de trabalho; 
IV - apresentar relatorio do caso. 

Assim, cabe destacar a obrigagao de apresentar relatorio mensal, que pode ser 

apresentado a qualquer tempo, informando sobre a execugao da medida de forma 

detalhada, para fins de verificagao do cumprimento da sentenga judicial. Cabe, 

ainda, ao orientador auxiliar o adolescente, oferecendo-lhe meios de reintegra-lo, 

bem como sua familia, a sociedade. Devera igualmente proporcionar a instrugao 

escolar do adolescente, auxilia-la e fiscaliza-la, bem como sua capacitagao 

professional, de modo a viabilizar a reinsergao do infrator pelo trabalho. Saliente-se 

que nos casos em que o orientador encontrar dificuldade para desempenhar suas 

fungoes, devera buscar, junto a Vara da Infancia e Juventude, apoio de equipe 

tecnica especializada. 

O que se verifica nesta medida e que a orientagao deve impulsionar o 

adolescente infrator a novos meios de vida, atraves da escolarizagao, da 

profissionalizagao, bem como da assistencia nas relagoes familiares e comunitarias. 

Assim, estando o adolescente inserido em um ambiente estabilizado, devidamente 

assistido, observa-se o afastamento da possibilidade de reincidencia. 

A liberdade assistida e aplicada quando se verificar a real possibilidade de 

recuperagao do infrator, uma vez que nao ha a real segregagao do meio social, e 

sim o monitoramento da liberdade desta, prestando-lhe assistencia por periodo 
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maximo indeterminado, ou seja, enquanto o adolescente necessitar dessa prestagao 

de auxilio, para que dessa forma seja estruturado um ambiente equilibrado para o 

desenvolvimento saudavel do adolescente. 

3.2.2 Das medidas aplicadas em meio fechado 

No que tange as medidas aplicadas em meio fechado, a primeira a ser 

elencada e a semiliberdade, prevista no inciso V do artigo 112 do Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, cujas caracteristicas estao dispostas no artigo 120 da 

mesma lei, in fine: 

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 
inicio, ou como forma de transigao para o meio aberto, possibilitada a 
realizagao de atividades externas, independentemente de 
autorizagao judicial. 
§ 1° Sao obrigatorias a escolarizagao e a profissionalizagao, 
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. 

Esta medida e destinada ao adolescente que desempenha atividades 

laborativas e/ou escolares durante o dia, e se recolhe em entidade especializada a 

noite, ou seja, ha a privagao parcial da liberdade. Dessa forma Ihe e possibilitado o 

cumprimento de suas atividades normais durante o dia, devendo se recolher no 

periodo noturno para orientagao e acompanhamento do orientador. 

Esta medida socioeducativa apresenta correspondente no Codigo Penal, no 

qual o artigo 35 regula a forma de cumprimento da pena nesta forma de regime. O 

recolhimento sera por periodo integral nos fins de semana, da mesma forma como 

se procede na execugao das penas impostas aos adultos sob as regras do regime 

semi-aberto. Desse modo, a medida em analise permite a readaptagao do infrator na 

sociedade, oferecendo-lhe orientagao no periodo em que estiver recolhido. Verificar-

se-a, mediante a adogao da semiliberdade, se ha a efetiva reeducagao, bem como 

se a execugao desta medida e satisfatoria, para que posteriormente seja 

considerada finda. 
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Existem dois tipos de semiliberdade, quais sejam: aquela aplicada inicialmente, 

e a adotada apos a internacao, de forma progressiva, como permite o artigo 120 do 

ECA. A execugao dessa medida e regulamentada pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Crianga e do Adolescente (CONANDA), que editou a Resolugao n° 47/96, 

que dispoes nos artigos 1° e 2°: 

Art. 1° O regime de semiliberdade, como medida socio-educativa 
autonoma (art. 120 caput, inicio), deve ser executada de forma a 
ocupar o adolescente em atividades educativas, de 
profissionalizagao e de lazer, durante o periodo diurno, sob rigoroso 
acompanhamento e controle de equipe multidisciplinar especializada, 
e encaminhado ao convivio familiar no periodo noturno, sempre que 
possivel. 
Art. 2° A convivencia familiar e comunitaria do adolescente sob o 
regime de semiliberdade devera ser, igualmente, supervisionada pela 
mesma equipe multidisciplinar. 
Paragrafo iinico. A equipe multidisciplinar especializada incumbida 
do atendimento ao adolescente, na execugao da medida de que trata 
este artigo, devera encaminhar, semestralmente, relatorio 
circunstanciado e propositivo ao Juiz da Infancia e da Juventude 
competente. 

Em decorrencia da assistencia especializada em varias areas, desde a 

nutricional a psicologica, a ser prestada em carater obrigatorio ao adolescente 

inserido nesta medida, a semiliberdade recebe uma grande aceitagao no ambito 

juridico e social. Nos dias hodiernos, o maior obstaculo para a execugao desta 

medida e a deficiencia em relagao aos de estabelecimentos apropriados para o 

cumprimento desta medida, visto que no pais inexistem as chamadas casas de 

semiliberdade para adolescentes. Verifica-se nesse aspecto a equivalencia entre o 

sistema carcerario nacional e o sistema para cumprimento de medidas 

socioeducativas pelos adolescentes infratores, ja que igualmente nao ha no primeiro, 

em quantidade adequada a necessidade, estabelecimentos apropriados para 

cumprimento do albergue. Assim, adota-se um procedimento similar ao utilizado no 

sistema carcerario comum, no qual o infrator que estiver respondendo na forma da 

semiliberdade ira se recolher no Centro de Internagao pelo periodo noturno. 

Ressalte-se que a profissionalizagao e a escolarizagao do infrator sao de 

carater obrigatorio, como disposto no §1° do artigo 120. Ao passo que o §2° nao 

limita periodo para a aplicagao da medida, bem como determina que, nos casos de 

lacunas legais, adotem-se as medidas concernentes a internagao. 
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A medida mais grave e aquela que esta disposta no artigo 121 ao 125 do 

ECA, com previsao inicial no inciso VI do artigo 112 da mesma lei, a internagao, 

considerando que e a privagao completa da liberdade do adolescente infrator. 

Segundo o renomado doutrinador Valter Kenji Ishida (2009, p.188), a medida de 

internagao constitui "a mais grave dentre as socioeducativas, constituindo, a teor do 

caput, em medida privativa de liberdade". Esta e a unica medida que restringe a 

liberdade por complete Essa visao de restrigao do direito de ir e vir, aplicada atraves 

da internagao e considerada novidade da Lei n° 8.069/90. Assim, verifica-se que o 

artigo 121 do ECA dispoe: 

Art. 121. A internagao constitui medida privativa da 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 a tres anos. 
§ 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 vinte e um anos de idade. 
§ 6° Em qualquer hipotese a desinternagao sera precedida de 
autorizagao judicial, ouvido o Ministerio Publico, (grifo nosso) 

A aplicagao desta medida, assim como das demais, so sera possivel mediante 

sentenga judicial fundamentada, proferida pelo juiz da Vara da Infancia e Juventude. 

O cabimento dessa medida e especificado no rol taxativo do artigo 122 do Estatuto 

Menorista, a saber: 

Art. 122. A medida de internagao so podera ser aplicada 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. 
§ 1° O prazo de internacao na hipotese do inciso III deste artigo nao 
podera ser superior a tres meses. 
§ 2°. Em nenhuma hipotese sera aplicada a internagao, havendo 
outra medida adequada. 
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Assim, verifica-se que a internagao e destinada a pratica das infragoes mais 

craves, devidamente comprovada a autoria ou participagao na conduta legaimente 

tipificada, com o emprego da grave ameaga ou da violencia contra a pessoa. 

Igualmente se faz necessaria a comprovagao da reincidencia do infrator, nos termos 

do inciso II do artigo ut retro. E, por fim, sera a medida adequada aos casos de 

descumprimento injustificado de outras medidas anteriormente aplicadas. Neste 

ultimo caso o periodo para cumprimento da medida esta previsto no §1° do mesmo 

artigo, que veda a aplicagao desta medida por periodo superior a tres meses. 

Quanto a execugao da internagao, esta sera procedida sob tres pilares 

mestres, quais sejam: o principio da brevidade, pelo qual se entende que a medida 

sera aplicada por um periodo previamente determinado, nao inferior a seis meses e 

nao superior a tres anos, nos termos dos §§ 2° e 3° do artigo 121 do ECA, 

ressalvada a hipotese prevista no §1° do artigo 122 do mesmo estatuto; o principio 

da excepcionalidade, segundo o qual a internagao sera aplicada tao-somente 

quando nao couber outra medida mais branda, visto a taxatividade apresentada pelo 

rol do artigo 122 do ECA; e o principio do respeito ao adolescente em condigao 

peculiar de pessoa em formagao, no qual e reafirmado pelo proprio estatuto o dever 

do Estado de zelar pela integridade dos adolescentes internados, seja ela fisica ou 

mental, com a adogao das medidas necessarias para contengao e seguranga. Neste 

diapasao, Valter Kenji Ishida (2009, p.202) discorre que: 

A responsabilidade pelo zelo da integridade do adolescente interno e 
do Poder Publico. A responsabilidade abrange a conduta comissiva 
ou omissiva, apurada por meio de agao civil publica, por meio de 
agao de responsabilizagao individual e de agao de indenizagao. 

A internagao devera ser feita em unidades especiais para tanto, nos termos do 

artigo 123 da Lei n° 8.069/90, aparelhados com todos os servigos essenciais e 

previstos em lei para a assistencia aos internos, sejam eles de natureza 

psicossocial, terapeutico ou ocupacional, recreativo ou religioso, para que seja 

possivel a reintegragao do adolescente interno ao convivio social de modo saudavel, 

afastando-se o aspecto meramente punitivo e adotando o pedagogico- Para 

melhores esclarecimentos, le-se no artigo supramencionado: 

Art. 123 A internagao devera ser cumprida em entidade exclusiva 
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, 
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obedecida rigorosa separacao por criterios de idade, compleigao 
fisica e gravidade da infragao. 
Paragrafo unico. Durante o periodo de internacao, inclusive 
provisoria, serao obrigatorias atividades pedagogicas. 

Quanto aos direitos conferidos ao adolescente que cumpre a medida de 

internagao, previstos no artigo 124 do Estatuto em analise, Costa (2008, p.457) os 

divide em grupos, a saber: 

O primeiro grupo refere-se aos direitos do adolescente perante o 
sistema da Justiga da Infancia e da Juventude. Nesta categoria 
podemos enumerar o direito de entrevistar-se pessoalmente com 
representante do Ministerio Publico; o direito de peticionar 
diretamente a qualquer autoridade; de avistar-se reservadamente 
com seu defensor; de ser informado de sua situagao processual 
sempre que solicitar. 
No segundo grupo estao os direitos do adolescente perante a 
diregao, o pessoal tecnico e o pessoal auxiliar do estabelecimento 
socio-educativo em que esteja internado. Nesta categoria pode ser 
incluidos o direito de ser tratado com respeito e dignidade; de 
receber visitas, ao menos semanalmente; de ter acesso aos objeto 
necessarios a higiene e ao asseio pessoal; de habitar alojamento em 
condigoes e profissionalizagao; de realizar atividades culturais, 
esportivas e de lazer; de manter a posse de seus objetos pessoais e 
de dispor de local seguro para guarda-los; de receber, quando de 
sua desinternagao, os documentos indispensaveis a vida em 
sociedade. 
No terceiro grupo estao elencados os direitos do adolescente privado 
de liberdade em relagao aos seus vinculos com sua familia e com a 
comunidade. Nesta esfera, podemos arrolar o direito a receber visitas 
ao menos semanalmente; corresponder-se com seus familiares e 
amigos; permanecer internado na mesma localidade ou em 
localidade proxima ao domicilio de seus pais ou responsaveis; 
receber assistencia religiosa, segundo a sua crenga, e desde que 
assim o deseje; de ter acesso aos meios de comunicagao social. 

Cabe ressaltar que apesar da gravidade desta medida sua finalidade originaria 

e a ressocializagao do adolescente que por outros meios e medidas nao for viavel, 

afastando a reincidencia, demonstrando que as praticas delituosas por ele 

praticadas possuem consequencias de natureza juridica, que possuem o condao, 

inclusive, de cercear a sua liberdade. 
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3.3 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE APLICAQAO CUMULADA 

O ECA preve a possibilidade da aplicagao das medidas protetivas, cuja 

disposigao esta presentes nos artigos 101 e seguintes do Estatuto em analise. Tais 

medidas sao inicialmente destinadas as criangas que incidem em atos infracionais, 

visto que nao cumprem medidas socioeducativas, na forma do artigo 105 da mesma 

lei. 

O artigo 101 da Lei n° 8.069/90 apresenta o rol das medidas, que podem ser 

aplicadas cumulativamente, sao elas: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipoteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente podera determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientagao, apoio e acompanhamento temporarios; 
III - matricula e frequencia obrigatorias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusao em programa comunitario ou oficial de auxilio a familia, a 
crianga e ao adolescente; 
V - requisigao de tratamento medico, psicologico ou psiquiatrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusao em programa oficial ou comunitario de auxilio, orientagao e 
tratamento a alcoolatras e toxicomanos; 
VII - acolhimento institucional 
VIII - inclusao em programa de acolhimento familiar; I 
X - colocagao em familia substituta 

Contudo, apenas as medidas previstas nos incisos de I a VI poderao ser 

aplicadas como protegao aos adolescentes infratores. Assim, verifica-se ao analisar 

as medidas descritas no artigo ut retro que se busca a reeducagao bem como a 

integragao do adolescente nao so com a sociedade, mas primeiramente com a 

propria familia. 

A necessidade de acompanhamento do adolescente por profissionais 

especializados nas mais diversas areas encontra nova previsao nos incisos II, V e VI 

do artigo 101 do ECA. O que se constata apos analise conjunta dos artigos da lei 

especial em tela e que o legislador tentou suprir as necessidades do infrator, 

enquanto pessoa em formagao, para que fosse realmente dissociada das medidas 

aquele aplicadas a ideia de mero castigo. O objetivo maior, utilizando-se de todos os 
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meios, e a reeducagao e recuperagao do adolescente, proporcionando-lhe, assim, 

um desenvolvimento completo e devidamente assistido. 

3.4 DA MEDIDA DE REPARAQAO DO DANO 

A reparagao do dano enquanto medida aplicada ao infrator menor de idade em 

meio aberto e uma inovagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente, uma vez que 

a primeira vez em que foi admitida na legislagao menorista, em 1927, se referiu a 

prestagao pecuniaria desprendida pelo responsavel legal do infrator, e nao por este. 

Ja no Codigo de Menores de 1979 a possibilidade da reparagao encontrava respaldo 

em seu artigo 103, a ser feita em audiencia. 

Esta medida foi elencada no inciso II do artigo 112 da Lei n° 8.069/90, e sera 

aplicada quando a conduta reprimida possuir reflexos patrimoniais. Neste sentido, o 

artigo 116 do ECA preve claramente os modos como a medida podera ser 

executada: 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos 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. 

Ressalte-se que independentemente da forma como sera aplicada a medida, 

devera ser previamente homologada pelo magistrado competente. 

Quanto as formas de reparagao previstas no dispositivo legal e nos 

ensinamentos de Afonso Armando Konzen (2005, p. 46), estabelecidas como 

restituigao, ressarcimento e compensagao, observa-se que a aplicagao de cada uma 

delas varia conforme a conveniencia de cada caso. Em um crime de furto ou de 

roubo, por exemplo, e mais conveniente que haja a restituigao da res furtiva ao seu 

proprietario. Todavia, nos casos em que a coisa nao puder ser restituida, cabera o 

ressarcimento efetuado em pecunia, cujo valor pode ser acordado com a vitima ou 

determinado judicialmente. Ha, ainda, a compensagao, atraves da qual o 

adolescente infrator, impossibilitado de restituir ou ressarcir a coisa a vitima, presta 
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servigos a vitima. Neste caso devera haver o expresso consentimento do 

adolescente, em observancia a vedagao de trabalhos forgados, prevista no §2° do 

artigo 112 do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

E igualmente vedada a submissao do infrator a desempenhar trabalhos 

degradantes e que firam a condigao peculiar de pessoa em formagao. E dever do 

Estado zelar pela integridade fisica, moral, psicologica e a imagem do reeducando, 

de modo que a humilhagao desvirtua a finalidade basica da medida, a de reeducar o 

infrator. Ha tambem a aplicagao da reparagao do dano nos casos de grafitagem ou 

pichagao, nos quais o adolescente pode fazer a limpeza dos danos que causar. 

Pelo que se depreende do ja exposto, a medida busca, na otica da vitima, 

proporcionar o retorno ao estado quo ante, impondo ao infrator, ou ainda, ao seu 

representante legal, de modo solidario, a obrigagao de reparar o dano causado em 

virtude da conduta prevista como ato infracional. Quanto ao objetivo da medida, 

Kleidson Lucena Cavalcante (2010, p. 42), dispoe: 

Nao possuindo apenas escopo literal, a medida em analise visa, 
tambem, inserir no adolescente as consequencias do ato ilicito que 
praticou, atendendo mais uma vez a precipua finalidade da medida, a 
sua reeducagao. Posto que o adolescente possa ser compelido a 
reparar o mal ocasionado efetivamente, alcangando o 
reconhecimento do erro e a sua reparagao. 

Note-se que a aplicagao da medida esta sujeita a um corpo probatorio robusto 

e que convirja no sentindo de indicar a clara autoria ou participagao do adolescente 

na pratica da conduta, bem como a materialidade delitiva, como determina o artigo 

114 do ECA. 

Assim, a efetiva reparagao objetiva que a vitima retorne ao estado quo ante, e 

deve ser cumprida pelo adolescente, ou solidariamente com o seu respectivo 

responsavel legal, devendo ser atribuida em procedimento contraditorio, observando 

todas as garantias as quais o adolescente tern direito. 

Neste sentido, preleciona Wilson Donizete Liberati (aput - Franciele Caroline 

Alves, 2006, p. 59) que: 

[...] a lei compara-o a um maior, no que concerne o ressarcimento 
dos danos causados, em virtude da pratica de atos ilicitos. Assim 
sendo, o causador do dano, respondent, solidariamente com seus 
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pais, tutor ou curador, pela reparagao devida, nos termos do artigo 
180 c/c 932, I e II, do novo Codigo Civil. 

Admite-se essa solidariedade em virtude do carater de responsabilidade civil, 

cuja responsabilidade entre os pais e tutores pelos seus filho e tutelados esta 

disposta no artigo 932 do Codigo Civil, que assim dispoe: 

Art. 932. Sao tambem responsaveis pela reparagao civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condigoes; 

Desta forma, em virtude do silencio da lei especial em relagao a execugao da 

reparagao, coube a legislagao civel dispor sobre a mencionada responsabilidade, 

incluindo os pais e tutores. 

Assim, o que se verifica nos termos do artigo 942 do Codigo Civil e que esta 

responsabilidade e atribuida, ainda, independentemente de culpa do tutor ou genitor 

em observancia ao disposto no artigo 933 do mesmo codigo, sendo a solidariedade 

ratificada pelo artigo 942 do Codigo Civil, in fine: 

Art. 942. Os bens do responsavel pela ofensa ou violagao do direito 
de outrem ficam sujeitos a reparagao do dano causado; e, se a 
ofensa tiver mais de um autor, todos responderao solidariamente 
pela reparagao. 
Paragrafo unico. Sao solidariamente responsaveis com os autores os 
co-autores e as pessoas designadas no art. 932. 

Dentre as circunstancias nas quais e estabelecida a co-responsabilidade entre 

infrator e seu responsavel legal, frise-se que tao-somente sera defensavel a 

responsabilidade quando se referir ao adolescente emancipado voluntariamente, e 

cessando em carater definitivo com o advento do matrimonio, entre outras causas 

que encontram previsao no artigo 5° do Codigo Civil. 

Ademais, a medida de reparagao do dano objetiva fazer com que o infrator 

reconhega a ilegalidade inserida na conduta praticada e tida como ato infracional, ao 

passo que deve garantir a vitima a reparagao dos prejuizos decorrentes do fato 

tipico, expondo, assim, que as praticas delitivas pelo adolescente nao serao 

acobertadas pela impunidade. 



40 

4 DA INEFICACIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE REPARAQAO DO DANO 

No capitulo que segue, objetiva-se discorrer acerca da medida de reparagao do 

dano e sua ineficacia e consequente inaplicabilidade ao adolescente quando do 

cometimento do ato infracional, suscitando questionamentos e discussoes no que 

concerne o carater pedagogico inerente a medida (posto que este e anulado pela 

aplicagao erronea da medida, de modo a violar o ECA no que tange a necessidade 

da reeducagao atraves das medidas socioeducativas) e o fator economico (que 

desnivela sua aplicagao, uma vez que os diferentes niveis socio-economicos 

impedem que se aplique a mesma medida a adolescentes que praticaram o mesmo 

ato infracional, uma vez que o rico tera condigoes de arcar com a medida, enquanto 

o pobre nao, induzindo a uma segregagao de medidas em razao do poder aquisitivo, 

violando os preceitos de igualdade inscritos na Carta Magna). 

4.1 BREVE DISCUSSAO SOBRE A INEFICACIA DA MEDIDA DE REPARAQAO 

O cumprimento da medida de reparagao do dano, como ja exposto, proceder-

se-a sob tres formas, a saber: a) restituigao; b) ressarcimento; e c) compensagao. 

Analisar-se-a tais formas de execugao da medida, verificando as eventuais falhas 

em cada uma durante sua aplicagao, de modo a tornar a medida socioeducativa de 

reparagao do dano ineficaz. 

Para a averiguagao das provaveis causas que originam a ineficacia da medida 

socio-educativa de reparagao do dano faz-se mister considerar que as medidas de 

um modo geral sao feitas por alguem, para serem aplicadas em alguem, assim, para 

que haja o atendimento a finalidade das medidas socio-educativas devem ser 

observadas as consequencias da aplicagao de cada uma delas. Saliente-se que as 

consequencias manifestar-se-ao no adolescente infrator. Nesse sentido, Afonso 

Armando Konzen (2005, p. 43) ensina que: 

Como as medidas existem como possibilidade de serem aplicadas 
por alguem em alguem, pela autoridade judiciaria ao adolescente 
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autor do ato infracional, em consequencia de uma relacao de poder, 
o primeiro indicativo, em busca de uma resposta a questao do que 
sao as medidas socioedicativas, so pode ser alavancado a partir do 
sentimento do destinatario, da sensacao pessoal daquele atingido 
por uma medida. 

Assim, para que a medida de reparagao do dano alcance sua ineficacia ela 

deve surtir efeitos diretamente no autor da infragao. Desta feita, o artigo 116 do ECA 

preve que o adolescente devera restituir, ressarcir ou compensar o dano causado 

pela infragao praticada. 

Isto posto, apos a analise fragmentada do artigo retromencionado, verifica-se 

que cabera ao magistrado definir a forma como a vitima sera compensada, 

observada a possibilidade do adolescente de dar inteiro cumprimento a medida 

socioeducativa que Ihe for imposta. 

Todavia, em termos praticos, verifica-se que o infrator se desfaz o mais rapido 

possivel da res a ser reparada, exceto quando a conduta e surpreendida por outrem 

que o detenha. Assim sendo, a primeira possibilidade de cumprimento da medida, 

qual seja, a restituigao, e prematuramente frustrada. Saliente-se que, nos casos em 

que a coisa nao puder ser restituida, podera ocorrer o ressarcimento mediante 

pecunia, cujo valor pode ser acordado com a vitima ou determinado judicialmente. 

Quanto a compensagao, cabe ressaltar que depende da autorizagao do 

adolescente que devera cumprir a medida, em virtude da vedagao do artigo 112 em 

relagao aos trabalhos forgados. De igual forma, destaque-se que nesta hipotese o 

adolescente infrator ira desenvolver atividades para a vitima. Assim, a aplicagao da 

medida estara sujeita, tambem, a concordancia da vitima. Ocorre que, pelo exposto, 

a execugao da medida se ve restrita a vontade das partes, infrator e vitima, e, dessa 

forma, resta clara a dificuldade para que se estabelega um acordo satisfatorio para 

ambos, bem como para que se de cumprimento a medida. 

Cumpre mencionar que e assegurado constitucionalmente o dever do Estado 

em zelar pela integridade fisica, moral, psicologica e a imagem do menor 

reeducando, sendo, portanto, vedado a submissao do infrator a desempenhar 

trabalhos degradantes ou humilhantes, e que firam a condigao peculiar de pessoa 

em formagao, desvirtuando-se, assim, da finalidade precipua da medida, que e a de 

reeducar. 
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Ha, ainda, a possibilidade da reparagao do dano mediante ressarcimento. 

Todavia, para que haja a possibilidade da aplicagao da medida o infrator deve ter 

condigoes financeiras para efetuar o ressarcimento. E sabido que existem os 

adolescentes emancipados, e, assim, possuem renda propria e sao capazes de 

arcar com o onus da pratica delitiva que causou dano ao patrimonio da vitima. 

Dentre as possibilidades legais nas quais o adolescente podera auferir renda 

propria, alem da emancipagao, podemos mencionar, tambem, a condigao de menor 

aprendiz, do menor empregado e do estagiario remunerado. 

Contudo, nem sempre o adolescente possui patrimonio proprio ou suficiente 

para efetivamente arcar com o onus da pratica delitiva, sendo estas as excegoes 

dentro da sociedade, de modo que, nos termos do Codigo Civil anteriormente 

exposto, e estabelecida a co-responsabilidade com os responsaveis legais e o 

adolescente. Aqueles irao arcar verdadeiramente com o onus decorrente da conduta 

do adolescente, cabendo-lhes a obrigagao de ressarcir a vitima. 

4.2 INEFICACIA DE REPARAR O DANO: ESTUDO DE CASO NA VARA DE 

CAJAZEIRAS/PB 

Feitas as consideragoes anteriores acerca da ineficacia da medida, cabe 

analisar o que ocorre na Vara da Infancia e Juventude da Comarca de 

Cajazeiras/PB. 

No que tange o publico ao qual se aplica a medida socioeducativa de 

reparagao do dano na Comarca de Cajazeiras/PB, a promotora de justiga da Infancia 

e Juventude da Comarca de Cajazeiras/PB, llcleia Mouzalas, afirma que o mais 

comum e que o adolescente infrator nao possua recursos proprios para ressarcir o 

prejuizo causado pela pratica delitiva. Tampouco os familiares o possuem, de modo 

que a medida passa a ser inaplicavel, considerando a realidade socio-economica 

dos adolescentes infratores da Comarca na qual atua. Assim, muito embora haja o 

cometimento frequente de atos infracionais que venham a turbar o patrimonio de 

outrem, a medida de reparagao do dano deixa de ser aplicada, sendo, assim, 

substituida poroutras mais adequadas. 
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Neste diapasao, a promotora de justiga llcleia Mouzalas, em entrevista 

concedida, destaca ainda que a aplicagao da medida de reparagao do dano nao 

deve alcangar pessoa diversa do infrator, indo de encontra a doutrina mais antiga, a 

saber: 

[...] somente pode ser aplicada quando o adolescente infrator tenha 
recursos proprios (nos caso em que aufere alguma renda ou exerga 
trabalho remunerado, nas hipoteses legalmente permitidas: menores 
de dezoito e maiores de dezesseis ou, na condigao de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos). Caso o adolescente nao disponha de 
recursos, a medida devera ser substituida por outra adequada. 

Nesta situagao descrita entra em cheque a solidariedade estabelecida entre o 

adolescente infrator e o seu responsavel legal anteriormente exposta. Desta forma, 

verifica-se que quando o valor a ser ressarcido a vitima e destacado do patrimonio 

do proprio infrator se verifica que a medida podera alcangar sua finalidade principal, 

qual seja, atraves do desprendimento material, promover a reeducagao do 

adolescente para que este respeite a propriedade alheia. Todavia, quando o 

ressarcimento e promovido pelos pais ou responsaveis legais do infrator, o objetivo 

principal desta imposigao e deveras desvirtuado, de modo que a medida deixa de 

atingir diretamente o autor do ato infracional e alcanga terceira pessoa, excedendo 

inclusive norma intrinseca do Direito Penal, que determina que a pena nao deva 

ultrapassar a pessoa do infrator. Tal disposigao encontra-se no artigo 11, caput, do 

Codigo Penal vigente, como se ve: 

Art. 11. O resultado, de que depende a existencia do crime, 
somente e imputavel a quern Ihe deu causa. Considera-se causa a 
agao ou omissao sem a qual o resultado nao teria ocorrido. (grifo 
nosso) 

Assim, a reparagao promovida por terceira pessoa viola a norma penal 

brasileira, de forma que quern o fizer responde por punigao a um ato nao cometido, 

contradizendo os principios basilares da aplicagao de reprimendas segundo as 

normas patrias. 

Isto posto, pelo que ja foi analisado inicialmente, verifica-se que na Comarca de 

Cajazeiras/PB, em relagao aos adolescentes que devem cumprir a medida, formam-

se dois quadrantes distintos: o primeiro, no qual nem o adolescente nem os seus 
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responsaveis legais possuem condigoes financeiras para custear a reparagao do 

dano, motivo pelo qual a medida deve ser afastada e substituida por outra mais 

adequada; e o segundo, no qual ou o adolescente possui patrimonio proprio e 

suficiente para reparar o dano, ou seus responsaveis o possuem, o que possibilitaria 

a aplicagao da medida, contudo deve ser afastada quando feita por outrem, visto 

que a aplicagao errada desvirtua a finalidade maior da medida, qual seja a 

reeducagao do adolescente. 

Verifica-se, de igual maneira, que a aplicagao de uma sangao de carater 

pecuniario afasta a caracteristica personalissima atribuida a qualquer medida de 

carater punitivo, visto que terceira pessoa que possua condigao financeira 

satisfatoria para tanto podera arcar com o quantum imposto ao infrator, 

possibilitando, assim, que aquele venha a se evadir ao distrito da culpa. 

Constata-se, sem maiores dificuldades, que ao viabilizar o cumprimento da 

medida de reparagao do dano por pessoa distinta do adolescente este deixa de 

sofrer as reais consequencias advindas da pratica delitiva, impossibilitando, em 

absoluto, sua reeducagao por meio da intervengao do Estado, atraves do Poder 

Judiciario. E salutar que toda e qualquer medida seja destinada especificamente ao 

adolescente, de modo que ele possa desempenha-la, que seja a medida 

conveniente e cabivel ao caso pratico, para que haja a real reeducagao do individuo. 

Ha, no mesmo entendimento da representante do Parquet atuante na Comarca 

de Cajazeiras/PB, doutrina referente ao tema com novas elucidagoes acerca da 

admissibilidade da co-responsabilidade prevista no Codigo Civil e sua consequente 

aplicagao na execugao desta medida. Defende, igualmente, que a medida nao deve 

ter seus efeitos extensivos, e, dessa forma, tornar-se-a cabivel tao-somente quando 

o adolescente possuir patrimonio proprio para cumprir com tal medida. 

Assim, uma vez reconhecida a ineficacia da aplicagao da medida em carater de 

solidariedade entre o infrator e o seu responsavel legal, ressaltando o fato de ser o 

adolescente possuidor de bens que o permitam arcar com o a referida medida, a 

reparagao do dano perde sua aplicabilidade em localidades como Cajazeiras/PB, 

segundo informou a promotora Dr3 llcleia Mouzolas, na entrevista que fundamentou 

este estudo de caso: 

Enquanto promotora da Infancia e Juventude de Cajazeiras, ate o 
momento, nao fui cientificada de sentengas que tenham aplicado a 
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aludida medida pelo juizo da Infancia e Juventude da Comarca. 
Tambem, ate o momento, nao a ofertei em sede de remissao pre-
processual ou requeri sua aplicagao, em sede de alegagoes finais. 
Isto porque, os adolescentes rnfratores que tive contato, depois que 
comecei a trabalhar na cidade, nao dispunham de recursos 
proprios, a fim de viabilizar a aplicagao da medida, tratando-se, na 
grande maioria de populagao carente, ou, do contrario, sem renda 
ou trabalho remunerado. (grifo nosso) 

Apesar de a doutrina admitir a aplicagao das regras da responsabilidade civil 

na execugao da medida socioeducativa, o membro do Parquet acima referido 

representa essa corrente que nao acolhe a aplicagao do Codigo Civil em carater 

subsidiario na execugao da medida de reparagao do dano, por serem reconhecidos 

como ramos distintos, searas distintas e que nao se confundem. 

A reparagao do dano prevista no Estatuto da Crianga e do Adolescente tern 

como finalidade secundaria o ressarcimento da vitima, o principal e a efetiva 

reeducagao do adolescente, de modo que o seu cumprimento por terceiro torna a 

medida inaplicavel. Enquanto a responsabilidade civil imposta aos pais em 

decorrencia da pratica delitiva do adolescente infrator tern como principal objetivo 

ressarcir a vitima pelo dano sofrido, nos termos dos artigos 932, incisos I e II, 933 e 

934, segunda parte, todos do Codigo Civil. 

Independentemente da aplicagao da medida socioeducativa, a vitima podera 

acionar o infrator e seus responsaveis judicialmente, a fim de auferir indenizagao 

para sanar o dano que Ihe foi provocado. A admissao da responsabilidade solidaria 

para fins da execugao da obrigagao de reparar o dano, nos termos do Estatuto da 

Crianga e do Adolescente obriga o responsavel legal duas vezes em relagao a 

vitima, a primeira decorrente da imposigao prevista no Codigo Civil, e a segunda 

decorrente da propria aplicagao da medida pela justiga especializada. 

Constata-se pelas colocagoes da promotora de justiga llcleia Mouzalas que, em 

sede de substituigao da reparagao do dano, ve as medidas de prestagao de servigo 

a comunidade e a liberdade assistida como mais eficazes. Uma vez questionado 

quais as medidas que a promotora julga mais eficazes, foi respondido: 

As medidas de prestagao de servigos a comunidade e de liberdade 
assistida. A primeira, porque preenche, de certa forma, o tempo 
ocioso dos adolescentes em conflito com a lei, e, por outro lado, pela 
resposta a sociedade que essa medida proporciona. A segunda 
porque como o adolescente recebe acompanhamento, auxilio e 
orientagao pela equipe multidisciplinar ou pessoa designada pelo 
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juizo, da para conhecer melhor o adolescente, o contexto social em 
que esta inserido e, sua familia, com vistas a uma real 
ressocializagao, inclusive, norteando, em sendo, substituigao por 
outra mais adequada. 

De fato : uma vez que o legislador oferece ao aplicador da lei outros meios 

considerados mais eficazes para a efetiva reeducagao do adolescente a eles sujeito 

nao se constata nenhum obice a substituigao. Cabe ressaltar que o artigo 112 

apresenta um rol de medidas socioeducativas, cabendo ao magistrado adotar e 

executar a mais adequada. 

Desse modo, apresenta maior eficacia a substituigao da medida por outra mais 

adequada, no sentido de que o infrator a cumpra de modo integral, assumindo a 

responsabilidade absoluta pelo ilicito praticado e suas consequencias. 

Isto posto, deve ser reconhecido que a aplicagao e consequente execugao da 

medida obrigagao de reparar o dano, mantida a co-responsabilidade entre 

adolescente e o seu responsavel legal se torna inocua, sem qualquer alcance ao 

infrator. 
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5 CONCLUSAO 

As disposigoes constantes no do Estatuto da Crianga e do Adolescente de 

modo geral, bem como a execugao dessas, apesar de vigente ha mais de vinte 

anos, ainda sao consideradas complexas, em virtude da forma aberta como estao 

disciplinadas, sao alvos de frequentes criticas por parte dos doutrinadores e 

aplicadores da lei. 

Verifica-se, inclusive que as medidas socioeducativas em especifico sao 

analisadas e ate censuradas pela sociedade que reclama punigoes mais severas a 

serem aplicadas nos adolescentes infratores. Dentre as medidas consideradas 

insatisfatorias destacou-se a obrigagao de reparar o dano. 

Portanto. alcangaram-se os objetivos propostos, visto que se analisou a 

situagao de ineficacia da medida socioeducativa de reparagao do dano prevista pelo 

Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), em seu artigo 112, inciso II; 

bem como foi observado as caracteristicas da referida medida; e, ainda, verificou-se 

os aspectos legais na seara civel e penal aos quais se submete a aplicagao da 

medida socio-educativa de reparagao do dano; e por fim, apurou-se as provaveis 

causas da ineficacia da medida socio-educativa de reparagao do dano. 

O que viabilizou a constatagao da problematizagao ocasionada a priori, qual 

seja: quais as razoes que conduzem a ineficacia e a sua consequente 

inaplicabilidade da medida socio-educativa de reparagao do dano? Tendo como 

hipoteses a serem constatadas: a ineficacia em decorrencia da solidariedade 

admitida entre o adolescente infrator e o seu responsavel legal; e, ainda, a ausencia 

de recursos proprios do adolescente infrator para cumpri-la. 

Pelo estudo efetuado, em Cajazeiras, junto a promotoria da Infancia e 

Juventude foram demonstradas as caracteristicas das medidas sancionadoras, as 

medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes autores de atos infracionais, 

seus aspectos gerais, a finalidade juridico-social e a aplicagao de cada uma, 

particularmente da obrigagao de reparar o dano, onde trabalhou-se a questao da sua 

ineficacia e sua consequente inaplicabilidade, em razao da prejudicialidade da 

solidariedade admitida entre o infrator e seus responsaveis legais prevista no Codigo 

Civil, que desvirtua a finalidade precipua da medida, deixando de ser aplicada pelos 

operadores do direito. 
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Dentro deste quadro, resta verificado que a medida tambem deixa de ser 

aplicada em razao da ausencia de recursos proprios do adolescente para cumprir a 

medida sem auxilio de outrem, corroborado com a exposicao do entendimento de 

especialista da area da Infancia e da Juventude acerca da tematica posta. 

Portanto, percebeu-se que a tese de que a medida que obriga o adolescente a 

reparar o dano de cunho patrimonial por ele causado, quando aplicada nos ditames 

da legislagao civel, admitindo a solidariedade entre adolescente e o seu responsavel 

legal, deixa de atender as finalidades sancionadora, educativa e retributiva, 

tornando-se, dessa forma, ineficaz. 

Neste sentido, constata-se atraves da opiniao do membro do parquet que a 

medida em comento, em decorrencia da situagao acima narrada deixa de ser 

aplicada na Comarca de Cajazeiras/PB, bem como em razao da ausencia de 

recursos proprios dos infratores para arcar com o prejuizo causado pela conduta 

ilicita. Assim, a medida alcangou a sua inaplicabilidade na Comarca estudada, mas 

que reflete uma situagao vivenciada por outras Varas ate Tribunals, quanto a 

eficacia destas medidas estatutarias. 

Isto posto, constatou-se atraves do presente trabalho monografico que a 

medida socioeducativa de reparagao do dano alcangou sua inaplicabilidade na 

Comarca de Cajazeiras/PB, verificando-se que a solidariedade entre o adolescente 

infrator e o seu responsavel legal compromete a eficacia da medida explanada, bem 

como a falta de recursos dos adolescentes infratores do municipio ao qual e 

delimitou o presente estudo de caso. 
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APENDICE A 

Entrevista com a Promotora de Justiga que responde pela Vara da Infancia e da 

Juventude da Comarca de Cajazeiras/PB. 

Data: 26 de setembro de 2011. 

Local: Ministerio Publico de Cajazeiras/ PB. 

Entrevistada: Dra. Ilcleia Cruz de Souza Neves Mouzalas. 

Entrevistadora: Tissiany de Araujo Limeira. 

Pergunta 1: 

Inicialmente, qual a sua visao, em aspectos gerais, quanto as medidas 

socioeducativas? 

R: As medidas socioeducativas sao a resposta do Estado para os atos infracionais 

praticados por adolescentes, e tern carater retributivo- sancionador e educativo, ou 

seja, visam dar uma resposta ao infracional praticado, ao mesmo tempo em que 

buscam a reintegragao social do adolescente, com vistas as inibir a reincidencia. Em 

regra, sua aplicagao independe da vontade do adolescente, salvaguardando aquelas 

que sao aplicadas cumulativamente a remissao, que natureza de acordo( 

transagao). Para aplicagao das medidas socioeducativas, devem ser observados os 

criterios previstos no art. 112§1°e art. 113 do ECA, ou seja, capacidade do 

adolescente em cumpri-las, as circunstancias, consequencias e gravidade do ato, 

bem como as necessidades pedagogicas da medida, com vistas a reintegragao 

social do adolescente, nao podendo a autoridade judiciaria afastar-se, destes 

criterios, quando de sua aplicagao. Entendo como positiva a visao do ECA ao criar 

as medidas socioeducativas. No entanto, existem falhas na efetivagao nas medidas, 

na sua execugao e, consequentemente, na finalidade almejada, que sao atribuidas, 

via de regra, a omissao Estatal, na criagao dos orgaos e estruturas necessarias. 

Pergunta 2: 

Como voce, enquanto promotora da Infancia e Juventude da Comarca de 

Cajazeiras/PB, interpreta a medida de reparagao do dano em relagao a sua eficacia? 
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Por que? Feitas tais consideragoes quanto a eficacia desta medida, como voce lida 

com a aplicagao da medida de reparagao do dano? 

R: A medida socioeducativa de reparagao de dano, conforme o art. 116 do ECA, 

tern previsao de ser aplicada quando o ato infracional causado pelo adolescente 

tenha causado prejuizo de ordem material para a vitima. Porem, somente pode ser 

aplicada quando o adolescente infrator tenha recursos proprios( nos caso em que 

aufere alguma renda ou exerga trabalho remunerado, nas hipoteses legalmente 

permitidas( menores de dezoito e maiores de dezesseis ou, na condigao de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos). Caso o adolescente nao disponha de 

recursos, a medida devera ser substituida por outra adequada. A eficacia da medida, 

tendo em foco o carater retributivo- sancionador e educativo das medidas 

socioeducativas, e auferida quando o proprio adolescente, com seus proprios 

recursos, possa ressarcir o prejuizo causado pelo ato infracional por ele praticado. 

Nesse vies, os pais/ responsaveis nao podem assumir a responsabilidade dos 

adolescentes. Como dito, a medida so podera ser aplicada se o proprio adolescente 

tiver recursos, caso contrario, outra devera ser aplicada em seu lugar. Enquanto 

promotora da Infancia e Juventude de Cajazeiras, ate o momento, nao fui 

cientificada de sentengas que tenham aplicado a aludida medida pelo juizo da 

Infancia e Juventude da comarca. Tambem, ate o momento, nao a ofertei em sede 

de remissao pre-processual ou requeri sua aplicagao, em sede de alegagoes finais. 

Isto porque, os adolescentes infratores que tive contato, depois que comecei a 

trabalhar na cidade, nao dispunham de recursos proprios, a fim de viabilizar a 

aplicagao da medida, tratando-se, na grande maioria de populagao carente, ou, do 

contrario, sem renda ou trabalho remunerado. 

Pergunta 3: 

Qual(is) das medidas voce julga mais eficaz(es), cuja sugestao de aplicagao e mais 

frequente? 

R: As medidas de prestagao de servigos a comunidade e de liberdade assistida. A 

primeira, porque preenche, de certa forma, o tempo ocioso dos adolescentes em 

conflito com a lei, e, por outro lado, pela resposta a sociedade que essa medida 

proporciona. A segunda porque como o adolescente recebe acompanhamento, 

auxilio e orientagao pela equipe multidisciplinar ou pessoa designada pelo juizo, da 

para conhecer melhor o adolescente, o contexto social em que esta inserido e, sua 
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familia, com vistas a uma real ressocializagao, inclusive, norteando, em sendo, 

substituigao por outra mais adequada. 


