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RESUMO 

O presente trabalho aborda as medidas socioeducativas contidas no Estatuto da 

Crianga e do Adolescente e a sua aplicacao a pessoas maiores de dezoito anos 

apos a vigencia do artigo 5° do Codigo Civil, haja vista o surgimento de 

questionamentos a respeito dessa aplicabilidade. Realidade que faz decorrer a 

seguinte problematizagao: Com a vigencia do Codigo Civil de 2002, as medidas 

socioeducativas previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente ainda 

continuarao a ser aplicadas aos maiores de dezoitos anos de idade, diante da 

redugao da maioridade civil ocorrida no referido Codigo Civilista? Tendo como 

hipotese: Sim, posto que o ECA por ser uma lei especial, que adota a Teoria da 

Atividade, nao fora revogado por mudanga da maioridade civil tratada pelo Diploma 

Civilista. Pois se percebe, diante da atual conjuntura, a aplicagao das medidas 

socioeducativas previstas pelo ECA aos maiores de dezoito anos apos a 

promulgagao do hodierno Codigo Civil. Portanto, tern a presente pesquisa como 

objetivo principal analisar a divergencia na aplicagao das medidas socioeducativas 

aos maiores de dezoito anos apos entrada em vigor do artigo 5°, do Codigo Civil, 

bem como, verificar a divergencia doutrinaria acerca da aplicagao de tais medidas a 

maiores de dezoito anos, expor a atual situagao jurisprudencial sobre o assunto em 

foco, contrapondo as teses sobre a aplicagao e a nao aplicagao de medidas 

socioeducativas aos maiores de dezoito anos, de forma a constatar a possivel 

consequencia da nao aplicagao dessas medidas a este publico. Para tanto, adotou-

se como metodo de abordagem o 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, entrevistas com especialistas no 

assunto. Abordam-se ao longo do texto, a fim de fundamentar teoricamente a 

tematica, os seguintes temas: o adolescente de acordo com o ordenamento juridico 

brasileiro, enfatizando a pratica do ato infracional e as medidas socioeducativas 

aplicadas, e especialmente quando essa aplicagao se refere aos maiores de dezoito 

anos. Entendendo-se que deve ocorrer a aplicagao das medidas socioeducativas 

aos maiores de dezoito anos. 

Palavras-chave: Medidas socioeducativas. Maiores de dezoito anos. Codigo Civil. 



A B S T R A C T 

This paper addresses the socio-educational measures contained in the Statute for 

Children and Adolescents and its application to persons over eighteen years after the 

term of Article 5 of the Civil Code, given the emergence of questions about this 

application. Reality is that during the following questioning: With the term of the Civil 

Code of 2002, the socio-educational measures under the Child and Adolescent still 

continue to be applied for over eighteen years of age, before the reduction of majority 

occurring in that Civil Code? The hypothesis: Yes, because the ECA for being a 

special law, which adopts the Activity Theory, was not repealed by the change of 

majority dealt with by the civil party Diploma. Because it is perceived, given the 

current situation, the measures envisaged by the ECA to socio over eighteen years 

after the promulgation of today's Civil Code. So has the present study aimed at 

analyzing the divergence in the implementation of socio-educational measures for 

over eighteen years after entry into force of article 5 of the Civil Code as well as verify 

the doctrinal differences regarding the application of such measures over eighteen 

years, expose the current situation jurisprudence on the subject in focus, contrasting 

the arguments on the application and no application of socio-educational measures 

for over eighteen years in order to observe the possible consequence of not 

implementing these measures in this audience. Was adopted as the inductive 

method of approach, procedures and methods of the historical evolution and the 

monograph, and the techniques of indirect research and exegetical literature, legal, 

and direct interviews with experts. It addresses throughout the text in order to justify 

theoretically the theme, the following themes: the teenager according to the Brazilian 

legal system, emphasizing the practice of the infraction and the socio-educational 

measures applied, and especially when this application refers to over eighteen years. 

Understanding that should occur to the implementation of socio-educational 

measures over eighteen years. 

Keywords: socio-educational measures. Over eighteen years. Civil Code. 
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1 INTRODUQAO 

A violencia no Brasil atingiu indices inaceitaveis, tornando-se um dos paises 

mais violentos do mundo. A pratica de crimes, como assaltos, sequestros, 

exterminios, violencia domestica e contra a mulher e crescente e contribui para tal 

consideragao, tendo suas causas sempre as mesmas, tais como: a miseria, a 

pobreza, a ma distribuicao de renda, o desemprego e o desejo de vinganga. A 

contencao usada pelas autoridades para combater a violencia, muitas das vezes, 

suscita conflitos e inseguranca na sociedade que enfrenta a corrupcao do Poder 

Publico, e nao sabe em quern acreditar, e decide se proteger a proprio punho, 

evadindo-se do seu referencial de seguranca e da sua expectativa de vida. Sendo 

possivel verificar suas raizes baseadas em um complexo de fatores das mais 

variadas especies que vao desde o crescimento urbano desordenado, o trafico de 

drogas e a dificuldade de acesso a educagao, ate a desigualdade social, que pode 

ser considerada uma das principals causas do fenomeno. 

Hodiernamente, a violencia entre os adolescentes vem crescendo 

abruptadamente, ao ponto destes se assemelharem, em suas praticas delituosas, 

aos adultos, estando cientes do que realizam e nao mais como subprodutos 

indefesos de uma situacao social que Ihes e imposta. Nao podendo, portanto, mais 

ser considerada uma questao de carater exclusivamente politico-social, pois, 

especialmente, no tocante a punicao dos infratores, e tambem competencia de 

carater juridico. 

Diante da averiguagao da problematica social do adolescente infrator, suas 

dimensoes, causas, e com obviedade, a aplicagao da legislagao menorista, 

caracteriza-se a preocupagao exagerada dos legisladores na elaboragao de medidas 

que possam ter como finalidade a recuperagao do adolescente. Podendo, esta 

finalidade, ser explicada baseando-se na condigao peculiar de pessoa em 

desenvolvimento que o adolescente possui. Sendo, por esta razao, as medidas 

aplicadas as pessoas que estao em processo de construgao da personalidade e, 

que porventura, pratique ato ilicito, porem ainda possam ser resgatadas para uma 

sociedade justa no futuro, afastando-as da grande possibilidade que os rodeia, no 

sentido de continuarem a delinquir, diante de sua inimputabilidade. 
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O que faz decorrer a seguinte problematizagao: Com a vigencia do Codigo 

Civil de 2002, as medidas socioeducativas abordadas no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente ainda continuarao a ser aplicadas aos maiores de dezoitos anos de 

idade, diante da redugao da maioridade civil ocorrida no referido Codigo Civilista? 

Tendo como hipotese a ser constatada: Sim, posto que o ECA por ser uma lei 

especial, que adota a Teoria da Atividade, nao fora revogado por mudanga da 

maioridade civil tratada pelo Diploma Civilista. 

Por isso, este trabalho justifica-se pela a analise da atual conjuntura da 

aplicagao das medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente aos maiores de dezoito anos 

Civil e, quais os reflexos da modificagao na maioridade civil quanto ao assunto em 

foco. 

Ante o exposto, pretender-se-a com a referida abordagem tematica analisar a 

divergencia na aplicacao das medidas socioeducativas aos maiores de dezoito anos 

apos entrada em vigor do Codigo Civil de 2002, mas especificadamente, do seu 

artigo 5°; bem como verificar a divergencia doutrinaria acerca da aplicagao de tais 

medidas a maiores de dezoito anos; expor a atual situagao jurisprudencial sobre o 

assunto em foco; contrapor as teses sobre a aplicagao e a nao aplicagao de 

medidas socioeducativas a maiores de dezoito anos; alem de averiguar a possivel 

consequencia da nao aplicagao dessas medidas a este publico. 

Para tanto, adotar-se-a como metodo de abordagem o indutivo, para o qual a 

cadeia de raciocinios estabelece a conexao ascendente, ou seja, do particular para 

o geral, onde as constatagoes part icu lars levam a conclusoes gerais; e como 

metodos de procedimentos o historico-evolutivo, o qual consiste na investigacao dos 

acontecimentos, processos e instituigoes do passado, para se verificar a sua 

influencia na sociedade atual, e o monografico, que consiste na analise de material 

escrito por academicos sobre o assunto em tela. E quanto a tecnica de pesquisa 

indireta, sera utilizada a bibliografica, a qual consiste na pesquisa realizada em sites 

especializados e na doutrina existente, e o exegetico-juridico, a qual incide na 

explicagao e interpretagao dos textos legais; e como tecnica de pesquisa direta, a 

realizagao de entrevistas com a Jufza da Vara da Infancia e da Juventude da 

Comarca de Cajazeiras - PB, bem como, com a Promotora de Justiga que responde 

pela Vara acima citada. 
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A priori, analisar-se-a o processo que ocorreu no Brasil para se chegar ao 

stus! concGito ds sdolsscGntc, sbordsndo 3 concGitusQso jupidics, uGutnnsns G 3S 

possfveis justificativas para se obter a contemporanea conceituagao legislativa. 

verificando as peculiaridades intrinsecas aos adolescentes, e as determinacoes 

normativas vigentes no territorio patrio. 

Em seguida, serao demonstradas as consequencias juridicas que ocorrem 

quando se verifica a pratica de condutas delituosas onde figuram como agentes 

ativos os adolescentes, analisando todas as medidas socioeducativas contidas na 

legislacao especializada, bem como, especificando as caracteristicas de cada uma 

delas, as suas finalidades juridico-sociais, e a sua forma de execugao. 

E, por fim, sera analisada a problematica surgida com a entrada em vigor do 

atual Codigo Civil no tocante a aplicacao das medidas socioeducativas aos maiores 

de dezoito anos, verificando os posicionamentos doutrinarios e jurisprudenciais que 

entendem pela necessidade dessa aplicagao, e os que se opoem que a referida 

aplicagao ocorra, como tambem, sera exposto o entendimento de especialistas da 

area da Infancia e da Juventude acerca da tematica posta. 

Ademais, o estudo explanara um enfoque tematico atinente a extensao sobre 

a divergencia existente na aplicagao das medidas socioeducativas a pessoas que, a 

epoca do fato que deu inicio a lide, possuiam idade inferior a dezoito anos, porem 

alcangou tal idade antes de ser proferida a sentenga do Procedimento Especial. 
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O Direito da Crianga e do Adolescente no tocante a sua evolugao no Brasil, 

passou por inumeros avangos no tratamento dado as pessoas consideradas 

criangas ou adolescentes, ou menores, quando estas figuram no polo ativo de 

condutas delituosas e as consequencias as quais estariam sujeitos em decorrencia 

dessa pratica. Essas mudangas ocorreram devido a percepgao de que criangas e 

adolescentes, ou menores, possuem caracteristicas peculiares diversas das 

existentes nos adultos. 

2.1 DO ADOLESCENTE: HISTORICIDADE E NOQOES GERAIS 

No periodo do descobrimento do Brasil as normas que regiam o pais eram as 

mesmas de Portugal, pois aquele era colonia deste. Vigoravam em Portugal, sob o 

reinado de D. Afonso V, as Ordenagoes Afonsinas, as quais foram publicadas em 

1446, que por determinagao do Rei de Portugal, D. Manuel I, foram substituidas 

pelas Ordenagoes Manuelinas em 1521. E, pelo fato de nenhum dos dois 

ordenamentos serem eficazes em Portugal, tambem nao tiveram sua eficacia no 

Brasil. Em 1603, ocorreu a promulgagao das Ordenagoes Filipinas por Filipe II, que 

possuiam como norte a ampla e generalizada criminalizagao e as severas punigoes, 

passando a prevalecer a pena de morte, bem como, outras penalizagoes crueis, tais 

como o agoite, o corte de membros e o trabalho forgado em gales, entre outras. 

Anteriormente ao seculo XVII, as criangas nao recebiam nenhum tratamento 

especial, confundindo-se com os adultos, posto nao serem percebidas como sujeitos 

de direitos. A partir do seculo XVII, surge a concepgao de familia, onde a crianga ja 

comegava a ser percebida como pessoa diferente de uma pessoa adulta, sendo, 

incorporada no mundo dos adultos como um sujeito incapaz, menor. 

Com a chegada da familia real ao Brasil, em 1808, as Ordenagoes Filipinas 

eram as normas vigentes na colonia do Brasil, os menores de dezessete anos que, 

ate entao, recebiam o mesmo tratamento dado aos maiores de dezessete quanto as 

punigoes recebidas por atos ilicitos cometidos, passaram a ter como unico beneficio 
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em relagao a uma pessoa maior de idade, o fato de nao serem mais condenados a 

morte. 

Com o inicio do seculo XIX, as leis brasileiras comegaram a ter conteudo que 

tratavam os menores com sujeitos de direitos. Exemplo disso, e a determinagao da 

maioridade penal absoluta aos quatorze anos completos, adotada pelo Codigo 

Criminal do Imperio de 1830, sendo que, era facultado ao juiz a possibilidade de 

encaminhar o menor a partir dos sete anos de idade para a cadeia, caso entendesse 

que o mesmo teria o discernimento para distinguir o bem do mal, adotando assim, o 

criterio biopsicologico entre sete e quatorze anos, para afirmar que a partir dos 

quatorze anos a pessoa deveria sertratada como adulto. 

Em 1871, ocorreu a promulgagao da Lei do Ventre Livre, sendo a primeira lei 

brasileira que trouxe, concretamente, a protegao aos menores, pois continha a 

primeira disposigao legal protetiva expressa as criangas. A referida lei dava direito a 

i l i a c c o u a v a u c o n a i u o c u n u i u a i c u o o c i c eu I U O u c l u a u c , c a pen ui u c icn i u a u c a 

mae escolhia entre a crianga continuar na sua companhia. trabalhando como 

escrava e recebendo a Carta de Alforria aos 21 anos, ou se o Estado indenizaria o 

seu dono num determinado valor, retirando o seu filho e o colocando em um 

orfanato, passando de crianga escrava para crianga abandonada. 

Com a vigencia do Codigo Penal Republicano, em 1890, o primeiro da 

Republica, a vida humana fora dividida em tres diferentes fases: a) infancia, 

compreendida ate os nove anos completos, sendo a presungao de 

irresponsabilidade absoluta, consequentemente insuscetiveis de penas; b) 

impuberdade, entendida dos nove aos quatorze anos incompletos, fase na qual 

seriam penalizados tao somente aqueles que o juiz os considerasse capazes de 

discernir a ilicitude do ato praticado; c) menoridade, dos quatorze aos vinte e um 

anos de idade, eram considerados responsaveis pela pratica do ato, ressalvada a 

hipotese de se encontrar presente alguma outra causa de irresponsabilidade. A 

referida legislagao fixou a inimputabilidade absoluta somente aos menores de nove 

anos e, ainda, determinou que os infratores entre nove e quatorze anos deveriam 

ser recolhidos a estabelecimento disciplinar industrial, por periodo fixado pelo juiz, 

nao excedendo, em nenhuma hipotese, o limite de dezessete anos de idade. 

Estabelecimento este, que junto as casas de corregao nunca passaram da teoria, 

mesmo com a previsao do tratamento diferenciado, conforme explica Azambuja 

(2004). 
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Atendendo a necessidade do tratamento diferenciado aplicado as criangas e 

aos adolescentes, tendo por base a Justiga Criminal a estes imposta, e em meio as 

criticas humanitarias contundentes a materia especifica, emana a Justica de 

Menores. Surge assim, a ideia de aplicar medidas diferenciadas da pena imputada 

ao adulto como castigo, sendo essas medidas educativas, atribuidas aos infratores 

menores de dezoito anos, as quais seriam determinadas por juizes especiais e nao 

mais porjuizes criminal's. 

Com isso, os termos "menor" e "crianga" se tomaram distintos. "Menor" era a 

populagao infanto-juvenil que estava em situacao de vulnerabilidade social e, 

"crianga", consistia na populagao infanto-juvenil que se enquadrava na sociedade 

convencional, como menciona Cabrera (2006). 

Sob essa perspectiva iniciam-se no Brasil as primeiras amostras do Direito 

voltado a infancia e a juventude, como o projeto de lei de autoria de Joao Chaves, 

apresentado a Camara dos Deputados, em 1912, o qual defendia a criagao da 

Justiga supramencionada e seus respectivos tribunals para a apreciagao das causas 

envolvendo os menores de ate dezoito anos de idade, quando moral ou 

materialmente abandonados ou mendigos ou vagabundos e, os de idade ate 

dezesseis anos, quando delinquirem. Apos ter sua materia detalhada em diversos 

decretos, essa nova normatizacao do atendimento a infancia e a adolescencia 

somente teve seu objetivo alcangado com o Codigo de Menores de 1927. 

O primeiro Codigo de Menores, foi o Decreto 17.943-A/1927, conhecido como 

Codigo de Msl'o Mstos (CMM), Glaborado para preenchGr as lacunas existGntGS na 

area de amparo a crianga e ao adolescente, identificados no texto legal como 

"menores", tornou-se o primeiro Codigo de Menores do Brasil, consolidando as leis 

de assistencia e protegao a estes sujeitos, estabelecendo um mecanismo de 

submissao a agao da Justiga e da Assistencia, voltado, principalmente, para a 

populagao mais pobre. Sendo abarcados por esse ordenamento, os menores de 

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

que estivessem expostos ou abandonados ou, ainda, quando, apesar de terem 

familia, forem delinquentes (artigos 14 ao 23; artigo 26; e artigos 68 ao 69 do CMM 

respectivamente). 

Este menor delinquente foi conceituado por Cavallieri (1978, p. 122) como 

sendo "uma pessoa de ate 18 anos de idade que pratica ato previsto em lei penal 

sujeitando-se a medidas prescritas na legislagao especial". Sendo assim, ficou 
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estabelecido que o infrator menor de dezoito anos ficaria sujeito ao regime instituido 

pelo citado Codigo, posto que diante da previsao legal, a responsabilidade criminal 

se estabelecia somente a partir dos quatorze anos de idade, como demonstrado 

pelo artigo 68 do Decreto 17.943-A/1927, e determinando um processo especial 

para os que possuissem idade entre quatorze e dezoito anos, respeitando o seu 

estado fisico, mental e moral, e a condigao social, moral e financeira dos pais ou seu 

responsavel, como bem disciplinava o artigo 69 do mesmo Codigo. Destaca o 

mesmo autor (1978, p. 135), em relacao a lei em comento, que: 

O menor de 18 anos e penalmente irresponsavel porque nao vai para 
a cadeia. Ele pratica o ato que corresponds a um crime ou a uma 
contravencao, e preso, conduzido a delegacia de policia, onde fica 
separado dos maiores, e ouvido, levado ao juiz, julgado, mas nao e 
condenado a uma pena de prisao, senao submetido a um processo 
de reeducacao por tempo ilimitado, so retomando ao convivio 
comunitario apos estar em condicoes de merece-lo. 

Destarte, com a consolidacao do Codigo de Menores de 1927, a incidencia da 

lei penal com relacao aos menores foi modificada, efetuando-se, conforme o mesmo 

autor, da seguinte forma: aqueles com ate quatorze anos nao Ihe sobrevinham 

nenhum processo, mas internacao caso tratasse de pervertido ou doente; os 

menores com idade entre quatorze a dezoito anos eram submetidos a processo 

especial; aos que apresentassem idade entre dezesseis e dezoito anos, se 

considerados perigosos, eram internados em estabelecimento especial; e aos que 

tivessem de dezoito aos vinte e um anos Ihes eram imputados uma pena atenuante. 

O menor entre quatorze e dezoito anos, autor ou cumplice de fato 

considerado crime ou contravencao, seria submetido a um tratamento apropriado 

quando dotado de alguma limitacao fisica, mental ou patologica. Caso este fosse, ou 

estivesse na iminencia de ser, abandonado ou pervertido, seria internado em uma 

escola de reforma para que o menor recebesse educagao adequada por um tempo 

que variava de tres a sete anos. Todavia, se o menor delinquente nao fosse ou nao 

estivesse na iminencia de ser abandonado ou pervertido, este seria internado na ja 

mencionada escola, sendo, agora, por periodo de um a cinco anos. Ve-se que o 

Codigo Mello Matos, adotava a doutrina da protecao e assistencia as criangas 

pobres que ficavam submetidas a acao da Justiga e da Assistencia. Preceituando, 
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taxativamente, que os sujeitos aos quais se dirigia, eram os menores de dezoito 

o r»/-»r> 
CM IUCI. 

Entretanto, existiam algumas excepcionalidades quanto aos menores de vinte 

e um anos, quais sejam: estando sob a jurisdigao do magistrado, ao completar 

dezoito anos de idade, permaneceria ate os vinte e um anos completos; se o menor 

infrator que completasse vinte e um anos de idade fosse considerado perigoso, 

passaria a jurisdigao do juizo competente; e aqueles com ate vinte e um anos, eram 

proibidos de participar em jogos de azar. Portanto, para o menor que completasse 

vinte e um anos de idade, o juiz aplicava o disposto no §2° do artigo 7° do Decreto-

Lei n° 3.914/1941 (Lei de Introdugao ao Codigo Penal) quanto a sua periculosidade, 

utfit: 

Art. 7° [...] 
§ 1 ° [ - ] 
§ 2° Se o menor completar vinte e um anos, sem que tenha sido 
revogada a medida de internacao, sera transferido para colonia 
agricola ou para instituto de trabalho, de reeducagao ou de ensino 
profissional, ou secao especial de outro estabelecimento, a 
disposigao do juiz criminal. 

A legislagao aplicavel aos menores infratores baseava-se no criterio da 

periculosidade. Se o magistrado, ouvindo o Curador de Menores, analisando as 

provas e feitos os exames, constatasse nao haver periculosidade, poderia ser 

aplicada a medida que fosse necessaria. 

Com a promulgagao do Codigo Penal de 1940, algumas mudangas 

ocorreram, segundo aponta Saldanha (2007), a citar: passou-se a adotar o criterio 

biologico para a fixagao da imputabilidade penal aos dezoito anos completos; a 

determinagao que o menor nao responderia a processo criminal, mas a um 

procedimento especial; e a submissao do menor a uma legislagao especial devido a 

sua presungao absoluta de discemimento. 

Em 1942, foi criado o sistema penitenciario voltado a populagao infanto-

juvenil, 6rgao ligado ao Ministerio da Justiga, conhecido como Servigo de 

Assistencia Social ao Menor. Pelo seu carater unicamente repressivo, ocorreram 

varias tentativas para a sua extingao, ate que em 1964, foi criada pela Lei n°. 

4.513/64, a Politica Nacional do Bem-Estar do Menor, a qual possuia enfoque 

assistencialista. 
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Por sua vez, o Decreto-Lei n° 1.004/69 voltou a adotar a responsabilidade 

relativa aos maiores de dezesseis anos, devido a influencia da Ditadura Militar, que 

enquadrava os menores, como problema social de competencia do governo, 

aplicando a estes menores a pena reduzida de 1/3 a 1/2 impostas aos imputaveis, 

caso fosse percebido que existia discernimento suficiente para compreenderem a 

conduta delituosa praticada. Porem, diante das crlticas, em 1973, a Lei n°. 6.016 

modificou novamente o limite da inimputabilidade, estabelecendo este, novamente, 

aos dezoito anos. 

Ante o agravamento da situacao em que se encontrava a sociedade, bem 

como pelo aumento do numero de menores infratores internados, alem da falta de 

efetividade das legislacoes anteriores, foram varios os fatores que contribuiram para 

que nessa conjuntura, fosse editada a Lei 6.679/79, conhecida como o Codigo de 

Menores de 1979. Estruturando-se nos pilares do Codigo de Mello Matos, em 

especial, por ser uma lei, cuja finalidade precipua era o controle social de menores 

em situacao "irregular". 

O Codigo de Menores de 1979 adotava a doutrina da situacao irregular, 

destinando-se tao-somente aos menores de dezoito anos que se enquadravam 

nesta conjuntura, trazendo expressamente no seu artigo 2° o rol taxativo de quern 

assim seria considerado, ita lex dicit. 

Art. 2° Para os efeitos deste C6digo, considera-se em situacao 
irregular o menor: 
I - privado de condigoes essenciais a sua subsistencia, saude e 
instrucao obrigatoria, ainda que eventualmente, em razao de: 
a) falta, acao 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) exploracao em atividade contraria aos bons costumes; 
IV - privado de representagao ou assistencia legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsavel; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptacao famiiiar 
ou comunitaria; 
VI - autor de infracSo penal. 
Paragrafo unico. Entende-se por responsavel aquele que, nao sendo 
pai ou mae, exerce, a qualquertitulo, vigilancia, direcao ou educagao 
de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, 
independentemente de ato judicial. 
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Sendo aplicadas aos menores que praticavam condutas ilicitas, apos 

comprovagao de autoria da infracao penal, medidas de carater punitivo, impostas 

pela autoridade judiciaria, com a finalidade de integra-los no ambiente socio-familiar, 

ja que o Codigo visava a sua aplicagao nos casos de patologia social. 

A patologia social adotada pelo Codigo de Menores de 1979 classificava o 

menor pobre e abandonado como uma ameaga para a sociedade. Muitas vezes 

bastava estar em situagao irregular que estes menores ja eram tidos como infratores 

e, assim, ficavam submissos as imposigoes da lei, sendo-lhes negados direitos 

fundamentals como igualdade, liberdade, educagao dentre outros, o que nao ocorria 

com os menores burgueses, conforme explica Azevedo (2009). 

Diante das mudangas politicas ocorridas na decada de 1980, inicia-se a 

busca pelo desenvolvimento de uma concepgao mais adequada em relagao a 

populagao infanto-juvenil, com o intuito de se alcangar uma nova postura do Direito 

do Menor. Em 1988, a Constituigao Federal, mas especificamente em seu artigo 

228, confirma a imputabilidade penal somente a partir dos dezoito anos de idade. E 

traz, em ambito constitucional, os principios basilares da doutrina da protegao 

integral do menor. 

Em 1990 ocorreu a publicagao da Lei n°. 8.069, a qual instituiu o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente (ECA), lei especial que tern por base a protegao integral a 

crianga e ao adolescente, conforme institui o seu artigo 1°, ao afirmar que "esta Lei 

dispoe sobre a protegao integral a crianga e ao adolescente". E aduz como definigao 

legal do adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade, como disposto 

no artigo 2°, caput, in fine da referida lei, mencionando a diferenga tecnica entre 

crianga e adolescente, como pode ser percebido no texto do caput do referido artigo, 

in verbis: "considera-se crianga, para os efeitos desta Lei, a pessoa ate doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade". 

A respeito dessa diferenciacao. e oportuno citar nao so a concepgao sobre o 

assunto no ambito juridico, mas tambem, no ambito psiquiatrico e, para isso, e 

salutar o ensinamento do psiquiatra forense Palomba (2009), o qual diz que: 

Do nascimento aos 12 anos e o periodo das aquisigoes mentais 
gerais. O cerebro nao atingiu seu peso definitivo e os neuronios se 
maturam aos poucos. Corresponde, juridicamente, a inimputabilidade 
penal e a incapacidade civil. 
Dos 13 aos 17 anos, quando ocorrem o espermatozoide no homem e 
a menarca na mulher, o cerebro ainda nao esta totalmente 
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desenvolvido, embora ja ofereca condigoes para, no meio social, o 
individuo formar seus proprios valores etico-morais e ter seus 
interesses particulars. Aqui cabem, juridicamente, a semi-
imputabilidade penal e a incapacidade relativa para certos atos da 
vida civil. 

Deve ser levada em consideragao a diferenca existente entre criangas e 

adolescentes, posto que na fase de crianga a formagao de todos os seus conceitos, 

educagao basica, alem das limitagoes inerentes da fase, bem como a fragilidade e a 

vulnerabilidade correspondente aos primeiros anos de vida do ser humano. Quando 

se fala sobre adolescente, o pensamento sobre mudangas fisicas e psicologicas 

vem a tons, percebendo, alem disso, as transformagoes de natureza emocional e 

social, onde o convivio com a sociedade apresenta tentagoes que podem leva-lo a 

ter uma conduta diferente da considerada normal pela familia e pela sociedade que 

este vive. 

Tratando do assunto, Liberati (2008), afirma que conforme dados estatisticos 

da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU), a limitagao etaria e determinada de 

acordo com a legislagao de cada pais, alguns usam o criterio cronologico aos quinze 

anos, outros aos dezesseis, outros aos dezoito e, em alguns, ate mais de dezoito 

anos. Portanto, pela definigao legal adotada pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, crianga e aquele entre zero e doze anos incompletos e, adolescente, 

aquele entre doze e dezoito anos incompletos, tal distingao possui forga normativa 

apenas para a materia a qual a referida lei se propoe, ou seja, ao Direito da Crianga 

e do Adolescente. 

Essa distingao arraigada pelo Estatuto tern grande importancia, posto que 

mesmo que ambas, crianga e adolescente, gozem dos direitos fundamentals por 

terem reconhecida sua condigao especial de pessoa em desenvolvimento, o 

tratamento de suas situagoes difere ao versar de outros assuntos, a exemplo do 

consentimento do adolescente no processo de adogao; a proibigao de viajar para 

fora da comarca onde reside, sem a expressa autorizagao dos pais ou responsavel 

legal, exigivel apenas as criangas; bem como, no que se refere as consequencias 

geradas pela pratica de atos infracionais, onde tem-se a aplicacao das medidas 

socioeducativas, impostas somente aos adolescentes. 

Entretanto, a definigao de crianga e adolescente aduzida pelo citado Estatuto 

funda-se, apenas, no criterio da idade, ou seja, baseia-se tao somente no aspecto 

cronologico e biologico da pessoa adotado no Direito Penal para caracterizar a 



22 

inimputabilidade penal do menor de dezoito anos (GRECO, 2007). Assemelhando-se 

com o disposto no artigo 1° da Convengao dos Direitos da Crianga, o qual 

estabelece que se entenda como crianga "todo ser humano menor de dezoito anos 

de idade, a nao ser que, em conformidade com a lei aplicavel a crianga, a 

maioridade seja alcangada antes". 

Entende-se que, apesar da distingao tecnica legal aduzida pela Lei 8.069/90, 

criangas e adolescentes sao pessoas que estao em processo de formagao, tanto 

fisico, quanto psicologico e emocional, onde nao foram atingidos nem sua estatura e 

tampouco sua personalidade plenamente. Por isso, a importancia da verificagao da 

idade e de todas as caracteristicas intrinsecas ao adolescente, bem como, a analise 

da condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento, por parte do magistrado, no 

momento da aplicagao de medidas educativas como consequencia de atos 

delituosos praticados por esses agentes. 

2.2 DA CONDIQAO PECULIAR DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO E DA 

INIMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente traz expressamente que deverao ser 

respeitados os fins sociais a que o estatuto se destina, as exigencias para o bem 

comum e, os direitos e deveres individuals e coletivos, bem como a condigao 

peculiar de pessoa em desenvolvimento que a crianga e o adolescente possuem no 

momento da interpretagao da citada lei. Essa determinagao esta contida no artigo 6° 

da referida lei, o qual determina que, na interpretagao do ECA "levar-se-ao em conta 

os fins sociais a que ela se dirige, as exigencias do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condigao peculiar da crianga e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento". 

Portanto, pode ser percebido que o adolescente ainda esta em processo de 

desenvolvimento e, que nessa fase, este possui tal condigao peculiar. Condigao 

esta, que deve ser considerada quando se tratar de qualquer assunto que envolva o 

adolescente, seja como autor de direitos, ou prestador de deveres. 

Referente ao exposto, e de grande valia frisar o pensamento critico de Abreu 

(1999, p. 42) para o qual: 
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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 sancao 
penal. 

Ante o exposto, tem-se que o artigo 6° e o sustentaculo do ECA, pois o 

reconhecimento da condigao peculiar aduzida por esta lei ao adolescente soma-se a 

condigao polltica de absoluta prioridade e a condicao juridica de sujeito de direitos, 

formando, assim, a triplice base trazida pelo Estatuto para a nova concepgao do 

Direito da Infancia e Juventude no Brasil. 

Sobre o assunto, Ishida (2009, p. 10), ao comentar o referido artigo, adverte 

que: 

Entendemos que 'a condicao peculiar da cnanga 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. 

Percebe-se que a lei em comento visou proteger integralmente a crianga e o 

adolescente devido a seu estado de formagao para que haja o completo e perfeito 

desenvolvimento de sua personalidade. A peculiaridade dessa condigao nao implica 

dizer que o adolescente seja incapaz, tampouco que apenas se tornara capaz 

quando chegar a vida adulta. Posto que, como assevera Costa (2008, p.59): 

Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida 
de singularidade e de completude relativa, ou seja, a crianga e o 
adolescente nao sao seres inacabados, a caminho de uma plenitude 
a ser consumada na idade adulta, enquanto portadora de 
responsabilidades pessoais, civicas e produtivas plenas. Cada etapa 
e, a sua maneira, um periodo de plenitude que deve ser 
compreendida e acatada pelo mundo adulto, ou seja, pela familia, 
pela sociedade e pelo Estado. 

Essa compreensao do mundo adulto traz a foco o dever que a familia, a 

sociedade e o Estado tern para com a crianga e o adolescente, como demonstra o 

dispositivo do caput do artigo 227 da Constituigao Federal, para o qual e dever da 

familia, da sociedade e do Estado de assegurar os direitos da crianga e do 

adolescente, tais como a vida, a saude, a alimentagao, ao lazer, a 

profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade, a convivencia 



24 

familiar, a convivencia comunitaria, bem como, a educagao, que devera ser 

promovida e incentivada com a colaboragao daqueles, visando o pleno 

desenvolvimento do adolescente, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificacao para a vida profissional. Dever que sera posto em pratica respeitando a 

condicao peculiar da crianga e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

Comentando sobre o dever da familia, da sociedade e do Estado, Cabrera 

(2006, p. 09), afirma que: 

As condigoes que a familia, a sociedade e o Estado tiverem ofertado 
a este sujeito serao marcantes na sua formagao, motivo pelo qual, 
toda e qualquer medida a ser aplicada a ele devera considerar que o 
destinatario da norma e um sujeito especial de direito que esta 
vivenciando um momento magico e unico, proprio de quern esta em 
pleno processo de formagao. 

Essa condigao foi inaugurada na Declaragao de Genebra, em 1924, quando 

se afirmou ser necessario "proporcionar a crianga uma protegao especial". E, em 

1959, o Preambulo da Declaragao dos Direitos da Crianga, prescreveu que a crianga 

"em razao de sua falta de maturidade fisica e intelectual, tern necessidade de 

protegao especial e cuidados especiais, notadamente de uma protegao juridica 

apropriada antes e depois do nascimento". No final da decada de 60, mais 

precisamente em 1969, o Pacto de Sao Jose da Costa Rica (Convencao Americana 

sobre Direitos Humanos), dispos em seu artigo 19 que "toda crianga tern direito as 

medidas de protegao, que, na sua condigao de menor, requer, da parte da familia, 

da sociedade e do Estado". Entenda-se, aqui, crianga como aquela pessoa menor 

de dezoito anos para o caso da legislagao brasileira. 

E salutar que a referida condigao alude o reconhecimento que o adolescente 

nao tern sua capacidade completamente formada, que nao conhece todos os seus 

direitos e tampouco possui meios de defende-los, em consequencia disso, nao os 

alcanga de modo integral. Onde, a consequencia pratica disso, esta no 

reconhecimento de que as criangas e adolescentes sao detentores de todos os 

direitos que os adultos possuem, desde que aplicaveis a sua idade, e outros direitos 

especiais, decorrentes do Estatuto ontologico proprio, para o qual sao considerados 

pessoas em condigao peculiar de desenvolvimento. 

Ve-se que a protegao dos interesses da crianga e do adolescente necessita 

ser analisada no ato da interpretagao da lei menorista sobrepondo-se a todo e 
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qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, considerando o objetivo 

finalista da lei e a peculiaridade dessa condicao. 

Possuindo como fonte inspiradora para a aplicacao da lei o artigo 5° da Lei de 

Introducao ao Codigo Civil Brasileiro, buscando, assim, alcancar o real sentido 

atribuido ao texto normativo pela vontade do legislador. Fundamentando-se, 

segundo o autor mencionado, na percepcao de que crianga e adolescente sao 

sujeitos de direitos, perante a familia, a sociedade e ao Estado, colocando-os como 

protagonistas de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, assim como, de direitos 

especiais decorrentes da condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento que Ihe 

e inerente. Rompendo, portanto, a concepgao de simples objetos de intervengao do 

mundo adulto. 

Pois como bem menciona Rodrigues (2000, p. 27): 

A lei disciplina relagoes que se estendem no tempo e que florescerao 
em condigoes necessariamente desconhecidas pelo legislador. Dai a 
ideia de se procurar interpretar a lei de acordo com o fim a que ela se 
destina, isto e, procurar dar-lhe uma interpretagao teleologica. O 
interprete, na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito 
que ela busca, qual o problema que ela almeja resolver. Com tal 
preocupagao em vista e que se deve proceder a exegese de um 
texto. 

A Lei n°. 8.069/90 adota como fundamento a doutrina da protegao integral, a 

qual se baseia no principio de que todas as criangas, bem como, todos os 

adolescentes, sem diferenciagao, fruem de iguais direitos e se submetem a 

obrigagoes intrinsecas a condigao peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

Isto implica na necessidade de se garantir uma tutela jurisdicional 

diferenciada, como forma de validagao do direito da crianga e do adolescente, que 

atenda as particularidades destes, que respeite a condigao dos mesmos, e adote 

principios fundamental's, devendo ser essencialmente inclusiva, e, servindo de 

instrumento de transposigao da marginalidade para a cidadania. 

Portanto, faz-se necessario atender nao so a condigao peculiar que a crianga 

e o adolescente possuem por serem pessoas em desenvolvimento, bem como, o 

dever da familia, da sociedade e do Estado em defender e efetivar a protegao 

integral, e assegurar os direitos a eles atinentes, bem como, o respeito a tutela 

jurisdicional diferenciada quando estes figurem no polo passivo ou ativo da relagao 

processual. 
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Outra caracteristica importante trazida pela legislagao patria e a 

inimputabilidade penal do menor de dezoito anos de idade. De inicio, o vigente 

Codigo Penal, na redagao original, trouxe em seu artigo 23 os menores de dezoito 

anos como pessoas irresponsaveis penalmente, conforme visto no texto legal, para 

o qual, "os menores de dezoito anos sao penalmente irresponsaveis, ficando sujeitos 

as normas estabelecidas na legislagao especial". 

Porem, o termo "irresponsaveis" ao inves de "inimputaveis" empregado pelo 

legislador acabou por del inearo principio da inimputabilidade penal dos menores de 

dezoito anos. Posto que "irresponsabilidade" e "inimputabilidade" apregoam 

conceitos com alcances distintos na esfera do Direito, onde a responsabilidade penal 

satisfaz as consequencias juridicas provenientes da infragao cometida, nao se 

confundindo, assim, com a imputabilidade. Pois conforme apresenta Nucci (2007, p. 

288): 

Imputabilidade e a capacidade de ser culpavel e culpabilidade e juizo 
de reprovagao social que pode ser realizado ao imputavel, 
responsabilidade e decorrencia da culpabilidade, ou seja, trata-se da 
relagao entre o autor e o Estado, que merece ser punido por ter 
cometido um delito. 

Com a promulgagao da Lei n° 7.209/84, que inseriu alteragoes na Parte Geral 

do Codigo Penal, essa imprecisao terminologica foi ajustada, passando a 

estabelecer a inimputabilidade no artigo 27, segundo o qual "os menores de 18 

(dezoito) anos sao penalmente inimputaveis, ficando sujeitos as normas 

estabelecidas na legislagao especial". 

Ve-se dessa forma, que o criterio puramente biologico fora adotado pela Lei 

Penal, posto que esta, conforme aduz o autor acima mencionado (2006, p. 258), 

"criou uma presungao absoluta de que o menor de 18 anos, em face do 

desenvolvimento mental incompleto, nao tern condigoes de compreender o carater 

ilicito do que faz ou capacidade de determinar-se de acordo com esse 

entendimento". 

Sendo assim, o Codigo Penal Brasileiro erigiu duas conjecturas para a 

aplicagao da inimputabilidade penal do agente, quais sejam, a inimputabilidade por 

doenga mental; e a inimputabilidade por imaturidade natural. Esta e aludida no artigo 

27 retrocitado, e decorre de uma presungao legal, da qual os menores de dezoito 
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anos nao gozam de plena capacidade de entendimento que, a eles seja permitida 

imputar a pratica de um fato tipico e ilicito. 

Portanto, percebe-se, claramente, que a vontade do legislador patrio ao 

dispor que serao considerados inimputaveis penalmente os menores de dezoito 

anos se funda, unica e exclusivamente, no criterio biologico. Adotando a legislagao 

penal brasileira, segundo Napoleao (2008), tres sistemas para motivar as causas da 

inimputabilidade: o sistema biologico, o qual se leva em conta a causa e nao o 

efeito, ou seja, o sujeito que possui alguma anomalia psiquica que pratica um fato 

tipico e antijuridico e inimputavel; o sistema psicologico, onde o importante e o efeito 

e nao a causa, ou seja, leva-se em conta se o sujeito, no momento da pratica do 

fato, tinha condicao de compreender o seu carater ilicito e de determinar-se de 

acordo com essa compreens^o; e o sistema biopsicologico, no qual se considera a 

causa e o efeito, ou seja, so e inimputavel o sujeito que em decorrencia da anomalia 

mental, nao possui capacidade ds compreender o carater cnminoso do fato ou de 

determinar-se de acordo com essa compreensao. 

A inimputabilidade penal do adolescente tambem e expressa na Constituicao 

Federal em seu artigo 228, para o qual "sao penalmente inimputaveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos as normas da legislagao especial". E, portanto, o citado 

dispositivo, uma garantia da nao-responsabilizagao 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. Para tanto, ve-se que a Lei n°. 8.069/90 (ECA) 

adotou o criterio etario para determinar a inimputabilidade penal do menor de dezoito 

anos, ou seja, acolheu-se o sistema biologico adotado pelo Codigo Penal, como 

expoe o seu artigo 104, ao afirmar que "sao penalmente inimputaveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos as medidas previstas nesta Lei". 

Como bem exposto, percebe-se a existencia de dispositivos legais que 

determinam a inimputabilidade penal do adolescente, porem, este nao deixara de 

ser responsabilizado pelo ato ilicito que praticar, ja que devido a sua 

responsabilidade especial estarao sujeitos as normas da legislagao especial, ou 

seja, sujeitos as determinagoes do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

Corroborando com o exposto, Teixeira de Deus (2004, p. 30) expoe que "enquanto 
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os maiores de 18 (dezoito) anos tern responsabilidade penal, os adolescentes tern 

responsabilidade estatutaria juvenil", sendo assim, a inimputabilidade penal constitui 

consequencia da condigao peculiar do adolescente, conforme interpretagao prevista 

no artigo 6° do Estatuto da Crianga e do Adolescente ut supra. 

2.3 DOS ATOS INFRACIONAIS 

A crianga ou o adolescente ao praticar condutas ilicitas traz ao contexto social 

reflexos causados por tais condutas. E, com o aumento da delinquencia onde 

figuram como sujeitos ativos, a crianga ou adolescente, fez-se necessario a adogao 

de tratamento distinto a estes do utilizado em relagao as infragoes praticadas por 

agentes capazes e imputaveis, ou seja, quando se tratar de crianga ou adolescente 

no polo ativo de condutas delituosas, estes receberao um tratamento juridico 

diferenciado do aplicado ao adulto. Isso ocorre devido a condigao peculiar de pessoa 

em desenvolvimento, que e intrinseca a crianga e ao adolescente, e a 

inimputabilidade penal destes. 

Para a Lei n°. 8.069/90 a crianga ou o adolescente nao pratica crime, e sim, 

ato infracional, como pode ser percebido no artigo 103 da referida lei: "considera-se 

ato infracional a conduta descrita como crime ou contravengao penal". Percebe-se, 

portanto, que devido a idade do adolescente ou da crianga, o fato atribuido a eles, 

ainda que enquadravel como crime ou contravengao, sera considerado ato 

infracional por forga legislativa. Essa definigao e meramente tecnica, conforme 

menciona Ishida (2009, p. 158), pois "a conduta delituosa da crianga e do 

adolescente e denominada tecnicamente de ato infracional, abrangendo tanto o 

crime como a contravengao". 

Corroborando do mesmo entendimento, Liberati (2008, p. 88), doutrina que: 

"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". E, essa denominagao tecnica ocorre porque a imputabilidade 

penal so comega aos dezoito anos, portanto, a crianga que comenta infragao penal 

fica sujeito a aplicagao das medidas protetivas, conforme cominagao legal dos 
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artigos 105, 101 e 98 do ECA, e, quando se tratar de adolescente, ficarao sujeitos as 

medidas socioeducativas, tratadas no Capitulo IV do Estatuto Menorista. 

Recorrendo a legislagao penal, para um melhor entendimento do ato 

infracional, tem-se o conceito determinado pelo artigo 1° da Lei de Introdugao ao 

Codigo Penal (Decreto-Lei n°. 3.914/41), segundo o qual: 

Art. 1° Considera-se crime a infragao penal que a lei comina pena de 
reclusao ou de detengao, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravengao, a infragao 
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisao simples ou 
de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

No Brasil, nao existe uma definigao concreta do que seja crime, ficando a 

cargo da doutrina, que apresenta teorias com o intuito de explicar o conceito de 

crime. Segundo Foucault apud Nucci (2007, p. 159), "e a sociedade que define, em 

fungao de seus interesses proprios, o que deve ser considerado como crime: este, 

portanto, nao e natural". Destaca-se dentre os conceitos de crime trazidos pelas 

teorias penalistas, o conceito material, o conceito formal e o conceito analitico. De 

acordo com o autor acima mencionado ibidem, tem-se por conceito material de 

crime: 

A concepgao da sociedade sobre o que pode e deve ser proibido, 
mediante a aplicagao de sangao penal. E, pois, a conduta que ofende 
um bem juridicamente tutelado, merecedora de pena. Esse conceito 
e aberto e informa o legislador sobre condutas que merecem ser 
transformadas em tipos penais incriminadores. 

Ve-se que os bens protegidos pela lei penal e o foco do conceito de crime do 

ponto de vista material, sendo de grande valor juridico, colocando o seu teor 

teleologico em evidencia, posto constituir determinadas condutas humanas em 

infragao penal e a ela impor uma sangao (DAMASIO, 2005). Pode-se entender, 

portanto, sob o conceito material, que crime trata-se da imputagao a um sujeito de 

uma agao ou omissao, lesiva ou perigosa a interesse penalmente resguardado, 

composta de determinados elementos e eventualmente associada por determinadas 

condigoes ou juntamente com certas situagoes expressas em lei, ou seja, e o 

comportamento que infringi os bens juridicos de maior interesse para a sociedade. 

Por sua vez, sob a otica do conceito formal, tem-se por crime, conforme 

Greco (2007, p. 140) "toda conduta que atentasse, que colidisse frontalmente contra 
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a lei penal editada pelo Estado". E, portanto, a concepgao do Direito acerca do 

delito, constituindo a conduta proibida por lei, sob ameaga de aplicagao de pena, 

numa visao legislativa do fenomeno. 

Sob o enfoque analitico, tem-se por crime, segundo o autor ora mencionado 

(2008, p. 36): 

Um fato humano que lesa ou expoe a perigo bens juridicos (juridico-
penais) protegidos. Essa definigao e, porem, insuficiente para a 
dogmatica penal, que necessita de outra mais analitica, apta a por a 
mostra os aspectos essenciais ou os de crime. E dentre as varias 
definigoes analiticas que tern sido propostas por importantes 
penalistas, parece-nos mais aceitavel a que considera as tres notas 
fundamentals do fato-crime, a saber: agao tipica (tipicidade), ilicita ou 
antijuridica (ilicitude) e culpavel (culpabilidade). O crime, nessa 
concepgao que adotamos, e, pois, agao tipica, ilicita e culpavel. 

Portanto, de acordo com a visao analitica, crime e o fato tipico, antijuridico e 

culpavel. Por fato tipico, Damasio (2005) entende que e o comportamento humano, 

seja positivo ou negativo, que gera um resultado, em regra, e e previsto na lei como 

infragao, ou seja, para se caracterizar o fato tipico, faz-se necessario a ocorrencia de 

elementos fundamentals, tais como: a conduta dolosa ou culposa, comissiva ou 

omissiva; o resultado; o nexo de causalidade; e, a tipicidade formal ou conglobante. 

Sendo a antijuricidade, conforme o mencionado autor, a relagao de contrariedade 

entre o fato tipico e o ordenamento juridico, excluindo os casos em que o agente 

atua em estado de necessidade, legitima defesa, estrito cumprimento do dever legal 

e exercicio regular de direito, conforme dispoe o artigo 23 do Codigo Penal, pois 

nestes casos, o Direito Penal exclui a antijuridicidade, ou seja, o fato continua sendo 

tipico, porem, torna-se antijuridico, e, assim, n3o ocorreu o crime, devido a falta de 

um requisito generico. 

De acordo com Greco (2007, p. 144), e a culpabilidade "o juizo de reprovagao 

pessoal que se faz sobre a conduta ilicita do agente". E, baseado na concepgao 

finalista, a culpabilidade possui elementos inerentes a ela, quais sejam: a 

imputabilidade penal, onde o agente para ser responsabilizado pelo fato tipico e 

ilicito que praticou necessita ser imputavel; a potencial consciencia sobre a ilicitude 

do fato, o autor da conduta delituosa deveria saber que aquela conduta e 

considerada ilicita; e, a exigibilidade de conduta diversa, quando o agente esta em 

alguma situagao onde nao Ihe era exigivel comportamento diverse 
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Percebe-se, portanto, que a diferenga entre ato infracional e crime ou 

contravengao penal, e de carater tecnico, ou seja, na sua conceituagao. Porem, e 

salutar, como menciona Cabrera (2006, p. 62), que: 

O ato infracional difere do crime e da contravencao penal em dois 
aspectos. O primeiro diz respeito ao sujeito da conduta ilicita, pois o 
ato infracional e ato tipico praticado por sujeitos menores de dezoito 
anos (crianga ou adolescente), enquanto o crime e a contravengao 
dizem respeito a conduta de sujeitos com dezoito anos ou mais. A 
segunda diferenga esta na medida a ser aplicada, pois ao ato 
infracional poderao ser aplicadas as medidas de protegao ou as 
medidas socioeducativas, enquanto ao crime ou contravengao serao 
aplicadas as sangoes de natureza penal, ou seja, penas privativas de 
liberdade, restritivas de direitos ou multa". 

Diante do exposto, entende-se que como sequela da inimputabilidade penal 

do adolescente, arraigada no artigo 104, supramencionado, da Lei 8.068/80, e 

sabendo que pela definigao finalista penal, crime e fato tipico, antijuridico e culpavel, 

e, pela ocasiao de crianga ou adolescente que possa vir a cometer crime, n§o 

preencherem o requisito da culpabilidade, o qual e pressuposto de aplicagao da 

pena, a aludida lei apresenta que os atos omissivos ou comissivos tipificados como 

crime ou contravengao penal, no qual aqueles figuram no polo ativo do evento 

delituoso, sao cognominados tecnicamente de atos infracionais, os quais serao 

apurados de acordo com o procedimento estabelecido nos artigos 171 ao 190 da 

referida lei, posto que, assim, esta determinado no artigo 103 do Estatuto da Crianga 

e do Adolescente. 
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3 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente inseriu no Direito da Infancia e da 

Juventude as medidas socioeducativas, as quais sao impostas, exclusivamente, aos 

adolescentes que praticam ato infracional. Sendo essa determinagao, consequencia 

da condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento; da inimputabilidade penal do 

adolescente; e, da analise de quais punigoes seriam mais eficazes para alcangar a 

Doutrina da Protegao Integral adotada pelo Estatuto especializado. 

3. 1 CONSIDERAQOES GERAIS 

O adolescente que comete ato infracional fica condicionado as medidas da lei 

especifica, quais sejam, as medidas socioeducativas, que serao aplicadas apos a 

verificagao da pratica de ato infracional pelos adolescentes. Nessa verificagao, 

apura-se se o crime ou a contravengao penal, descritos no Codigo Penal ou na Lei 

das Contravengoes Penais, fora cometido por adolescente, alem da analise da 

materialidade e da autoria do ato, bem como, da comprovagao que o agente ativo da 

conduta delituosa na data da ocorrencia do fato possuia entre doze anos completos 

e dezoito anos incompletos, caracterizando-se, assim, o ato infracional, ficando, o 

adolescente infrator, sujeito a aplicagao das medidas socioeducativas. Medidas 

estas, dispostas nos artigos 112 ao 125 do ECA. 

As medidas socioeducativas fundam-se na resposta estatal imposta pela 

autoridade legalistica apresentando determinados ares sancionatorios e coercitivos, 

todavia nao se classificam como "penas", tampouco "castigo", e sim, favorecem aos 

transgressores da norma uma oportunidade de inclusao em processos educativos. 

Ou seja, visa-se obter a recuperagao do adolescente infrator, posto este ser 

considerado pessoa especial merecedora de uma Justica especializada diversa da 

empregada aos adultos. Assim, garante-se um desenvolvimento entoado nos 

moldes de uma sociedade pacifica, afirmando a recuperagao de uma vida social 

harmoniosa e, consequentemente, afastando-os de atuar opostamente a lei. 
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A aplicacao dessas medidas ao adolescente que pratica o ato infracional 

possui natureza juridica impositiva, sancionatoria e retributiva, visando inibir a 

reincidencia, tendo sua finalidade pedagogica e educativa, utilizando-se de metodos 

sociais, pedagogicos, psicologicos e psiquiatricos, e sempre, objetivando a 

preservacao dos vinculos familiares e comunitarios. 

Segundo Liberati (2008, p. 100), tern a medida socioeducativa: 

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 agao 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. 

Portanto, o adolescente recebe como decorrencia da conduta infracional uma 
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educativa, a fim de recuperar o infrator, sem abandonar o seu carater retributivo e 

sancionatorio, objetivando a ressocializacao deste. Pois, afirma Oliveira (2004, p. 

16), que as medidas socioeducativas devem ser "aplicadas visando o seu fim 

pedagogico atendendo-se primeiramente ao perfil do paciente e a necessidade de 

sua reeducagao familiar social, para secundariamente se ater a gravidade do ato 

praticado". Posto que objetiva atingir um carater defensivo, educador e curador 

voltados para a readaptagao social do adolescente infrator, e nao a imposigao de 

uma pena-castigo ou intimidadora como as penas comuns impostas no Direito 

Penal. 

As medidas socioeducativas tern sua aplicagao determinada em sentenga do 

Procedimento Especial que tramita na Vara da Infancia e Juventude da Comarca 

competente, ou seja, tais medidas somente podem ser aplicadas pelo juiz, pois este 

possui competencia exclusiva para tal, e atraves de sentenga, conforme 

determinagao do Superior Tribunal de Justiga atraves da Sumula n°. 108, para a 

qual: "a aplicagao de medidas socio-educativas ao adolescente, pela pratica de ato 

infracional, e da competencia exclusiva do juiz". 

Para que essa aplicagao ocorra de forma mais adequada, o Juiz analisa, a 

priori, a capacidade de o adolescente infrator cumprir as medidas socioeducativas, 

para entao, em seguida, analisar as circunstancias e a gravidade do ato infracional 
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praticado, bem como, as suas condigoes pessoais, levando em conta, por exemplo, 

sua personalidade, sua estrutura familiar, suas referencias sociais, os motivos que o 

levaram a praticar a conduta ilicita, entre outras caracteristicas individuals de cada 

agente infrator. 

Nesse sentido, aduz Amaral (2010) que: 

Na aplicagao das medidas socio-educativas o juiz deve levar em 
consideragao os motivos e as circunstancias do fato, vale dizer se o 
ato infracional e de maior ou menor potencial ofensivo; analisar as 
referencias socio-familiares do adolescente, suas condigoes 
pessoais, sua personalidade, seus antecedentes e sua capacidade 
de cumprir a medida aplicada. E, sobretudo, a validez ou eficacia da 
medida aplicada, ou seja, se a finalidade a ser alcangada e a mais 
adequada ao adolescente; se os mecanismos pedagogicos utilizados 
sao os mais compativeis com o desenvolvimento bio-psiquico do 
adolescente. 

Ante o exposto, percebe-se que a analise do infrator possui uma importancia 

maior que a apreciagao da infragao cometida. Ou seja, na aplicagao das medidas 

socioeducativas sobreleva-se o exame do infrator, e nao da infragao, posto que no 

Direito da Infancia e da Juventude, diferentemente do que ocorre no Direito Penal, 

as medidas socioeducativas nao estao correlacionadas diretamente a determinado 

ato infracional, ficando, portanto, a cargo do Magistrado a analise das caracteristicas 

do adolescente, das provas e, com o diagnostico, impor a medida mais adequada 

para as condigoes de cada caso concrete 

E salutar que na ocasiao da pratica do ato infracional, necessario se faz que o 

juiz nao se restrinja somente a gravidade do ato praticado, mas tambem, na aptidao 

do infrator em cumprir a medida imposta, visto que a determinagao de uma medida 

inexecutavel nao alcanga a finalidade das medidas socioeducativas, qual seja, a 

ressocializagao do adolescente. 

Sendo valido salientar que para garantir a efetividade processual e a 

preservagao dos direitos da crianga e do adolescente, ha pnncipios constitucionais, 

como o do devido processo legal, do contraditorio e da ampla defesa, que devem ser 

obedecidos. 
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3.2 DOS PRINCIPIOS E DAS GARANTIAS PROCESSUAIS INERENTES AS 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Os principios e as garantias processuais objetivam assegurar os direitos dos 

individuos, fazendo com que estes sejam respeitados e, assim, possa ser alcancada 

a efetiva e eficaz justica. Os principios consistem no cerne de uma ordem, onde os 

parametros basilares e direcionadores do sistema juridico sao designados a 

estruturacao de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia 

mestra e por um pensamento chave, de forma que as demais ideias, pensamentos 

ou normas resultam, se conduzem, e, se subordinam a estes. Portanto, verifica-se 

que os principios constituem verdadeiras proposigoes logicas, consistindo-se em 

fundamento do sistema juridico. 

Para Reale (2004, p. 303) pode-se dizer que: 

[...] os principios sao "verdades fundantes" de um sistema de 
conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 
terem sido comprovadas, mas tambem por motivos de ordem pratica 
de carater operational, isto e, como pressupostos exigidos pelas 
necessidades da pesquisa e da prixis. (grifo do autor) 

De forma que os principios sao as diretrizes valorativas validas e aplicaveis 

ao sistema normativo, e, conforme Bonavides (2001, p. 229), os "principios sao 

verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senao do dever-ser, 

na qualidade de normas juridicas, dotadas de vigencia, validez e obrigatoriedade". 

Ressalta-se que os principios devem ser vistos como normas lato sensu, e 

nao, como meras normas juridicas de estrutura ou de conduta por terem cogencia, 

posto nao possuirem a mesma forma de aplicagao das normas de conduta, as quais 

sao compostas de antecedente e consequente. Sendo as normas de conduta, 

validas ou invalidas, aplicaveis ou inaplicaveis ao caso concreto, o que nao ocorre 

com os principios, que serao sempre aplicaveis e as suas dimensoes nao podem ser 

tidas como invalidas. 

Por sua vez, as garantias sSo utilizadas como instrumentos voltados a 

assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade de direitos, podendo 

serem vistas como pressupostos de validade dos atos estatais, tendo como objeto a 

protegao dos direitos individuals e coletivos, e, as estruturas do Estado. Para o autor 
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acima citado (2001, p. 493), as garantias podem ser conceituadas "como os 

pressupostos e bases do exerclcio e tutela dos direitos fundamentals, ao mesmo 

passo que rege, com protegao adequada, nos limites da Constituigao, o 

funcionamento de todas as instituigoes existentes no Estado". 

Sabe-se que o processo e uma das formas de concretizagao da justiga, todos 

os atos estatais devem estar de acordo com as garantias positivadas, ou seja, estas 

devem ser introduzidas no processo e em seus procedimentos, no sentido de se 

utilizar os ins t ruments publicos de realizagao da vontade do cidadao, do Estado e 

da Justica. Sendo assim, verifica-se que, a utilizagao dos principios e das garantias 

no Direito da Crianga e do Adolescente faz-se necessaria, posto que a legislagao 

especializada adote a Doutrina da Protegao Integral, mesmo nos casos em que os 

adolescentes figuram como agentes ativos de praticas ilicitas. 

Como meios que se destinam a assegurar os direitos arraigados na Carta 

Magna, bem como no Estatuto da Crianga e do Adolescente, o qual e especifico 

para descrever as garantias processuais estatutarias que devem ser obedecidas no 

decorrer da apuragao do ato infracional e no momento da execugao da medida 

socioeducativa, o artigo 111 do ECA dispoe que: 

Art. 111. Sao asseguradas ao adolescente, entre outras, as 
seguintes garantias: 
I - pleno e formal conhecimento da atribuigao de ato infracional, 
mediante citagao ou meio equivalente; 
II - igualdade na relagao processual, podendo confrontar-se com 
vitimas e testemunhas e produzir todas as provas necessarias a sua 
defesa; 
III - defesa tecnica por advogado; 
IV - assistencia judiciaria gratuita e integral aos necessitados, na 
forma da lei; 
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
VI - direito de solicitar a presenga de seus pais ou responsavel em 
qualquer fase do procedimento. 

Bem como, ainda estabelece o citado Estatuto que nao sera retirado do 

adolescente o seu direito a liberdade sem antes passar pelo devido processo legal, 

conforme reza seu artigo 110, em conformidade com o artigo 5°, LIV da Carta 

Politica, ao determinar que: "nenhum adolescente sera privado de sua liberdade sem 

o devido processo legal". Pois como bem explicita Greco Filho apud Ishida (2009, p. 

168): 
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O processo, em primeiro lugar, e indispensavel a aplicagao de 
qualquer pena, conforme a regra nulla poena sine judicio, 
significando o devido processo como o processo necessario. Em 
segundo lugar, o devido processo significa o adequado processo, ou 
seja, o processo que assegure a igualdade das partes, o contraditorio 
e a ampla defesa. 

Entende-se, portanto, infere-se que o respeito as garantias do devido 

processo legal e da ampla defesa faz-se necessario para a satisfatoria aplicagao das 

medidas e, assim, a finalidade dessa aplicagao seja alcangada. 

Pode-se destacar como garantias asseguradas aos adolescentes infratores, 

alem do devido processo legal determinado pelo inciso LIV do artigo 5° da 

Constituigao Federal e artigos 110 e 111 ambos do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, outros principios, tais como o principio da tipicidade, exposto no artigo 

103 do ECA; a garantia de que ninguem sera privado da sua liberdade se a lei 

acolher alguma hipotese de liberdade provisoria, contida no artigo 5°,LXVI, CF/88; a 

necessidade de o fato ser tipico, antijuridico e culpavel; a prevalencia da aplicagao 

de medidas restritivas de direitos a privagao da liberdade pela lei infanto-juvenil, 

adotando os principios do Direito Penal Minimo; a prioridade absoluta dada ao 

adolescente pelo artigo 227, caput, da Constituigao Federal e artigos 4°, caput, 108, 

caput, e 183 do ECA, garantindo, assim, a celeridade processual; o direito do 

adolescente ser ouvido pelo autoridade competente conforme artigos 111, V e 141, 

caput, ambos do ECA e artigo 5°, XXXV da Carta Magna; alem dos direitos 

constitucionais da ampla defesa e do contraditorio, descritos no artigo 5°, LV da 

Carta Politica; e a gratuidade judiciaria arraigada pelo § 2° do artigo 141 do Estatuto 

Menorista. 

Acrescenta-se as garantias supramencionadas, a garantia que os 

procedimentos para a apuracao do ato infracional tramitem em segredo de justiga, 

objetivando assegurar a inviolabilidade fisica e moral do adolescente, como argui os 

artigos 17 e 143, caput, do ECA. Ressalta-se tambem as garantias intrinsecas a 

execugao das medidas socioeducativas, onde pela cominagao dos artigos 120, § 2°, 

in fine, e 121, caput, primeira parte, do Estatuto da Crianga e do Adolescente e, 

artigo 227, § 3°, V, da Constituigao Federal tem-se o principio da progressividade 

das medidas, pelo qual entende-se que o infrator tern direito a transferencia para 

regime menos rigoroso quando comprovado a desnecessidade de internagao, bem 
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como, os direitos do adolescente privado de liberdade descritos no artigo 124 do 

Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

3.3 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EXECUTADAS EM MEIO ABERTO 

A Lei 8.069/90 reproduz no artigo 112 a possibilidade de aplicagao das 

medidas socioeducativas, apos comprovada a pratica do ato infracional pelo 

adolescente infrator, bem como os parametros desta aplicagao, ita lex dicit: 

Art. 112. Verificada a pratica de ato infracional, a autoridade 
competente podera aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertencia; 
II - obrigagao de reparar o dano; 
III - prestagao de servigos a comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - insergao em regime de semiliberdade; 
VI - internagao em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, l a VI. 
§ 1° A medida aplicada ao adolescente levara em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstancias e a gravidade da 
infragao. 
§ 2° Em hipotese aiguma e sob preiexto aigum, sera admitida a 
prestagao de trabalho forgado. 
§ 3° os adolescentes portadores de doenga ou deficiency mental 
receberao tratamento individual e especializado, em local adequado 
as suas condigoes. 

As medidas socioeducativas somente podem ser aplicadas aos adolescentes, 

posto que no caput do citado artigo observa-se a restrigao arraigada pelo legislador 

ao mencionar que apos a verificagao da pratica do ato infracional, e de competencia 

da autoridade judiciaria a aplicagao das medidas, dispostas no rol taxativo do artigo 

citado, ao adolescente, impossibilitando assim, como retromencionado, que tais 

medidas socioeducativas sejam impostas as criangas. 

Faz-se necessario analisar os requisitos basicos antes de se aplicar aiguma 

dessas medidas. Como primeiro pressuposto, tem-se a ocorrencia da pratica do ato 

infracional; o segundo, e a representacao pelo membro do Ministerio Publico do 

adolescente infrator, posto que aquele seja curador oficial da infancia e da 
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juventude; e, o terceiro requisite e que a medida seja determinada por autoridade 

competente, ou seja, o magistrado do Juizado da Infancia e Juventude. 

E salutar que as medidas socioeducativas, conforme sedimentado 

entendimento doutrinario, podem ser agrupadas de duas formas, a saber: as 

medidas socioeducativas executadas em meio aberto, que sao as mais brandas, 

posto n§o serem nem privativas e tampouco restritivas da liberdade, e, nao 

implicarem em institucionalizacao do adolescente infrator, onde se enquadram as 

medidas de advertencia, de obrigagao de reparar o dano, de prestagao de servico a 

comunidade e a da liberdade assistida; e, as medidas socioeducativas executadas 

em meio fechado, que sao as mais rigorosas, onde ocorre a institucionalizacao da 

medida, com privagao partial ou total da liberdade do infrator, enquadrando-se 

nesse grupo, a insergao em regime de semiliberdade e a internagao em 

estabelecimento educacional. 

Como primeira medida socioeducativa definida ut supra, tem-se a 

advertencia. Disciplinada no artigo 115 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, a 

mesma e aplicavel ao adolescente que pratica infragoes de pequena gravidade e 

pela primeira vez. Consiste em admoestagao verbal, ou seja, a leitura do ato 

cometido e o comprometimento pelo adolescente infrator de que o fato nao se 

repetira, visando prevenir que o adolescente venha a praticar um novo ato 

infracional. Entende-se por admoestagao verbal o mesmo que advertencia, ou seja, 

chamar a atengcio do adolescente mostrando que aquele ato praticado por ele e 

ilicito, fazendo-o se comprometer que nao mais ira praticar condutas delituosas. 

Essa advertencia sera reduzida a termo, assinada, e logo apos o infrator sera 

entregue aos pais ou responsavel, devendo estes se fazer presentes no momento 

da aplicagao desta medida, alem da presenga do juiz e do membro do Ministerio 

Publico. A redugao a termo da admoestagao se faz necessaria para evidenciar ao 

infrator o seu carater de reprimenda, dando, assim, credibilidade a medida, a fim de 

se obter o escopo final, qual seja, a reeducagao e a nao reincidencia. 

Para que o juiz determine a advertencia como medida socioeducativa imposta 

ao adolescente infrator, faz-se conveniente observar alguns requisitos, tais como: 

ser o adolescente nao reincidente, ou seja, que o ato infracional pelo qual esta 

respondendo seja o primeiro cometido por ele; e que, este ato seja leve, quanto a 

sua natureza ou quanto as suas consequencias, ou seja, a conduta ilicita cometida 

pelo adolescente nao de gerar maiores consequencias devido ser de menor 
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potencial ofensivo. O fato de ser o primeiro ato infracional praticado, nao implica 

dizer que necessariamente a medida mais adequada a ser imposta seja a 

advertencia, uma vez que a conduta ilicita do adolescente for de maior gravidade, 

existem outras medidas mais apropriadas a serem aplicadas. Ficando a cargo do 

juiz a analise se esta medida e a mais adequada ao caso pratico. 

Nessa esteira, Liberati (2008, p. 104) leciona que: 

A evidencia, muito exigido do juiz e do promotor de justica, que 
deverao avaliar com muito criterio os casos apresentados, nao 
ultrapassando os limites do rigor nem, tampouco, sendo por demais 
tolerantes, sempre tendo em vista as circunstancias e consequencias 
do fato, o contexto social, da personalidade do adolescente e sua 
maior ou menor participagao no ato infracional. 

Para que ocorra a aplicagao da advertencia faz-se necessario prova da 

materialidade e indicios de autoria, como expoe o paragrafo unico do artigo 114 do 

Estatuto da Crianga e do Adolescente: "a advertencia podera ser aplicada sempre 

que houver prova da materialidade e indicios suficientes da autoria". Diferentemente 

do que ocorre para a aplicagao das outras medidas, que exige provas suficientes da 

autoria e da materialidade da infragao. 

Diante da caracteristica singela desta medida a qual objetiva primordialmente 

repreender aquele que, pelos impulsos proprios da adolescencia, comete algum ato 

infracional, o douto julgador deve analisar com cautela os fatos no sentido de apurar 

sua gravidade, pois o que ocorre, e que nem sempre a advertencia e a medida mais 

adequada. 

A advertencia nao alcanga somente o infrator, mas tambem os pais ou 

responsaveis, posto que estes na oportunidade da admoestagao tambem sao 

advertidos, pois muitas vezes estes sao os culpados pela pratica do ato infracional, 

seja de forma direta ou indireta, entrando em conflito com a responsabilidade que os 

pais ou responsaveis possuem para com o adolescente imposta no artigo 228 da 

Constituigao Federal. Ainda podem se enquadrar nessa medida, o Estado e a 

sociedade, posto que estes tambem possusm o dever da sducsgso dos 

adolescentes, como menciona o artigo supracitado. A contribuigao dos pais ou 

responsaveis e fundamental para que se evite a pratica de um novo ato infracional, 

pois, como menciona Oliveira (2004, p. 32): 



41 

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 iegai. 

Diante disso, fica evidente a simplicidade para se executar essa medida, sem 

tirar o seu carater repressor e a sua credibilidade, tomando-a eficaz e suficiente para 

se chegar ao objetivo almejado pelas medidas socioeducativas, qual seja: a 

reeducacao do adolescente infrator, permitindo-o se ressocializar sem sofrer maiores 

consequencias juridicas, pois trata-se de uma medida mais branda, a qual busca 

reprimir os que pelos impulsos caracteristicos da adolescencia venham a praticar 

determinada conduta considerada ilicita pela legislagao. 

Apesar da inexistencia de qualquer dispositivo que vede a aplicagao de 

repetidas advertencias, e importante que tal medida somente seja imposta uma 

unica vez, posto que a aplicagao reiterada de medidas leves apenas dara a 

sensagao de impunidade, prejudicando a reeducagao do infrator. Considera-se mais 

adequado que com a reincidencia do adolescente Ihe seja imposto medidas 

socioeducativas proporcionais com os atos ilicitos praticados e com a reincidencia 
H « c + « 

UCOIC. 

Por sua vez, a obrigagao de reparar o dano, medida socioeducativa prevista 

no artigo 112, II, da lei especializada em crianga e adolescente, sera cabivel no caso 

da pratica de ato infracional com reflexos patrimoniais, na qual o juiz podera aplicar 

o disposto no artigo 116 da referida lei, de forma que o adolescente fica sujeito a tres 

possibilidades: a) restituir a coisa, se ainda for possivei; b) promover o ressarcimento 

do dano, se o infrator tiver condigoes financeiras para tal; ou c) por outra forma 

compensar o prejuizo da vitima, fazendo aquele com que esta retorne ao status quo 

ante. E salutar que a reparagao deva ser homologada pelo juiz, nao importando a 

forma que esta ocorra. 

A restituigao da coisa torna-se cabivel, quando, por exemplo, o ato infracional 

cometido foi o de furto ou o de roubo, e o adolescente ainda tern a posse do objeto 

do delito na oportunidade da aplicagao dessa medida. Ja o ressarcimento do dano 

acontece quando o produto da conduta infracional nao esta mais com o adolescente, 
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sendo esse ressarcimento realizado em pecunia com valor acordado com a vitima 

ou determinado pela autoridade judiciaria. Quanto a compensacao da vitima por 

outra forma, sua maior utilizagao acontece nos casos de pichacao ou grafitagem, 

onde o infrator pode limpar o local onde foi realizada a conduta e em outros casos, o 

adolescente pode prestar servigos a vitima. Todavia, essa outra forma de 

ressarcimento deve ter a expressa concordancia do adolescente, nao sendo 

admitida a prestagao de trabalho forgado, conforme exige o artigo 112, § 2° da Lei 

n°. 8.069/90 e, deve-se preservar a imagem e a integridade fisica e moral do infrator 

de forma a nao submete-lo a humilhagao, o que prejudicaria o processo de 

reeducagao. 

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. 

Para a aplicagao da obrigagao de reparar o dano, o artigo 114, caput, ECA, 

exige provas suficientes de autoria e da materialidade da infragao, bem como o 

respeito as garantias processuais como o contraditorio, alem dos principios 

constitucionais, da ampla defesa, da igualdade processual, da presungao de 

inocencia e, do direito de ser assistido por advogado. Por ter um carater de 

responsabilidade civil, na aplicagao da referida medida e cabivel a responsabilidade 

solidaria do adolescente infrator com os pais ou responsavel pelo ato infracional com 

reflexos patrimoniais. 

Porem, pelo fato do Estatuto da Crianga e do Adolescente apenas fazer 

mengao a responsabilidade civil do adolescente, sem prever nenhuma norma a 
roprtoitn ric\e>cci oppnntn o roprnnpikilirliWo oplntirln nnnon r*»-te>r\ r\nr onnlnnio •fir»o 
i c o p c u u u c o o c a o o u n w , a i c o f j u i i o a u i i i u a u c a u u i a u a , I i c o o c W J O U , J J U I a n a i u y i a , i i o a 

por competencia do Codigo Civil. Ficando, portanto, disciplinada pelo citado Diploma 

Civil, em seu artigo 927, paragrafo unico, a responsabilidade independentemente de 

culpa; no artigo 928, a responsabilidade do incapaz se as pessoas por ele 

responsaveis nao tiverem obrigagao de faze-lo ou nao dispuserem de meios 

suficientes; no artigo 932, I, a responsabilidade dos pais pelos filhos menores que 

estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; e, por fim, no artigo 933, a 

responsabilidade dos pais independentemente de culpa. 



43 

Entende-se, portanto, que quando um adolescente e considerado culpado, e 

GSiG pGSSUir IT IGMOS U G uGZGSSGiS SHGS uG id3uG, 3 rGSpGDS3biiid3dG uGSSS 

reparacao, cabera exclusivamente aos pais ou responsaveis, porem, se o 

adolescente possuir patrimonio suficiente para compensar o dano causado, essa 

reparacao sera feita desse patrimonio. E, quando o responsabilizado pelo ato 

infracional que tiver de reparar o dano possuir idade entre dezesseis e dezoito anos, 

essa obrigagao sera solidaria com os pais ou responsaveis, valendo-se do mesmo 

preceito quando o adolescente infrator possuir patrimonio capaz de ressarcir o dano 

causado. 

E salutar que a condigao financeira dos infratores que os impedem ate 

mesmo de construir um patrimonio, nao raras as vezes, inviabiliza a aplicagao de tal 

medida, quando a mesma devera ser substituida por outra de similar adequagao, 

como bem menciona o ECA no paragrafo unico do artigo 116, in verbis: "havendo 

manifesta impossibilidade, a medida podera ser substituida por outra adequada". 

Portanto, a medida socioeducativa da obrigagao de reparar o dano objetiva 

fazer com que o adolescente perfilhe a ilicitude do ato infracional praticado, assim 

como, garanta a vitima a reparagao do dano causado, bem como o reconhecimento 

que os atos ilicitos por ele praticados nao ficarao impunes. Porem, pelo fato de nao 

ser materia constitucional, essa obrigagao de reparar o dano torna-se uma norma 

incapaz de produzir efeitos, caso comprove-se que o infrator e/ou seus pais ou 

responsaveis nao possuam condigoes de reparar o prejuizo, sendo assim, deve-se 

falar em possibilidade de reparar o dano, e nao em obrigagao de reparar o dano. 

No que se refere a prestagao de servigos a comunidade, ve-se que trata-se 

de inovagao trazida pela Lei n°. 8.069/90, acolhendo a medida introduzida na 

legislagao penal pelas Leis n° 7.209 e n° 7.210, ambas de 11 de julho de 1984, 

como alternativa a privagao da liberdade, possibilitando ao infrator cumprir junto a 

familia e a comunidade, as imposigoes restritivas dos seus direitos, porem sua 

aplicagao na esfera penal ainda e rara. No Estatuto da Crianga e do Adolescente, a 

prestagao de servigo a comunidade, versa no cumprimento de determinado trabalho 

imposto pelo juiz da Vara da Infancia e Juventude, sem onerosidade e de acordo 

com a capacidade do adolescente, respeitado os limites expressos na legislagao 

menorista. Alem da observancia para que os deveres atribuidos ao adolescente nao 

interfiram e nem alterem os direitos fundamentals expostos nos artigos 7° ao 69 do 

ECA. 
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Disciplinada no artigo 117 do referido Estatuto, consiste a prestagao de 

servigos a comunidade: 

Art. 117 [...] 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 govemamentais. 
Paragrafo unico. As tarefas serao atribuidas conforme as aptidoes do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante Jornada maxima de oito 
horas semanais, aos sabados, domingos e feriados ou em dias uteis, 
de modo a nao prejudicar a freqiiencia a escola ou a jornada normal 
de trabalho. 

O artigo ut retro aduz que o trabalho e selecionado de acordo com as 

aptidoes de cada adolescente, visando o fiel cumprimento da medida e o proveito do 

local de cumprimento desta, assim como, o ganho da sociedade com o trabalho 

realizado. Por isso, e de grande valia, o acompanhamento da comunidade no 

processo da execugao da medida em foco, seja fiscalizando, orientando ou, 

oferecendo oportunidade ao adolescente para que ele realize a prestagao de servigo 

com sucesso. 

Para a correta aplicagSo da medida em exame, o magistrado analisara os 

requisitos estabelecidos pelo proprio ECA, quais sejam: a) a tarefa aplicada deve ser 

nao remunerada, mostrando o carater social da medida, que e o servir a 

comunidade de forma gratuita, posto que devido a pratica ao ato infracional o 

adolescente ficou com uma divida perante a sociedade; b) o adolescente deve dar o 

seu consentimento, uma vez que, sem este, corresponderia a trabalho forgado, o 

que entra em desarmonia com o artigo 112, § 2°, do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente; c) o respeito ao limite da carga horaria, a qual deve esta de acordo 

com o dispostos no artigo 7°, XIII da Constituigao Federal e os artigos 58 e 67 da 

Consolidagao das Leis do Trabalho; d) a duragao da medida nao pode ultrapassar o 

prazo de seis meses, devendo ser estipulado de acordo com a gravidade do ato 

infracional praticado pelo adolescente; e) que o servigo conferido nao trara prejuizos 

nas suas atividades escolares, de lazer, bem como, em sua atividade normal de 

trabalho, caso este adolescente exerga aiguma, podendo ser executada aos 

sabados, domingos, feriados ou dias uteis. 

De acordo com o artigo 117 do ECA, a jornada semanal nao deve ser superior 

a oito horas, todavia, com a alteragao do Codigo Penal, trazida pela Lei n°. 9.714/98, 



45 

que reduziu a sete horas semanais a pena alternativa do Direito Penal de prestagao 

de servigo a comunidade e, baseado na regra da Convengao das Nagoes Unidas de 

Direito da Crianga, a qual nao acolhe tratamento menos favoravel ao adolescente 

em relagao ao tratamento dado ao adulto, entende-se que para o adolescente 

prestador de servigo, a jornada semanal, tambem, nao deve ultrapassar sete horas 

semanais. 

E salutar que a execugao da medida deve ser acompanhada por profissionais 

especializados que possam inserir no adolescente prestador de servigo, o empenho 

para realizagao do trabalho e a vontade de se restabelecer na sociedade como um 

adolescente ressocializado. 

Devido ao seu carater dubio, e a mais aplicada aos adolescentes infratores, 

posto que ao mesmo tempo em que contribui com a assistencia a instituigoes de 

servigos comunitarios e de interesse geral, desperta o prazer da ajuda humanitaria. 

Em consequencia disso, a finalidade primaria que e a ressocializagao, passa a ser 

apenas um efeito do trabalho realizado. Afinal, a segregagao raramente recupera, e 

o trabalho comunitario e salutar tanto para os adolescentes com para a sociedade, 

conforme demonstra Abreu (1999, p. 49), pois para o mesmo: 

[...] 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. 

Pela ocasiao de objetivar a ressocializagao do adolescente sem retira-lo do 

convivio social e familiar, resguardando o seu direito a liberdade e Ihe oportunizando 

o exercicio de um servigo que o dignifique e, ao mesmo tempo, colabore com a 

sociedade, reside a grande importancia dessa medida, constituindo uma alternativa 

a internagao, que so devera ser aplicada em carater excepcional. 

Outra medida socioeducativa disposta no artigo 112, IV, do ECA e a liberdade 

assistida, que por sua vez e disciplinada nos artigos 118 e 119 da mesma lei, in 

verbis: 

Art. 118. A liberdade assistida sera adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar 
o adolescente. 
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§ 1° A autoridade designara pessoa capacitada para acompanhar o 
caso, a qual podera ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. 
§ 2° A liberdade assistida sera fixada pelo prazo minimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituida por outra medida, ouvido o orientador, o Ministerio 
Publico e o defensor. 
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisao da 
autoridade competente, a reaiizacao dos seguintes encargos, entre 
outros: 
I - promover socialmente o adolescente e sua familia, fomecendo-
Ihes orientagao e inserindo-os, se necessario, em programa oficial ou 
comunitario de auxilio e assistencia social; 
II - supervisionar a freqiiencia 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. 

Diante da determinagao arraigada pelo caput do artigo 118, ECA, a medida 

em analise, se torna adequada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, 

ou seja, e cabivel nos casos em que o magistrado entender a necessidade de uma 

fiscalizagao e um acompanhamento do adolescente infrator, onde uma medida mais 

branda possa ser ineficaz, e nao se faz necessario a internagao ou insergao em 

regime de semiliberdade, pelo fato de nao ser o adolescente perigoso para 

imposicao de medida mais gravosa. 

Trata-se da oportunidade oferecida pelo Estado ao adolescente infrator, 

objetivando a regeneragao de forma nao internativa, sem o afastar do convicio 

familiar e social. Consistindo, assim, na submissao desse infrator a assistencia 

juridica sob a tutela dos responsaveis, os pais e o orientador, com o intuito de evitar 

a reincidencia e alcangar a reeducagao do mesmo. Acerca da liberdade assistida, 

Liberati (2008, p. 108), ensina que "a medida tern ampla abrangencia na linha de 

acompanhamento, auxilio e orientagao ao adolescente, visando a sua perfeita 

integragao familiar e comunitaria". 

O infrator, atraves dessa medida, sera encaminhado a um orientador que 

acompanhara o caso, alem de auxilia-lo e orienta-lo no que for necessario. O 

orientador deve possuir idoneidade moral irrefutavel e habilidade tecnica que o 

capacite para ajudar na reabilitagao do adolescente infrator, devendo ser indicado 

por entidades ou programas de atendimento. Normalmente, sao indicados pelo 

Conselho Tutelar, conforme expoe Oliveira (2004). 
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Dentre as fungoes do orientador, pode-se destacar a apresentacao do 

relatorio mensal, o qual pode ser apresentado a qualquer tempo, conforme 

determinagao do juiz, e deve conter todas as informagoes inerentes a execugao da 

medida por parte do adolescente; oferecer ao adolescente o maximo de 

oportunidades para que ocorra a sua recuperagao, e junto a sua familia, possam se 

reintegrar na sociedade, pois muitas vezes a falta de uma boa relagao familiar e a 

causa principal da pratica do ato infracional por parte daquele, e restabelecendo-se 

tal relagao tem-se a ressocializagao do adolescente; bem como, proporcionar ao 

infrator condigoes de estudo e acompanhar o seu desempenho escolar; e, capacitar 

profissionalmente o adolescente para a sua integragao no mercado de trabalho. 

Caso encontre aiguma dificuldade no exercicio de seus deveres, deve o orientador, 

buscar ajuda da equipe tecnica do Juizado da Infancia e Juventude. 

Ve-se que, o orientador deve apresentar novas alternativas de vida para que 

o adolescente infrator possa ser reeducado com a execugao da medida de liberdade 

assistida imposta e, ao final desta, nao reincida na pratica dos atos infracionais, 

exercendo uma participagao ativa. Assim sendo, para Andrade (2006, p. 32), a 

intervengao educativa da medida em questao: 

Manifesta-se no acompanhamento personalizado, garantindo-se os 
aspectos de protegao, insergao comunitaria, manutengao de vinculos 
familiares, frequencia a escola, e insergao no mercado de trabalho 
e/ou cursos profissionalizantes e formativos. 

No ato da sentenga de imposigao da liberdade assistida, o magistrado 

estabelece algumas regras que visam o bom comportamento social do adolescente, 

as quais deverao ser cumpridas junto com a medida imposta, tais como: retomar os 

estudos; obedecer aos pais; nao se envolver em novos atos infracionais; nao 

frequentar determinados locais; nao andar armado; recolher-se cedo ao domicilio; 

adquirir ocupagao licita; nao andar em companhias inapropriadas; entre outras. 

O periodo para cumprimento dessa medida e de no minimo seis meses, 

podendo ser prorrogada, revogada ou substituida por outra medida, a qualquer 

tempo, desde que devidamente fundamentada a decisao, ouvido o Ministerio 

Publico, o orientador e o defensor. A lei nao determina prazo maximo para sua 

execugao, posto que a sua aplicacao deva ocorrer enquanto existir a necessidade 

de assistencia. 
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Verifica-se que, a priori, a medida em estudo destina-se aos infratores 

passfveis de recuperagao em meio livre, que estao se iniciando no processo de 

marginalizagao. Convem ressaltar que essa medida socioeducativa tanto restringe 

direitos como liberdade, nao sendo, exatamente, uma medida segregadora, porem, 

assume um carater semelhante. 

E, conforme apontado por Saldanha (2007, p. 32), "e assim porque tal medida 

possibilita ao adolescente o seu cumprimento em liberdade junto a familia, porem 

sob o controle sistematico do Juizado e da comunidade". Apresentando-se, portanto, 

como a mais gratificante e importante de todas, posto a sua finalidade precipua que 

e a de vigiar, orientar e tratar o adolescente infrator de forma a coibir a sua 

reincidencia e obter a certeza da recuperagao. 

3.4 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EXECUTADAS EM MEIO FECHADO 

O artigo 120 da Lei 8.069/90 disciplina a medida de insergao em regime de 

semiliberdade, e destina-se ao adolescente infrator que trabalha e/ou estuda durante 

o dia, e a noite recolhe-se a uma entidade especializada. E a privagao partial da 

liberdade do adolescente que praticou ato infracional, sendo cumprida da seguinte 

forma: durante o dia, o adolescente realiza atividades externas, tais como atividades 

escolares ou laborais; e, durante a noite, o adolescente e recolhido ao 

estabelecimento apropriado com o acompanhamento de orientador. 

No periodo do recolhimento notumo, o trabalho com o adolescente devera ser 

completado pela entidade de atendimento, atraves do acompanhamento, auxilio e 

orientagao, observando a readaptagao do infrator na sociedade e, se a sua 

ressocializagao, ocorreu de forma satisfatoria para que seja finalizada a execugao da 

medida. Segundo aponta Napoleao (2008, p. 39), essa medida "e a mais restritiva da 

liberdade pessoal, depois da internagao, uma vez que afasta, quase sempre, o 
o r l n l A O A n n t n r \ r \ r < n n i #i\nr \ forv»iIi*-»r- p o m r*r\r-if i i/-ir\ r - / - »o+ r i r ^ / - » i I\~ir\ 1m/-»r-»+/-» r\ ri'i r/-\i+/~> H o i r 
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e vir". 

No que refere a medida socioeducativa em analise, ha dois tipos de 

semiliberdade, a saber: o tratamento tutelar determinado desde init io pela 

autoridade judicial, mediante aplicagao do devido processo legal; e a progressao de 
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medida, passando o adolescente internado para a semiliberdade, como beneficio ou 

transigao para o meio aberto, assim como expoe o caput do artigo 120 do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente, segundo o qual "o regime de semi-liberdade pode ser 

determinado desde o init io, ou como forma de transicao para o meio aberto, 

possibilitada a realizacao de atividades externas, independentemente de autorizacao 

judicial". 

Como forma de regulamentar a execugao da medida socioeducativa de 

semiliberdade, o Conselho National dos Direitos da Crianga e do Adolescente -

CONANDA, no uso de suas atribuigoes legais, e considerando alguns aspectos 

importantes, editou a Resolugao n°. 47/96, que expressa em seus artigos 1° e 2°, os 

objetivos de tal medida, segundo os quais: 

Art. 1° O regime de semiliberdade, como medida sbcio-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 notumo, 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 unico. A equipe multidisciplinar especializada incumbida 
do atendimento ao adolescente, na execucao da medida de que trata 
este artigo, devera encaminhar, semestralmente, relatorio 
circunstanciado e propositivo ao Juiz da Infancia e da Juventude 
competente. 

Apresentando elevados indices de satisfagao, assim como na liberdade 

assistida, a medida em estudo, notadamente em virtude da assistencia prestada 

pelas equipes de psicologos, assistentes sociais, nutricionistas e recreadores que 

supervisionam de perto todo o processo. Porem, encontra-se dificuldade na sua 

execugao, pois inexistem casas de semiliberdade pra recolhimento de adolescentes 

no Brasil. E, na pratica, o que ocorre e que os adolescentes que recebem a 

imposigao dessa medida, a executam, no periodo noturno, nos Centros de 

Internagao para Adolescentes, assemelhando-se com a problematica que acontece 

no Direito Penal quando se trata de Casas de Albergados para os apenados em 

regime de semiliberdade cumprirem a pena imposta. 
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Na insergao em regime de semiliberdade torna-se obrigatoria a escolarizagao 

e profissionalizagao do adolescente. Segundo Liberati (2008), "se nao houver esse 

tipo de atividade, a medida socioeducativa perde sua finalidade", pois a propria lei 

menorista estabelece que esse tipo de atividade ocorra, conforme menciona em seu 

artigo 120, § 1°, segundo o qual: "sao obrigatorias a escolarizagao e a 

profissionalizagao, devendo, sempre que possivel, ser utilizados os recursos 

existentes na comunidade". 

Por sua vez, o § 2°, do artigo citado, aduz que "a medida nao comporta prazo 

determinado aplicando-se, no que couber, as disposigoes relativas a internagao", ou 

seja, no que se referir a prazo, avaliagao ou qualquer outro assunto inerente a 

execugao dessa medida e que nao for determinado por lei, aplica-se, no que se 

enquadrar, as disposigoes concernentes a internagao, respeitando, inclusive, os 

principios da brevidade e da excepcionalidade. 

Prevista no artigo 121 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, a medida de 

internagao em estabelecimento educacional e considerada a mais complexa e 

severa das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes infratores, vez que 

o caput do artigo em tela, menciona a privagao da liberdade do infrator, comunga de 

tal posicionamento Ishida (2009, p. 188), para o qual, a medida de internagao 

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

medida privativa de liberdade". 

Essa concepgao de privagao da liberdade, onde se restringe o direito de ir e 

vir do infrator quando na execugao dessa medida, e tida como novidade trazida pelo 

referido Estatuto, pois segundo Mendez (2008, p. 449), "pela primeira vez no campo 

da legislagao chamada ate agora de 'menores' renuncia-se aos eufemismos e a 

hipocrisia, designando a internagao como uma medida de privagao de liberdade". 

Esta disciplinada nos artigos 121 ao 125 do ECA, onde estao determinadas 

as regras para a execugao; o periodo de sua aplicagao; os principios que deverao 

ser respeitados; os casos em que sera imposta; bem como, os direitos dos 

internados. 

Sua imposigao, assim como nas demais medidas socioeducativas, devera ser 

aplicada atraves de sentenga devidamente fundamentada pelo magistrado da Vara 

da Infancia e da Juventude competente para julgar o ato infracional. Sendo cabivel 

essa imposigao somente nos casos expressos em lei, ou seja, nas situagoes do rol 

taxativo elencado nos incisos do artigo 122 da Lei n°. 8.069/90, ita lex dlcit 
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Art. 122. A medida de internagao so podera ser aplicada quando: 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaca ou 
violencia a pessoa; 
II - por reiteracao no cometimento de outras infragoes graves; 
III - por descumprimento reiterado e injustificavel da medida 
anteriormente imposta. 
§ 1° O prazo de internagao 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. 

Em analise ao dispositivo legal mencionado, percebe-se que no caso do 

inciso I, faz-se necessario que o ato infracional seja devidamente apurado e, ao final, 

constate-se o emprego por parte do adolescente as caracteristicas da grave ameaga 

ou da violencia contra a pessoa da vitima no momento da pratica da conduta 

delituosa. Por sua vez, o inciso II, refere-se ao cometimento de outros atos 

infracionais graves, ou seja, nao se pode aplicar a internagao se o ato infracional ao 

qual o adolescente esta sendo julgado seja o primeiro praticado por ele, 

necessitando-se da reincidencia para a aplicagao de tal medida, "uma vez que as 

demais medidas a ele aplicadas nao resultem efeitos praticos sobre seu 

comportamento" (COSTA, 2008, p. 453). A terceira situagao para imposigao da 

medida em foco esta expressa no inciso III do supramencionado artigo, onde, devido 

ao nao cumprimento reiterado juntamente com a nao justificativa para esse 

descumprimento, o juiz podera determinar a aplicagao da internagao, sendo que 

nesse caso, como delimita o §1° do mesmo artigo, o prazo para internagao nao 

excedera a tres meses, sem possibilidade de prorrogagao. 

Deve ser observado, na aplicagao da internagao, o devido processo legal, o 

contraditorio e a ampla defesa, bem como, o bom emprego de tres principios que 

norteiam a imposigao da medida socioeducativa de internagao, quais sejam: o 

principio da brevidade, o principio da excepcionalidade, e o principio do respeito ao 

adolescente em condigao peculiar de um ser em desenvolvimento. Pelo principio da 

brevidade entende-se que a internagao devera ter um tempo determinado para a sua 

duragao, nao sendo inferior a seis meses e nao superior a tres anos, como explicita 

os §§ 2° e 3° do artigo 121 do ECA, excetuando a hipotese do §1° do artigo 122 do 

mesmo Estatuto. 

Pelo o principio da excepcionalidade a internagao nao podera ser aplicada se 

houver outra adequada que a substitua, por isso o seu carater excepcional, visto que 
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o artigo 122 e taxativo em seu rol de situacoes em que essa medida sera cabivel, de 

modo que nao podera ser imposta em situacoes em que a lei nao preveja. Por sua 

vez, pelo principio do respeito ao adolescente em condicao peculiar de um ser em 

desenvolvimento, o ECA reafirma que e dever do Estado zelar pela integridade fisica 

e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contencao e 

seguranca, como exposto pelo artigo 125 do referido Estatuto. E, realizando 

comentarios sobre tal artigo, Ishida (2009, p.202), complementa que: 

A responsabilidade pelo zelo da integridade do adolescente intemo 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. 

E tendo em vista tal obrigagao imposta ao Estado, e necessario que a 

internagao seja feita em unidades especiais, dotadas de todos os servigos 

psicossociais, as mais variadas e modernas formas de terapias, sejam elas, com fim 

exclusivamente terapeutico ou de ocupagao, recreagao ou educagao religiosa, para 

nao se afastar do objetivo principal que e a ressocializagao, repelindo totalmente a 

punigao, que se sabe, nao recupera. Determinando que a execugao da internagao 

ocorra em entidades exclusivas para adolescentes, o artigo 123 do ECA diz que: 

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

Alem do respeito ao local de cumprimento da medida em tela, ha direitos 

inerentes ao adolescente infrator privado de liberdade, e que estao determinados 

pelo artigo 124 do Estatuto em analise. E, segundo Costa (2008, p. 457), podem ser 

divididos em tres grupos: 

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. 
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No segundo grupo estao os direitos do adolescente perante a 
direcao, 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. 

Apesar do seu carater de privagao da liberdade, possui a internagao como 

finalidade precipua reeducar e punir o adolescente, que neste caso, cometeu ato 

infracional mais gravoso, e a aplicagao de medida socioeducativa mais branda nao 

seria capaz de surtir o efeito desejado pela legislagao brasileira, fazendo, assim, 

com que o adolescente nao volte a reincidir, bem como mostra-lo que as condutas 

delituosas por ele praticadas possuem consequencias juridicas que podem, 

inclusive, retirar o seu direito de ir e vir. 



54 

4 DA APLICAQAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS AOS MAIORES D E 

DEZOITO ANOS 

Diante da problematica surgida com o aumento dos indices da pratica de atos 

infracionais cometidos por adolescentes e, do uso cada vez maior que os adultos 

fazem dos menores de dezoito anos, para conseguirem obter lucros atraves de 

atividades ilicitas, surge o aumento do numero de Procedimentos Especiais que 

tramitam nas Varas da Infancia e da Juventude nas Comarcas do Brasil. Onde, apos 

a analise e a comprovagao do cometimento do ato infracional pelo adolescente, o 

magistrado, por meio de sentenga, ira impor a medida socioeducativa mais 

adequada a cada caso concreto, porem, existe divergencia quanto a aplicacao das 

medidas socioeducativas aos maiores de dezoito anos. 

4.1 PROBLEMATICA DECORRENTE DO ADVENTO DO CODIGO CIVIL DE 2002: 

TRATAMENTO DOUTRINARIO E J U R I S P R U D E N C E 

O artigo 121 da Lei n°. 8.069/90 compila o grande avanco na definigao de 

internagao como medida privativa de liberdade, adotando tres principios basilares, ut 

retro, alem de determinar o periodo para cumprimento da medida socioeducativa 

que deve ser estipulado na sentenga e a reavaliagao desta medida, como direito do 

infrator. 

Todavia, o Estatuto da Crianga e do Adolescente aduz a aplicacao da medida 

de internagao a maiores de dezoito anos, como disposto no § 5° do artigo ut supra. 

"a liberagao sera compulsoria aos vinte e um anos de idade", satisfazendo o 

requisito imposto no artigo 2°, § unico da mesma lei para o qual "nos casos 

expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto as pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade". Porem, a questao sobre essa aplicagao nao e 

consensual, existindo na doutrina e na jurisprudencia posicionamentos divergentes. 

Essa divergencia teve inicio apos a entrada em vigor do Codigo Civil, o que 

afastou sensivelmente algumas determinagoes, convicgoes e certezas que 

estabelecia o Codigo Civil de 1916, no que tange especificamente a area da Infancia 
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e da Juventude, suscitando um estudo acerca do alcance das repercussoes sobre a 

legislagao especializada de protegao da crianga e do adolescente. Verifica-se, 

portanto, de inicio, algumas alteragoes trazidas pelo Codigo Civil vigente que 

interferiram diretamente no ECA, a exemplo da idade do tutelando e do adotante, as 

situacoes de representagao e assistencia em juizo (artigo 36, artigo 42 e artigo 142, 

respectivamente) e a mudanga da designagao "patrio poder" para "poder familiar", 

dentre outras mudangas. 

Ocorre que o Estatuto da Crianga e do Adolescente fora publicado em 1990, 

ano em que vigorava o Codigo Civil de 1916, o qual dizia no caput do artigo 9° que 

"aos 21 (vinte e um) anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o 

individuo para todos os atos da vida civil". Com a promulgagao do atual Codigo Civil, 

a menoridade foi reduzida para dezoito anos, conforme determinado pelo caput do 

artigo 5° da referida lei: "a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada a pratica de todos os atos da vida civil". Sendo fator 

determinante, para surgimento de divergencia ora comentada, tendo em vista a 

redugao da capacidade civil da pessoa humana que passou a ser plena a partir dos 

dezoito anos de idade e nao mais aos vinte e um, como era previsto no Diploma Civil 

de 1916. 

Nesse sentido, surgiu a polemica sobre a suposta revogagao dos artigos 2°, 

paragrafo unico, 104 e 121, § 5° do ECA, os quais combinados, permitem a 

aplicagao excepcional de medida socioeducativa ao maior de dezoito e menor de 

vinte e um anos. O que para muitos juristas nao e cabivel, a citar Yussef Cahali 

(2009) que decidiu pela impossibilidade da aplicacao de medida socioeducativa a 

maior de dezoito anos, ao afirmar em julgamento de Apelagao que: "alcangando o 

menor infrator a idade de 18 anos, fica inviabilizada a aplicagao da medida 

socioeducativa preconizada pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente". (TJSP - C. 

Esp. - Ap. - Rel. Yussef Cahali - j . 2-3-95 - JTJ-LEX 169/107). 

Seguindo a linha da impossibilidade de aplicagao de medida socioeducativa a 

maior de dezoito anos, Ishida (2009, p. 192), ao explicar se o caput do artigo 5° do 

Codigo Civil teria ou nao alterado essa aplicagao diz que: 

Isto ocasiona a revogagao tacita da norma do art. 2°, paragrafo 
unico, do ECA e do art. 121, § 5°, do ECA, porquanto deixa de existir 
hipotese de aplicagao da lei menorista nessa faixa etaria (entre 18 e 
21 anos). Isto leva a seguinte consequencia: a medida 
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socioeducativa da internagao nao pode mais ser aplicada ao maior 
de 18 anos, posto que essa idade coincide com a maioridade civil. 

E, conclui dizendo que para o adolescente que cometa ato infracional as 

vesperas de completar 18 anos nao ficar impune sem receber a imposigao de 

aiguma medida socioeducativa, "a solucao para tal situagao criada com a entrada 

em vigor do novo Codigo Civil seria uma emenda constitucional ao art. 228 da 

Constituigao Federal, reduzindo a maioridade penal para 16 anos" (ISHIDA, ibidem). 

Verifica-se que os defensores da nao aplicagao das medidas socioeducativas 

aos maiores de dezoito anos, aduzem que deve ocorrer a interpretagao teleologica e 

equitativa do ECA, posto que, o artigo 6° da referida Lei Menorista, determina que a 

interpretagao do Estatuto devera ser de forma a respeitar os fins sociais a que ele se 

destina, o que, com a imposigao dessas medidas aos que possuem a maioridade 

civil, seria desumano e contrario aos fins sociais, diante da redugao da maioridade 

civil para os dezoito anos. Hora Neto (2010) explica que: 

Uma vez atingida a atual maioridade civil, nenhuma medida socio
educativa pode continuar a ser executada, devendo todo e qualquer 
processo, em andamento ou findo, ser extinto por perda do objeto da 
atividade Estatal. [...] Estando o adolescente internado (preso), por 
forga do cometimento de qualquer delito, deve o mesmo ser liberado, 
tao logo alcance a atual maioridade civil, ou seja, 18 anos. Nesse 
sentido, pois, estaria derrogado o artigo 2° do ECA. 

Prevalecendo tal entendimento, os Procedimentos Especiais que tramitam 

nas Varas da Infancia e da Juventude seriam extintos ou arquivados assim que o 

adolescente infrator atingisse a idade de dezoito anos, nao importando em que ato 

processual esteja, se em apuragao do ato infracional ou em aguardando 

cumprimento da medida socioeducativa imposta, ou em qualquer outra fase 

processual, ocorreria a extingao ou o arquivamento, fundamentando-se na extingao 

da punibilidade, devido ao alcance da maioridade civil, ou na perda do objeto, devido 

possuir a maioridade civil, o que ocasiona nao ser mais objeto do Direito da Crianga 

e do Adolescente. 

Partindo do entendimento de que as medidas socioeducativas devem ser 

extintas quando o adolescente completar a maioridade civil, Orlowski (2010) 

impetrou pedido de extingao da semiliberdade, dizendo em seu pedido que: 
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Tendo em vista a vigencia do novo Codigo Civil, reduzindo a idade 
para a capacidade da pessoa, com repercussao nos diplomas penais 
e no menorista (ECA), nao ha mais sentido que, sendo o paciente 
civil e penalmente responsavel, continue ele subordinado as amarras 
do Juizo da Infancia e do Adolescente, especialmente encontrando-
se em semiliberdade, e importa deferir-se a ordem para declarar a 
extingio da medida sbcio-educativa que Ihe foi aplicada. (Recurso 
Especial n°. 856.007 - RJ - 2006/0132049-3 - Relator Ministro 
Gilson D ipp - j . 10.10.2006). 

Ve-se que os defensores da nao aplicagao das medidas socioeducativas aos 

maiores de dezoito anos, entendem que com a vigencia do Codigo Civil, o qual 

reduziu a maioridade civil de vinte e um anos para dezoito, ocorreu a revogagao dos 

artigos 2°, paragrafo unico, 104 e 121, § 5° do ECA, o que ocasiona a extingao de 

qualquer das medidas socioeducativas ou Procedimento Especial no momento em 

que o infrator atingir tal idade, adotando-se a maioridade civil como parametro para a 

aplicagao das medidas socioeducativas. 

Porem esse entendimento nao e unanime, muito pelo contrario, a maioria dos 

doutrinadores menoristas defendem que o Codigo Civil nao alterou em nada a 

aplicagao das medidas socioeducativas aos maiores de dezoito anos, seja pelo fato 

do Estatuto da Crianga e do Adolescente ser lei especial, ou pelo simples fato de 

que o referido Estatuto nao faz mengao a capacidade civil para execugao das 

medidas socioeducativas. 

Ao explicar sobre a liberagao compulsoria aos vinte e um anos de idade da 

pessoa que esta cumprindo medida socioeducativa e, da interferencia do CC/02 no 

ECA quanto a imposigao das citadas medidas aos que ja possuem dezoito anos, 

Valente (2005, p. 26), explica que: 

O adolescente e penalmente inimputavel ate que complete 18 anos 
de idade (ECA, art. 104). Ainda que alcance a maioridade penal, uma 
conduta eventualmente praticada dias antes disso ocorrer sera 
considerada ato infracional - e nao crime (ECA, art. 104, paragrafo 
unico), submetendo o agente a imposigao de medida socioeducativa 
- e nao pena, cuja duragao, em se tratando de internagao ou 
semiliberdade, nao podera exceder a tres anos (ECA, arts. 121, § 3° 
e 120, § 2°). Sua liberagao sera compulsoria quando completar 21 
anos de idade pelo fato de ter decorrido o trienio legal, e nao porque 
o Codigo Civil previa tal termo para aquisigao de capacidade civil 
plena. 
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Portanto, percebe-se que o legislador nao fez qualquer mengao quanto a 

vinculacao da liberdade compulsoria com a capacidade civil plena. E, 

compartilhando do mesmo entendimento, Alves (2008, p. 34), ensina que: 

Nao se nega que aos 21 anos o infrator esta definitivamente fora do 
ambito de incidencia do ECA; e este limite etario, que definitivamente 
nao se confunde com a capacidade civil, nao pode ter relagao com a 
reforma implantada pelo Codigo Civil/2002. A imposigao de medida 
socio-educativa aos infratores maiores de 18 anos nao sofre, por 
isso, a interferencia das novas regras de capacidade estabelecidas 
no Codigo Civil. 

Ve-se que os defensores da aplicagao das medidas socioeducativas aos que 

possuem a maioridade civil fundamentam seus entendimentos afirmando que a 

mudanga trazida pelo Codigo Civilista nao alterou a excepcionalidade da aplicagao 

da propria Lei n°. 8.069/90 aos maiores de dezoito anos, nos casos previstos nos 

artigos 2°, § unico, 104 e 121, § 5° da referida Lei. 

Essa excepcionalidade aduzida pelo ECA, fundamenta a decisao infra do 

Ministro Arnaldo Esteves Lima (2010): 

ESTATUTO DA CRIANCA DE DO ADOLESCENTE - ECA. HABEAS 
CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
SEMILIBERDADE AP6S A MAIORIDADE CIVIL E PENAL. 
EXTINCAO DA REFERIDA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO I LEGAL. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
1. Para a aplicagao das medidas socioeducativas previstas no 
Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA, leva-se em 
consideragao apenas a idade do menor ao tempo do fato (ECA, art. 
104, paragrafo unico), sendo irrelevante a circunstancia de atingir o 
adolescente a maioridade civil ou penal durante seu cumprimento, 
tendo em vista que a execugao da respectiva medida pode ocorrer 
ate que o autor do ato infracional complete 21 (vinte e um) anos de 
idade (ECA, art. 2°, paragrafo unico, c/c o arts. 120, § 2°, e 121, § 
5°). 2. Cumpre ressaltar que o ECA registra posigSo de exceptional 
especialidade tanto em relagSo ao Cddigo Civil como ao Cddigo 
Penal, que sao diplomas legais de carater geral, o que afasta o 
argumento de que o paragrafo unico do art. 2° do aludido estatuto 
teria sido tacitamente revogado pelo atual Codigo Civil. 3. Se assim 
nao fosse, todos os dispositivos normativos que compoem o ECA 
nao poderiam mais ser aplicados aos maiores de 18 (dezoito) anos, 
impedindo, assim, a adogao de quern tern menos de 21 (vinte e um) 
anos e ja se encontra sob a guarda ou tutela dos adotantes, 
conforme previsto no art. 40 do referido estatuto, em indiscutivel 
^ic ju i£ .u u j J U V C I I I csuuuu, c u n a i u c i a u u u i^uc r \ auuyau a i n u u i a 

condigao de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessorios" (ECA, art. 40). 4. Ordem denegada. (Superior 
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Tribunal de Justiga. Processo HC 44168 / RJ HABEAS CORPUS 
2005/0081550-4. Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. T5 -
QUINTA TURMA- j . 09/08/2007) (grifo nosso) 

Partindo desse posicionamento, a Min. Laurita Vaz (2010), ao julgar Habeas 

Corpus n°. 90.172 impetrado no Rio de Janeiro e julgado em 21/02/2008, entendeu 

pela nao prescrigao da medida socioeducativa ao infrator que possuia menos de 

dezoito anos a epoca do fato, porem completou a maioridade civil durante a 

execugao da medida imposta, explicando a obrigatoriedade de se "considerar a 

idade do adolescente infrator na data do fato para efeito de aplicagao das medidas 

socio-educativas constantes do ECA", diante da necessidade que se faz em 

observar "que a liberagao obrigatoria deve ocorrer nao com a maioridade civil, mas 

apenas quando o menor completar 21 anos, pois o art. 121, § 5°, do ECA nao foi 

revogado pelo CC/2002". 

Destarte, no entendimento dos defensores da aplicagao das medidas 

socioeducativas determinadas no Estatuto da Crianga e do Adolescente, Liberati 

(2008, p. 117) leciona que: 

Nao e correto extinguir o procedimento de apuragao do ato 
infracional, pelo arquivamento ou pela remissao, pelo fato de ter o 
infrator completado 18 anos. Se assim fosse, todos aqueles 
adolescentes que aos 17 anos e alguns meses tivessem praticado 
atos infracionais graves (homicidio, estupro, roubo etc.) estariam 
livres do jugo da lei ou isentos de receber as medidas 
socioeducativas previstas no art.112 do ECA, quando atingissem a 
idade de 18 anos; isso nao e motivo suficiente para autorizar o 
encerramento ou a extingao do processo. 

Ante o exposto, verifica-se que os posicionamentos doutrinarios e 

jurisprudenciais demonstram que a maioridade civil adotada pelo Codigo Civil nao 

alterou a execugao das medidas socioeducativas determinadas na Lei n°. 8.069/90, 

pois leva-se em conta a excepcionalidade expressa no ECA, a idade do menor ao 

tempo do fato, e, a ocasiao da Lei Menorista ser lei especial. 
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4.2 FUNDAMENTALAO DA APLICAQAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

AOS MAIORES DE DEZOITO ANOS 

Dentre outros aspectos, para considerar que o Codigo Civil nao revogou os 

artigos 2°, paragrafo unico, 104 e 121, § 5° do ECA, tem-se que o proprio Estatuto 

da Crianga e do Adolescente, possui como base a doutrina da protegao integral para 

com a crianga e o adolescente devido ao seu carater de pessoas em processo de 

desenvolvimento, sendo portanto uma lei especifica no assunto. Lei esta que 
oKr-or-.̂ /-. rvio*AHor» Ar-. Htmita OI, »| TOl-Aita DrnAnrxMml OK/ll rCrnitn Dnnnl Hiraitn 
a u i a i l y c n i a i c i i a o u c C H U Olvi i , L ^ I I C I I U r i u o c o o u a i VslVII, U I I C I I U r c i i a i , U M I C H U 

Processual Penal, Direito Administrativo, Direito Trabalhista, bem como Direitos 

Politicos, ou seja, a Lei n°. 8.069/90 consiste num microssistema normativo que 

regula todos os assuntos no que tange ao Direito da Crianga e do Adolescente, 

evidenciando as basilares nuangas sobre as relagoes juridicas entre o universo 

infanto-juvenil e o universo adulto. Destarte, as normas do Codigo Civil, do Codigo 

Penal ou qualquer outra lei, so devem incidir na aplicagao do Direito da Crianga e do 

Adolescente, quando houver lacuna no referido Estatuto e aquela nao for conflitante 

com os principios fundamentals deste. 

Alves (2008, p. 34), apresenta o entendimento de que as medidas 

socioeducativas podem ser aplicadas aos maiores de dezoito anos, posto que essa 

aplicagao: 

Tern fundamento no proprio sistema do ECA - baseado na protegao 
integral - e na necessidade de que, delinquindo as vesperas da 
maioridade penal o infrator nao venha a ser excluido de um ambiente 
jurisdicional que Ihe e mais adequado. E por isso que a medida 
socio-educativa pode ser aplicada independentemente da 
competencia do adolescente para a pratica dos atos da vida civil. 

Ha de ser considerado, tambem, que, no que tange a todos os aspectos 

relacionados a protegao integral da crianga e do adolescente, e especificamente, 

aqui destacado, a pratica de atos infracionais, que o ECA constitui lei especial. Posto 

ser reconhecido pela Carta Magna no artigo 228, o qual dispoe sobre a 

inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos, ao dizer que: "sao penalmente 

inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos as normas da legislagSo especiaf 

(grifo nosso). Levando em conta, portanto, o disposto no artigo 2°, § 2°, da Lei de 
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Introdugao ao Codigo Civil (Decreto-Lei n°. 4.657/42), o qual diz que: "a lei nova, que 

estabelega disposigoes gerais ou especiais a par das ja existentes, nao revoga nem 

modlfica a lei anterior". 

Referente a questao, Maria Helena Diniz (2007, p. 79) ensina que: 

Para que haja revogagao e preciso que a disposigao nova, geral ou 
especial, modifique expressamente ou insitamente a antiga, dispondo 
sobre a mesma materia diversamente. Logo, lei nova geral revoga a 
geral anterior, se com ela conflitar. A norma geral nao revoga a 
especial, nem a nova especial revoga a geral, podendo com ela 
coexistir [...], exceto se disciplinar de modo diverso a materia 
normada, ou se a revogar expressamente. 

Sendo assim, nao se poderia concluir que as disposigoes especiais e 

especificas do ECA estariam revogadas ja que sabe-se que o Codigo Civil nada 

disciplinou sobre o ato infracional, tampouco sobre a aplicagao de medidas 

socioeducativas. 

Portanto, a maioridade adotada pelo Codigo Civil nao e obrigatoriamente a 

mesma utilizada pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, ou por qualquer outra 

legislagao, sem que o legislador tenha expressado essa intengao no corpo legal. A 

respeito do assunto, Venosa (2007, p. 140) verifica que "a lei atual admite a 

maioridade plena aos 18 anos. O Codigo do seculo anterior a fixava em 21 anos". E, 

afirma que percebe-se que "aos 18 anos, em tese, o convivio social e familiar ja 

proporcionou ao individuo certo amadurecimento, podendo compreender o alcance 

dos atos que pratica". Aduzindo que "a maturidade plena para a vida civil e 

alcangada, no atual diploma, aos 18 anos" (grifo nosso). E complementa dizendo 

que "o limite de idade e materia de opgao legislativa". Deste modo, ve-se que em 

ramos diferentes do Direito, a fixagao de limites etarios e determinada por motivos 

diferentes. 

Percebe-se que o legislador considerou a idade de dezoito anos para a 

pessoa receber como forma de reeducagao, a imposigao de medida socioeducativa, 

com as limitagoes estabelecidas na legislagao, diante da previsao explicita contida 

no artigo 104, em seu paragrafo unico, o qual diz que: "para os efeitos desta Lei, 

deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato". Ou seja, se o 

adolescente pratica um ato infracional antes de completar dezoito anos (por 

exemplo, com dezessete anos, onze meses e vinte e nove dias) e seu delito so e 
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descoberto apos completar os dezoito anos de idade, este nao respondera 

penalmente, e sim, apenas no que couber, a aplicagao do ECA pelo ato infracional 

cometido. O paragrafo do artigo 104 do Estatuto tern como base a teoria da 

atividade prevista no artigo 4° do Codigo Penal, in verbis: "Considera-se praticado o 

crime no momento da agao ou omissao, ainda que outro seja o momento do seu 

resultado". 

E a Teoria da Atividade a teoria adotada pelo ordenamento juridico patrio, e 

tern relagao com o tempo do crime, ou seja, por essa teoria considera-se praticado o 

crime no momento da conduta comissiva ou omissiva, nao importando quando se 

deu o resultado. Segundo Capez (2007, p. 67), o Codigo Penal, quanto ao momento 

do crime, "abragou a teoria da atividade, que tern como consequencia primordial a 

imputabilidade do agente que deve ser aferida no exato momento da pratica do 

delito, pouco importando a data em que o resultado venha se efetivar". 

Dessa forma, se um adolescente com dezessete anos, onze meses e vinte 

nove dias, comete um ato ilicito, por exemplo, de roubo, exatamente as 23h59m, 

sendo que no proximo minuto este completar a maioridade penal, ocasionaria que 

este infrator, sera inimputavel na epoca da infragao perante o Direito Penal, e 

possuira responsabilidade estatutaria, respondera apenas por ato infracional 

analogo ao ilicito penal do crime de roubo, estando sujeito apenas as medidas 

socioeducativas previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente, pouco 

importando sua maioridade penal logo apos o cometimento da conduta delituosa. 

Por isso a importancia da Teoria da Atividade ser expressa no Codigo Penal. 

Alem disso, para a aplicacao das disposigoes do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, considera-se a idade do menor na data do fato, em atendimento do 

referido diploma legal, pois este visa a ressocializagao do adolescente, atraves das 

medidas que atendem as necessidades pedagogicas e o carater reeducativo. E 

observando que o Codigo Penal ja estabelecia a maioridade penal aos dezoito anos, 

antes do Codigo Civil, norma esta que nao impossibilitava a aplicagao das medidas 

socioeducativas aos que cometeram atos infracionais de maior gravidade antes de 

atingir os dezoito anos de idade. 

Outro motivo que fundamenta a aplicagSo da norma em exame, consiste na 

determinagao legal contida no § unico do artigo 2° da Lei 8.069/90, onde o legislador 

deixou claro a aplicagao excepcional do Estatuto as pessoas entre dezoito e vinte e 

um anos de idade, e nao fez nenhuma mengao que tal determinagao se vincularia 
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com a capacidade civil. Diferentemente, do que ocorre no caput artigo 142 do 

mesmo Estatuto, onde o legislador deixa clara a intencao e vinculacao daquela 

norma com a legislagao civil, para o qual: "os menores de dezesseis anos serao 

representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos 

por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislagao civil ou processual" (grifo 

nosso). Consequentemente, fica nitido a vontade do legislador ao estabelecer que 

as medidas socioeducativas podem, em casos excepcionais, ser aplicadas a 

pessoas maiores de dezoito e menores de vinte e um anos. 

Diante de tal interpretagao, fica evidente que esse entendimento impede 

abominavel impunidade que incidiria sobre adolescentes a vespera de completar a 

maioridade penal ou possuir plena capacidade civil. Posto que o adolescente infrator 

que praticasse ato infracional as vesperas de completar dezoito anos de idade, nao 

poderiam ser julgados pelo Codigo Penal, pois eram penalmente inimputaveis a 

epoca do fato, e, no momento da sentenga ja possuiriam tal maioridade civil, sendo 

inviavel a aplicagao de medida socioeducativa a este infrator. 

Sendo inequivoco que a aplicagao das medidas socioeducativas nao possui 

nenhuma relagao com a capacidade civil, posto que, em regra, a medida 

socioeducativa e aplicada a revelia da vontade do infrator e, normalmente, em 

oposigao a vontade deste, por sujeigao a imposigao judicial, e nao por ato proprio da 

vida civil, nao importando se o adolescente pode, sem a necessidade de assistencia, 

adquirir direitos ou contrair obrigagoes por conta propria. Frente a concepgao que 

enquanto a medida socioeducativa tern uma orientagao retributiva, reeducadora e 

uma face preventiva, a maioridade civil serve a conferir ao individuo plena aptidao 

para o exercicio de seus direitos no ambito civel. 

E salutar, tambem, o fato do ECA estabelecer o tempo maximo, para 

cumprimento da medida socioeducativa de internagao, em tres anos, como exposto 

no artigo 121, § 3° Possuindo o seu termo inicial aos dezoito anos que somado ao 

tres anos de duragao maxima do cumprimento da medida socioeducativa de 

internagao chega-se aos vinte e um anos de idade, quando ocorrera a liberagao 

compulsoria, justificando o limite imposto aos vinte e um anos. Isso ocorre pelo fato 

de ter que se analisarem todas as circunstancias do fato, instaurar provas, ouvir 

testemunhas e todos os atos que devem ser respeitados durante o transcorrer do 

Procedimento Especial, o que faz com que muitos adolescentes que cometam ato 

infracional proximo a completar dezoito anos, so venham a receber a sentenga apos 
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completar tal idade. Mas isso nao significa dizer que nao devera cumprir a medida 

estabelecida na sentenga, ao contrario, a excepcionalidade trazida pela Lei 8.069/90 

evita justamente isso, a impunidade. Porem, aos completar vinte e um anos de 

idade, mesmo que nao tenha cumprido toda a medida imposta pelo juiz da Vara da 

Infancia e da Juventude, essa medida sera extinta, com base no mesmo artigo 121, 

§5°, do Estatuto Menorista. 

4.3 POSICIONAMENTOS JURISDICIONAIS PARA A APLICAQAO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS AOS MAIORES DE DEZOITO ANOS 

A nao aplicagao das medidas socioeducativas aos maiores de dezoito anos 

de idade, acarretaria na extingao dessa medida assim que o adolescente complete 

tal idade, ocasionando, assim, a permissao para que os adolescentes as vesperas 

de completar dezoito anos cometessem atos infracionais e nao Ihes fosse possivel 

impor qualquer tipo de medida penal, diante da inimputabilidade penal, ou medida 

educativa, posto que as medidas do Estatuto da Crianga e do Adolescente somente 

seriam executaveis ate completarem dezoito anos. Defendendo tal tese a Juiza da 

Vara da Infancia e da Juventude da Comarca de Cajazeiras - PB, Dra. Silvana 

Carvalho Soares (2009), afirma que: "facilmente se fosse recepcionado pelo Estatuto 

da Crianga e do Adolescente esse comando do Codigo Civil, teriamos a extingao do 

cumprimento da medida logo que o menor completasse dezoito anos de idade, como 

ocorre hoje com vinte e um anos". Continuando o seu raciocinio, a magistrada 

entende que: 

O proprio Estatuto da Crianga e do Adolescente preve que aquele 
Estatuto sera aplicado aos maiores de doze anos ate os dezoito anos 
e, excepcionalmente, ate os vinte e um anos de idade. Como na 
essentia o ECA e uma lei de origem civil, especial, mas de origem 
civil, ela se aplicava a maioridade civil de vinte e um anos. 
Entretanto, ela nao recepcionou o novo Codigo Civil que reduziu a 
maioridade para dezoito anos, entao como e uma lei especial, que e 
o Estatuto da Crianga e do Adolescente, e, ela continua prevendo, 
em casos excepcionais, que as medidas podem ser aplicadas ate os 
vinte e um anos de idade, entao com base nisso, se aplica sim a 
medida socioeducativa ate aos que nao possuem vinte e um anos de 
idade completos. 
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Comungando do mesmo entendimento, a Promotora de Justica, Dra. Ilcleia 

Cruz de Souza Neves (2010), a qual responde pela Vara acima citada, afirma que 

essa aplicagao deve ocorrer "porque o ECA permite que as medidas socioeducativas 

sejam impostas ate os vinte e um anos por ato infracional cometido quando na 

menoridade". E continua explicando que "o ECA nao coloca a idade civil, ele fala em 

idade", e portanto, "esses vinte e um anos nao tern nada a ver com a maioridade 

civil", posto que "a medida socioeducativa e um instituto hibrido". E. entende que: 

Dependendo da gravidade do ato infracional praticado, dizer que 
essas medidas nao serao impostas pelo fato do adolescente ter 
completado a maioridade civil, tornando-se adulto, seria uma forma 
de nao puni-lo. Posto que nao pudesse ser responsabilizado 
criminalmente porque o ato infracional foi cometido na menoridade 
penal, sendo assim, um adolescente com dezessete anos e dez 
meses que cometesse um latrocinio, por exemplo, acabaria por ficar 
impune. 

Percebe-se que o entendimento do Ministerio Publico e do Juizado da 

Infancia e da Juventude sao semelhantes, defendo a aplicagao dessas medidas aos 

que possuem a maioridade civil. E, comungam tambem no que tange as dificuldades 

enfrentadas para a efetiva execugao de tais medidas quando se trata de maiores de 

dezoito anos. Afirmando que a dificuldade encontrada para essa aplicagao ocorre 

nos casos em que o adolescente completa dezoito anos de idade, alcangado a 

maioridade penal e civil, e vem a cometer crime, pelo qual sera julgado pela Vara 

Criminal, frustrando, assim, a execugao da medida socioeducativa imposta. 

Porem, para a representante do Ministerio Publico (2010): 

Na pratica, se um adolescente comete um ato infracional na 
menoridade, continua o Procedimento Especial ativo pelo ato 
infracional, com cumprimento da medida socioeducativa apos a 
maioridade civil ate os vinte e um anos de idade. Contudo, se ele 
comete um crime apos a maioridade penal, sendo ele condenado, 
com transito em julgado da sentenga condenatoria, o Ministerio 
Publico pede a extingao dos procedimentos do ECA, por entender 
que o carater ressocializador, retributivo e reeducativo vai ser 
auferido peia pena, nao havendo necessidade em prosseguir com a 
medida socioeducativa, posto que ele vai cumprir uma pena 
determinada em sentenga condenatoria com transito em julgado. 
Enquanto o processo criminal ainda esta tramitando, o Procedimento 
da medida socioeducativa continua ativo, ate porque ele pode ser 
absolvido pelo crime, tendo assim, a possibilidade de dar inteiro 
cumprimento a medida socioeducativa. 
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Ve-se, portanto, que a corrente de pensamento que sustenta inexistir 

qualquer efeito derrogatorio da nova maioridade civil arraigada no Codigo Civil em 

face do Estatuto da Crianga e do Adolescente, toma-se a mais correta a ser utilizada 

no Direito da Crianga e do Adolescente, possuindo, hodiemamente, aplicabilidade 

majoritaria nas Varas da Infancia e da Juventude das Comarcas do Brasil. 

Esse entendimento fundamenta-se em diversas razoes, as quais para os seus 

defensores servem de parametros suficientes para se afirmar que deve ocorrer a 

aplicagao das medidas socioeducativas aos maiores de dezoito anos que a epoca 

do fato eram adolescentes. Sendo considerada como primeira razao, o fato de que a 

redugao da maioridade civil de vinte e um para dezoito anos de idade, que desde a 

entrada em vigencia do Codigo Civil e a mesma adotada no Direito Penal, no Direito 

Eleitoral e no Direito Trabalhista, diz respeito a capacidade de fato ou de exercicio 

da pessoa natural, isto e, a aptidao para exercer, por si so, os atos da vida civil. Por 

sua vez, as normas do ECA aduzem a aplicagao exceptional aos considerados 

iovens-adultos, ou seja. aos que possuem idade entre dezoito e vinte e um anos. 

conforme o artigo 2°, § unico, o qual adota, para que ocorra essa excepcionalidade, 

0 criterio biologico, alem de levar em conta a especial condigao peculiar da pessoa 

em desenvolvimento, a teor do artigo 6° do Estatuto Menorista, posto que o 

legislador reconheceu que a crianga e o adolescente nao possuem personalidade 

formada e, por isso, nao conhecem inteiramente os seus direitos e nao tern 

condigoes de defende-los e faze-los valer de modo pleno. 

Por segunda razao, tem-se que a emancipagao asseverada no artigo 9° do 

Codigo Civil de 1916 em nada refletia no Direito Menorista, de forma que, se um 

adolescente com dezessete anos e dez meses viesse a praticar um estupro, e 

estando ainda em curso a apuragao do ato infracional apos a maioridade penal, a 

qual e de dezoito anos, a eventual emancipagao do mesmo nao suprime ou afasta a 

aplicagao exceptional da Lei n° 8.069/90. E, ocorre da mesma forma quando trata-

se da emancipagao voluntaria por outorga do pais, a partir dos dezesseis anos de 

idade, conforme previsto no artigo 5°, I, Codigo Civil vigente, onde tal fato nao reflete 
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menor emancipado, posto que o mesmo continuara sendo considerado penalmente 

inimputavel, continuando sujeito unico, e exclusivamente, aos ditames do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente, mesmo que o adolescente possua a emancipagao 

civil. 
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Outro motivo para na atualidade prevalecer o entendimento que as medidas 

socioeducativas devem ser aplicadas aos maiores de dezoito anos, ocorre que se 

considera a idade do adolescente a data do fato, conforme menciona o § unico do 

artigo 104 do ECA, o que acarretara no processamento e julgamento do ato 

infracional tramite na Vara da Infancia e da Juventude, seguindo as regras da Lei n° 

8.069/90, ainda que a sentenga seja 

aplicada a medida socioeducativa, o limite da execugao dessa medida nao pode 

ultrapassar tres anos, de acordo com o artigo 121, § 3°, ECA, ocorrendo a sua 

liberagao compulsoria no momento que alcance os vinte e um anos de idade, 

conforme aduz o § 5° do referido artigo. 

Sendo assim, o entendimento da corrente que sustenta a repercussao da 

atual maioridade civil perante o ECA, fica em posigao minoritaria, haja vista que se 

esse posicionamento fosse adotado, um adolescente infrator que conhecesse as 

regras juridicas, e estando as vesperas de completar sua maioridade penal, poderia 

praticar os mais diversos crimes, tendo a certeza que logo completaria dezoito anos, 

o que ocasionaria a sua impunidade, por forga da extingao forgada da punibilidade, a 

qual foi reduzida de vinte e um para dezoito anos de idade, segundo defendido por 

essa corrente. 

E, por quarta razao, tem-se que o artigo 121, § 5°, ECA, ao dispor que "a 

liberagao sera compulsoria aos vinte e um anos de idade", preve que o adolescente 

ao atingir tal idade, caso esteja cumprindo medida socioeducativa por ato infracional 

cometido quando penalmente inimputavel, devera ser imediatamente liberado, posto 

que o sistema juridico adotado pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, qual seja, 

especial e protetivo, o que nao admite a aplicagao de qualquer das medidas 

elencadas no artigo 112 do Estatuto Menorista ao infrator que complete os vinte e 

um anos de idade, ocasionando, assim, a extingao da punibilidade. Sendo assim, ao 

alcangar a idade aduzida no artigo 121, § 5°, ECA, o infrator sera imediatamente 

posto em liberdade, ainda que nao tenha dado inteiro cumprimento a medida 

imposta, haja vista que, completando os vinte e um anos de idade, o direito de punir 

u u LOiauu-oui i . C OAIII I I U . 

Hodiernamente, a doutrina e a jurisprudencia, conforme ja exposto, se tornam 

praticamente unanime quanto a possibilidade de aplicacao de medidas 

socioeducativas a maiores de dezoito anos. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal 

(2009) negou Habeas Corpus (HC 97539) impetrado pela Defensoria Publica do 
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Estado do Rio de Janeiro, o qual pretendia extinguir a medida socioeducativa 

imposta a um menor, a epoca da infragao, posto que o infrator ja tivesse completado 

dezoito anos, atingindo, assim, a maioridade civil e penal. A Primeira Turma, na 

pessoa do ministro relator Carlos Ayres Britto afirmou que para a aplicagao das 

medidas socioeducativas, "leva-se em consideragao apenas a idade do menor ao 

tempo do fato, sendo irrelevante a circunstancia de atingir, o adolescente, a 

maioridade civil ou penal durante o seu cumprimento" e que a execucao da medida 

pode ocorrer ate que o infrator complete vinte e um anos. Complementando que a 

decisao se fundamentava na prevalencia da legislagao especial sobre a legislagao 

comum. 

Ante o exposto, percebe-se que as pessoas entre dezoito e vinte e um anos 

de idade que cometeram ato infracional antes de atingir a maioridade penal ou civil, 

ficam sujeitas aos procedimentos estabelecidos no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, quanto a apuragao dessa conduta delituosa e, se forem reconhecidas 

como autoras do ato ilicito, Ihes serao impostas a aplicacao das medidas 

socioeducativas, nao sofrendo interferencia da maioridade penal, aduzida no Codigo 

Penal, ou da maioridade civil, arraigada no Codigo Civil. 

Sendo assim, a aplicagao das medidas socioeducativas adotadas no Estatuto 

da Crianga e do Adolescente devem ser impostas aos infratores maiores de dezoito 

anos, desde que o ato infracional tenha sido praticado quando este ainda nao 

possuia os dezoito anos completos. Atingindo, assim, as finalidades juridicas das 

medidas socioeducativas, quais sejam, a ressocializagao e a reeducagao do infrator, 

bem como, respeitando o carater retributivo dessas medidas. Fazendo com que o 

adolescente que cometa atos infracionais proximo a maioridade civil ou penal, nao 

fique impune assim que completar a capacidade civil ou se tornar imputavel 

penalmente. 
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5 CONCLUSAO 

O Estado, no que tange as politicas sociais basicas de saude, educacao e 

seguranca oferecidas, esta muito aquem das necessidades minimas das familias e, 

por consequencia, as criangas e principalmente os adolescentes que ja estao 

acostumados a encarar a realidade problematica de suas familias desde cedo, 

sentem-se desprotegidos perante a sociedade e ao Estado. 

Assim sendo, nao se pode negar que existem adolescentes de ma indole e 

com desvio moral, porem nao se pode deixar de averiguar a falta de esteio familiar; 

a falta de educacao, de saude e de lazer satisfatorios; o grande crescimento das 

cidades; o desemprego; a influencia que a sociedade traz atraves de preconceito e 

privagoes a estes adolescentes, potencializando, assim, revolta e indignagao, que 

por consequencia fazem com que estes pratiquem atos infracionais; e, 

principalmente, a facilitagao para a insergao desses adolescentes na pratica de tais 

atos, o que justifica o vertiginoso crescimento da delinquencia juvenil. 

Portanto, alcangou-se os objetivos propostos, uma vez que fora analisada a 

divergencia quanto a aplicagao das medidas socioeducativas aos maiores de dezoito 

anos apos entrada em vigor do artigo 5° do Codigo Civil vigente; bem como 

verificou-se os posicionamentos doutrinarios acerca da aplicagao de tais medidas a 

es de dezoito anos e a atual situagao jurisprudencia! sobre o assunto em 

contrapos-se as teses sobre a aplicagao e a nao aplicagao de medidas 

socioeducativas aos maiores de dezoito anos; alem de ter sido averiguado a 

possivel consequencia da nao aplicagao dessas medidas a este publico. 

O que conduziu a comprovagao da problematizagao suscitada inicialmente, 

qual seja: Com a vigencia do Codigo Civil de 2002, as medidas socioeducativas 

abordadas no Estatuto da Crianga e do Adolescente ainda continuarao a ser 

aplicadas aos maiores de dezoitos anos de idade, diante da redugao da maioridade 

civil ocorrida no referido Codigo Civilista? E como hipotese: Sim, posto que o ECA 

por ser uma lei especial, que adota a Teoria da Atividade, nao fora revogado por 

mudanga da maioridade civil tratada pelo Diploma Civilista. 

Para tanto, utilizou-se como metodo de abordagem o indutivo, e como 

metodos de procedimento o historico-evolutivo e o monografico; e, como tecnicas de 

pesquisa indireta, a bibliografica e o exegetico-juridico; e, direta, a realizagao de 
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entrevistas com a Juiza da Vara da Infancia e da Juventude da Comarca de 

Cajazeiras - PB, bem como, com a Promotora de Justiga que responde pela Vara 

acima citada. 

De inicio, analisou-se o processo historico ocorrido no territorio patrio para se 

chegar ao conceito atual de adolescente, juntamente com a analise da conceituacao 

juridica, da doutrinaria e das possiveis justificativas para se obter a contemporanea 

conceituacao legislativa, utilizando-se das peculiaridades intrinsecas aos 

adolescentes, e as determinagoes normativas vigentes no Brasil. 

A posteriori, demonstrou-se as consequencias juridicas decorrentes da 

verificagao da pratica de condutas delituosas quando figuram como agentes ativos 

os adolescentes, sendo analisados todas as medidas socioeducativas contidas na 

legislagao especializada, bem como, especificou-se as caracteristicas de cada uma 

delas, as suas finalidades juridico-sociais, e a sua forma de execugao. 

Em seguida, analisou-se a problematica surgida com a entrada em vigor do 

atual Codigo Civil no tocante a aplicacao das medidas socioeducativas aos maiores 

de dezoito anos, verificando-se os posicionamentos doutrinarios e jurisprudenciais 

que entendem pela necessidade dessa aplicagao, e os que se opoem que a referida 

aplicagao ocorra, como tambem, fora exposto o entendimento de especialistas da 

area da Infancia e da Juventude acerca da tematica posta. 

O que fez decorrer o entendimento de que os infratores sao postos em ampla 

evidencia pela sociedade que censura as suas agoes que nao condizem com a 

normalidade social, e sabe-se que muitos deles sao mesmo aprendizes de marginais 

perigosos, com disposigao obvia para o crime. Entretanto, boa parte passa pelo 

abandono social que comega pela familia, composta, muitas vezes, de pais 
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por consequencia, acabam esbarrando nas facilidades enganosas do crime. 

Portanto, percebeu-se que a tese de impossibilidade de internagao do maior 

de dezoito anos contribui para o fortalecimento dos pensamentos de que o 

adolescente esta impune a qualquer medida de punigao ou reeducagao por atos 

infracionais por eles cometidos, e que a opiniao publica e seduzida pela falsa ideia 

de que o adolescente infrator, autor de delitos graves, permanece impune, 

desconhecendo nesse discurso, entre outras coisas, o fato de que ao adolescente 

sao aplicadas medidas que tambem possuem cunho sancionador. Destarte, se nao 

houvesse a possibilidade de aplicagao de medidas socioeducativas a maiores de 
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dezoito anos que cometeram ato infracional antes de completarem a maioridade, tal 

tese de impunidade do adolescente tornar-se-ia real, o que sumariamente alcancaria 

todos os prejuizos e consequencias dai decorrentes. 
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Entrevista com a Juiza da Vara da Infancia e da Juventude. 

Data: 03 de julho de 2009. 

Local: Forum Judiciario da Comarca de Cajazeiras - PB. 

Entrevistada: Dra. Silvana Carvalho Soares. 

Entrevistador: Kleidson Lucena Cavalcante. 

Pergunta 1: 

A Vara da Infancia e da Juventude da Comarca de Cajazeiras aplica as medidas 

socioeducativas aos maiores de dezoito anos? 

R: Sim. 

Pergunta 2: 

Qual a fundamentacao para a aplicagao de tais medidas? 

R: O proprio Estatuto da Crianga e do Adolescente preve que aquele Estatuto sera 

aplicado aos maiores de doze anos ate os dezoito anos e, excepcionalmente, ate os 

vinte e um anos de idade. Como na essentia o ECA e uma lei de origem civil, 

especial, mas de origem civil, ela se aplicava a maioridade civil de vinte e um anos. 

Entretanto, ela nao recepcionou o novo Codigo Civil que reduziu a maioridade para 

dezoito anos, entao como e uma lei especial, que e o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, e, ela continua prevendo, em casos excepcionais, que as medidas 

podem ser aplicadas ate os vinte e um anos de idade, entao com base nisso, se 

aplica sim a medida socioeducativa ate aos que nao possuem vinte e um anos de 

idade completos. 

Pergunta 3: 

A execugao das medidas socioeducativas por maiores de dezoito anos difere em 

algum aspecto da aplicagao dada aos menores de dezoito anos? 

R: Na verdade toda a estrutura do Estatuto da Crianga e do Adolescente esta ligada 

muito a uma politica publica, o juiz determina onde vao ser realizadas as medidas 

socioeducativas, mas e preciso que o estado, o municipio estejam preparados para 
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receberem esses menores que vao cumprir essas medidas. Como na maioria dos 

municipios, o Estado como um todo nao esta preparado, o que ocorre e a 

semelhanga entre as medidas socioeducativas aplicadas aos menores de dezoito e 

aos maiores de dezoito anos. O que, no meu entender, nao e o mais adequado. 

Adequado seria que aquele que ja fosse maior de dezoito anos, ele ja esta 

preparado para entrar no mercado de trabalho, entao, a medida socioeducativa 

devia ser adequada, em um local propicio, onde ele ja pudesse ser reinserido dentro 

do mercado de trabalho e, isso nao ocorre, entao acaba fazendo limpezas nas 

escolas, participando de alguns programas, misturados com os menores de dezoito 

anos, como nao e o ideal, mas e o que ocorre. 

Pergunta 4: 

No entendimento da Dra. Juiza de Direito, o que aconteceria se o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente adotasse a maioridade aduzida pelo atual Codigo Civil? 

R: Facilmente se fosse recepcionado pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente 

esse comando do Codigo Civil, teriamos a extingao do cumprimento da medida logo 

que o menor completasse dezoito anos de idade, como ocorre hoje com vinte e um 

anos. Se um infrator completa vinte e um anos de idade hoje, mesmo que ele nao 

tiver cumprido totalmente a sua medida socioeducativa, ela sera extinta pela idade 

alcangada, ou seja, se assim fosse adotado, fatalmente as medidas seriam extintas 

quando o infrator completasse dezoito anos de idade. 

Pergunta 5: 

Entao, na opiniao da Dra. Juiza de Direito, a adogao da maioridade civil pelo ECA 

geraria a impunidade? 

R: Na verdade a impunidade se gera porque as medidas socioeducativas nao sao 

aplicadas na medida em que eram pra serem colocadas. Entao, o que gera 

impunidade e aquela historia que menor nao cumpre nada, que o menor nao e preso 

e simplesmente e liberado dentro da sociedade, isso sim, gera a impunidade. Se o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente fosse bem cumprido com as medidas 

socioeducativas, com o cumprimento das intemagoes, prazos, como a lei determina, 

ela seria realmente medidas socioeducativas (enfase) e nao geraria essa sensagao 

de impunidade. Entao, a sensagao de impunidade nada tern haver com a 

menoridade, com a quantidade de anos, se a menoridade for estabelecida aos 
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dezesseis anos, dezoito ou vinte, os problemas serao enfrentados, a diferenga e que 

cada vez mais cedo. 

Pergunta 6: 

A execucao das medidas socioeducativas por maiores de dezoito anos enfrenta 

aiguma dificuldade diferente das enfrentadas de quando se trata de menores de 

dezoito anos? Qual (is)? 

R: Sim. Porque quando o menor completa a maioridade penal, ele ja pode ser preso 

por outros crimes, mas ainda esta respondendo por medida socioeducativa na Vara 

da Infancia e da Juventude, significa que muitas vezes quando se chega um 

mandado para o cumprimento da medida socioeducativa, esse menor, que ja e 

considerado maior pela Lei Penal, ja esta preso por outro crime, entao fica frustrada 

ate aquele momento a medida socioeducativa. Claro que a medida socioeducativa 

vai ser aplicada logo que ele for posto em liberdade, mas se o crime que ele 

cometeu, por exemplo tiver uma quantidade de anos superior, acontece que ele 

completara os vinte e um anos sem ter dado inicio ao cumprimento daquela medida 

socioeducativa. O que toma frustrante a aplicagao dessas medidas aos maiores de 

dezoito anos por esse motivo, porque muitas, e a grande maioria das vezes, eles ja 

estao presos por outros delitos cometidos apos a maioridade penal. 

Pergunta 7: 

Pelo fato de uma pessoa com dezoito anos ja ter sua personalidade formada, a Dra. 

Juiza de Direito acredita na recuperagao desta pessoa apos o cumprimento da 

medida socioeducativa? 

R: Depende muito do menor, da qualidade do crime que ele praticou e como foi 

cumprida a medida socioeducativa por ele. Existem casos de menores que nunca 

estiveram na Justica, ou tiveram uma unica vez por aiguma falha, cumpriram medida 

socioeducativa de tres ou quatro meses e, nao voltaram nunca mais a delinquir. 

Esses aprenderam a ligao, talvez pela propria pressao dos pais, porque ja tinham 

uma estrutura familiar mais equilibrada, a vergonha de ter vindo ate a Justiga por 

conta daquele fato, e a medida socioeducativa que de certa forma Ihe humilhou 

diante das outras pessoas, porque ele teve que limpar o chao, trabalhar numa 

escola e muitas outras pessoas vendo, aquilo ali, realmente educou aquele menor e 

este nunca mais voltou a delinquir, mas infelizmente, os menores que nao tern 
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estrutura familiar e que ja estao caidos na marginalidade, esses menores tern 

tendencia a voltarem a delinquir, entao as medidas socioeducativas para eles nada 

mais e do que um passar do tempo, ate porque ele nao cumpre e acabam sendo 

internados. Ocorre que a internagao nao pode ser superior a tres meses nesses 

casos, entao eles sao desinternados, e voltam a descumprir a medida, e novamente 

sao internados por descumprimento da medida e acabam passando por diferentes 

internagoes por motivos diversos, por varios atos infracionais e, ao final, acabam se 

tornando maiores de idade e em vez de internados passam a serem prisioneiros. 

Entao, muitos dos delinquentes que temos hoje na cidade, sao frutos da infancia e 

da juventude por essa frustracao da medida socioeducativa que, na verdade, nao o 

educou, mas principalmente, em noventa por cento dos casos, por que as medidas 

socioeducativas nao foram executadas da maneira como eles deveriam ser. Porque 

para uma execucao bem feita da medida socioeducativa, e necessario um politica 

publica, para que possa receber esses menores, adequa-los de acordo com a sua 

idade para a execugao. O Poder Judiciario determina onde os menores vao ficar, 

mas quern abraga esses menores sao a sociedade, sao os orgaos publicos, sao as 

escolas, sao os postos de saude, sao as bibliotecas, entao se toda essa estrutura 

nao esta preparada para pegar esses menores e realmente, ressocializa-los, 

reeduca-lo, vai serfrustrada a execugao desse medida socioeducativa. 
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Entrevista com a Promotora de Justiga responsavel pela Vara da Infancia e da 

Juventude. 

Data: 25 de maio de 2010. 

Local: Ministerio Publico da Comarca de Cajazeiras - PB. 

Entrevistada: Dra. Ilcleia Cruz de Souza Neves. 

Entrevistador: Kleidson Lucena Cavalcante. 

Pergunta 1: 

O Ministerio Publico requer a aplicagao de medidas socioeducativas aos maiores de 

dezoito anos? 

R: Sim. 

Pergunta 2: 

Qual a fundamentagao para (nao) requerer que tais medidas (nao) sejam impostas? 

R: Porque o ECA permite que as medidas socioeducativas sejam impostas ate os 

vinte e um anos por ato infracional cometido quando na menoridade, entao a 

fundamentagao e aplicagao do ECA ate os vinte e um anos de idade. 

Pergunta 3: 

Qual a opiniao da llustre representante do Ministerio Publico quanto a imposigao de 

medidas socioeducativas aos que possuem a maioridade civil? 

R: O ECA nao coloca a idade civil, ele fala em idade. A medida socioeducativa tern 

carater ressocializador e natureza retributiva e educativa, entao dependendo da 

gravidade do ato infracional praticado, dizer que essas medidas nao serao impostas 

pelo fato do adolescente ter completado a maioridade civil, tornando-se adulto, seria 

uma forma de nao puni-lo. Posto que nao pudesse ser responsabilizado 

criminalmente porque o ato infracional foi cometido na menoridade penal, sendo 

assim, um adolescente com dezessete anos e dez meses que cometesse um 

latrocinio, por exemplo, acabaria por ficar impune. 
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Pergunta 4: 

No entendimento da Dra. Promotora de Justiga, o que aconteceria se o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente adotasse a maioridade aduzida pelo atual Codigo Civil? 

R: Nao haveria modificagao, porque pelo Codigo Civil o adolescente e ate os dezoito 

anos incompletos, entao o ECA ja adota a maioridade civil aos dezoito anos. Os 

vinte e um anos nao e relacionado com a maioridade civil, mesmo que ocorra um 

comparativo com os vinte e um anos do anterior Codigo Civil, sendo essa idade, 

para o ECA entendida pela jurisprudencia como a idade imposta pelo ECA. Na 

verdade, esses vinte e um anos nao tern nada a ver com a maioridade civil, isso 

ocorre pelo fato da medida de internagao, que e a mais grave, diz que ela pode ser 

estendida ate os vinte e um anos, nao pode-se afirmar se e fazendo um paralelo 

com o antigo Codigo Civil. A medida socioeducativa e um instituto hibrido, alguns 

consideram como sendo de natureza civel, outros de natureza criminal, ou seja, o 

ECA nao aduz para efeitos da medida socioeducativa a maioridade civil, sendo 

aplicada ate os vinte e um anos. 

Pergunta 5: 

A execucao das medidas socioeducativas por maiores de dezoito anos enfrenta 

aiguma dificuldade diferente das enfrentadas de quando se trata de menores de 

dezoito anos? Qual (is)? 

R: Pelo fato dele ter alcangado a maioridade civil nao encontra 6bice, na verdade 

quando aquele infrator adolescente quer cumprir, ele cumpre sendo menor ou maior. 

Encontra-se dificuldade, causando prejuizo a aplicagao das medidas 

socioeducativas, quando o adolescente completa dezoito anos e vem a cometer 

crime, entao, a celeuma e se ele comete um crime apos a maioridade civil ou penal, 

ele vai ser processado por esse crime entao a sangao imposta pelo crime que 

tambem tern natureza retributiva, educativa e ressocializadora, ja abarcaria o que se 

busca atraves da medida socioeducativa. Entao, na pratica, se um adolescente 

comete um ato infracional na menoridade, continua o Procedimento Especial ativo 

pelo ato infracional, com cumprimento da medida socioeducativa apos a maioridade 

civil ate os vinte e um anos de idade. Contudo, se ele comete um crime apos a 

maioridade penal, sendo ele condenado, com transito em julgado da sentenga 

condenatoria, o Ministerio Publico pede a extingao dos procedimentos do ECA, por 

entender que o carater ressocializador, retributivo e reeducativo vai ser auferido pela 
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pena, nao havendo necessidade em prosseguir com a medida socioeducativa, posto 

que ele vai cumprir uma pena determinada em sentenga condenatoria com transito 

em julgado. Enquanto o processo criminal ainda esta tramitando, o Procedimento da 

medida socioeducativa continua ativo, ate porque ele pode ser absolvido pelo crime, 

tendo assim, a possibilidade de dar inteiro cumprimento a medida socioeducativa. 

Pergunta 6: 

Pelo fato de uma pessoa com dezoito anos ja ter sua personalidade formada, a Dra. 

Promotora de Justica acredita na recuperagao desta pessoa apos o cumprimento da 

medida socioeducativa? 

R: Em tese, como a medida socioeducativa possui natureza ressocializadora, 

retributiva e reeducativa, entende-se que ja se tern a personalidade formada, porem 

ainda ha a possibilidade de aprender aiguma coisa com a aplicagao da medida 

socioeducativa. O que faz a diferenga e a pessoa, se ela ja for propensa a cumprir a 

medida socioeducativa, ira cumpri-la com dezessete ou com vinte anos de idade, ou 

seja, depende da vontade do infrator, tomando-se, assim, uma questao subjetiva. 


