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RESUMO 

Pode-se verificar que a presente pesquisa desenvolveu-se com o intuito de 
questionar a reducao da sua idade penal, bem como a polemica que gira em torno 
da inimputabilidade do adolescente infrator. E de se ressaltar que a violencia entre 
os adolescentes tern crescido vertiginosamente, de modo que estes estao 
assemelhados aos adultos em suas atividades delitivas, conscientes, pois, do que 
querem fazer, e nao subprodutos indefesos de uma situacao social que os pretere. 
Retrata a evolucao historica acerca da responsabilizacao do adolescente infrator 
desde a antiguidade ate a atual disciplina do ECA, indica a fixacao da maioridade 
penal adotada em diversos pafses. Tern como objetivo principal fazer uma analise 
critica a respeito do Estatuto da Crianga e do Adolescente, analisando a aplicagao e 
eficacia das medidas socioeducativas, bem como trazer a resposta de que a solucao 
no combate a criminalidade, em especial nos grandes centros urbanos, nao passa 
pela reducao da idade da imputabilidade hoje fixada em dezoito anos. A metodologia 
utilizada baseia-se na pesquisa bibliografica, visto que as disposigoes relativas ao 
tema serao baseadas em doutrinas, revistas, artigos de internet, bem como as 
legislagoes especfficas sobre a materia, utilizando os metodos classicos de 
investigacao cientifica, como o sistematico e o dedutivo. Essa posigao evidencia que 
o tratamento dos menores e muito mais amplo que a simples repressao aos atos 
infracionais, mas trata-se de uma polftica de carater assistencial, que visa educa-lo e 
regenera-lo, de modo a torna-lo util ao pais e a si proprio. Nao ha, pois, o interesse 
da legislagao em apenas punir, mas tentar resgatar esse adolescente entregue a 
delinquencia enquanto ele ainda e passivel de tratamento eficaz de revitalizagao. 
Atualmente, a sociedade se ve vitimada com as mais diversas expressoes de 
violencia. Esta analise propoe como forma de diminuicao de crimes cometidos por 
menores, a aplicagao eficaz das normas que versam sobre a situacao do menor 
infrator e sua devida responsabilizacao, nao se fazendo necessaria a criagao de 
novas leis, pois, elas ja existem, restando apenas serem efetivamente cumpridas. 

Palavras-chave: Inimputabilidade; Adolescente infrator; Medidas socioeducativas. 



ABSTRACT 

Can be check that this research was developed in order to question the reduction of 
age criminal, and that the controversy revolves around the inimputabilidade the 
adolescent offender. It should be emphasized that violence among adolescents has 
increased dramatically, so that they are similar to adults in criminal activities, 
conscious, therefore they want to do, not helpless products of a social situation that 
turned down. Portrays the historical evolution of the accountability of the adolescent 
offender from ancient to the current discipline of the SCA, indicates the determination 
of criminal majority adopted in various countries. Has as main objective to make a 
critical analysis on the Status of Children and Adolescents, examining the 
implementation and effectiveness of measures socioeductional, and bring the answer 
that the solution to combating crime, especially in large urban centers, is not to 
reduce the age of the imputability now fixed at eighteen years. The methodology 
used is based on the search bibliographic, since the provisions on the issue will be 
addressed through research done in doctrines, magazines, internet, and the specific 
laws on the subject, using the traditional methods of scientific research, as the 
systematic and the deductive. This position shows that the treatment of children is 
much broader than the mere suppression of illegal acts, but it is a feature of welfare 
policy, which aims to educate it and regenerates it, to make it useful to the country 
and himself. There is no legislation in the interest of only punish, but trying to rescue 
the teenager as he delivered delinquency will still be effective treatment of 
revitalization. Currently, the company is seeing more victims with the various 
expressions of violence. This analysis suggests as a decrease in crimes committed 
by minors, the effective implementation of standards that deal with the situation of the 
minor offender and appropriate accountability is not being required to create new 
laws because it is already there, leaving only be effectively met 

keywords: Not imputability; Adolescent offender; Socioeducational measures. 
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INTRODUQAO 

O aumento da criminalidade infantojuvenil tras a tona a necessidade de 

analisar as principals causas que impulsionam os indices de violencia urbana, 

mostrando que a sociedade classista e o Estado omisso tern grande parcela de 

culpa nessa situacao, lembrando que na maioria das vezes os adolescentes 

infratores, que em regra pertencem as classes mais pobres, sao induzidos a 

criminalidade como unica alternativa de vida. 

0 presente trabalho de conclusao de curso visa a realizacao de estudo 

cientifico, abordando o tema da inimputabilidade penal do adolescente infrator, 

relacionado ao Estatuto da Crianca e do Adolescente. Tera como objetivo, enfocar 

urn tema altamente polemico, abordando os aspectos sociais e jurfdicos que o 

envolvem, analisando as controversias a respeito da inimputabilidade do 

adolescente infrator, bem como a reducao da maioridade penal que voltou a ser urn 

tema bastante discutido devido o aumento da marginalidade e da participacao de 

adolescentes nessa onda de violencia crescente. 

Acontece que ocorre uma intencao de se reduzir o limite de idade para fins de 

inimputabilidade penal, sob a justificativa do aumento da criminalidade envolvendo 

menores. E de se observar que a discussao sobre a inimputabilidade penal dos 

menores de dezoito anos, prevista nos artigos 228 da CF e 104 da Lei n.° 8.069/90 

(Estatuto da Crianca e do Adolescente), alcanca os patamares da irracionalidade por 

parte daqueles que defendem a reducao da idade penal para os dezesseis anos. 

Os que advogam neste sentido, insistem em ignorar as verdadeiras causas 

que levam o menor a praticar infracoes, bem como todos os avancos conquistados 

com o advento do ECA. Encaram tal medida como se ela fosse, repentinamente, nos 

trazer a solucao deste amplo e grave problema social. Ressurge tal discussao da 

reducao da idade penal, principalmente quando algo exceptional ocorre, como por 

exemplo, urn crime chocante praticado por menores, rebelioes da FEBEM etc. 

Outro ponto objeto da argumentacao pelo rebaixamento, diz respeito ao 

discernimento. Nao se discute o maior numero de informacoes ao alcance dos 

jovens. E evidente que qualquer jovem, aos dezesseis, catorze ou doze anos de 

idade e capaz de compreender a natureza ilicita de determinados atos. No entanto, 

o que se objetiva aqui examinar e a transformacao do comportamento do 
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adolescente, e sua potencialidade para beneficiar-se dos processos pedagogicos, 

dada sua peculiar condigao de pessoa em desenvolvimento. 

O trabalho em tela tera como objetivo principal fazer uma analise critica 

acerca do ECA, enfocara os criterios de Polftica Criminal, utilizados para fixar a 

menoridade penal; analisara as medidas especificas de protecao aplicaveis a 

reeducagao e recuperacao dos menores infratores, contidas na legislacao especial 

como tambem as sancoes a que estarao submetidos tais menores, no caso de 

cometerem infracoes penais. 

Em virtude da importancia do tema, o texto tern uma analise discursiva, para 

que assim, possa existir uma leitura critica. A metodologia utilizada no presente 

trabalho de conclusao de curso baseia-se na pesquisa bibliografica, visto que as 

disposigoes relativas ao tema serao baseadas em doutrinas, revistas, artigos de 

internet, bem como as legislagoes especificas sobre a materia, utilizando os 

metodos classicos de investigacao cientifica, como o sistematico e o dedutivo. 

Assim, este trabalho esta dividido em tres capitulos, a saber: 

O primeiro capitulo, Preceitos Inicias acerca da Inimputabilidade do 

Adolescente Infrator, consistira em consideragoes sobre a evolugao das normas e 

das instituigoes voltadas para a protecao e responsabilizacao penal da crianca e do 

adolescente, mostrando desde a antiguidade ate a entrada em vigor do Estatuto da 

Crianca e do Adolescente baseado na doutrina da Protecao Integral, bem como o 

conceito de imputabilidade e inimputabilidade e como se da a maioridade penal em 

outros paises. Outro ponto abordado nesse capitulo sera sobre a infragao cometida 

pelo adolescente infrator e como se dara a apuracao desses atos. 

O segundo capitulo, A Inimputabilidade Penal do Adolescente Infrator: Uma 

analise critica ao Estatuto da Crianga e do Adolescente abordara~ o perfil do 

adolescente em conflito com a lei, fazendo uma critica sobre o ECA, elencando os 

principios que o norteiam, levando-se em consideracao a necessidade de uma 

legislacao especifica bem como a polemica acerca da reducao da idade penal, 

mostrando as propostas previstas pelo congresso nacional na tentativa de reduzir a 

idade da imputabilidade do menor. Abordara tambem o dever do estado e da 

sociedade na tentativa de recuperar esses jovens delinquentes, bem como a 

importancia do convivio familiar como urn dos fatores sociais de prevengao do 

abandono e da delinquencia. 
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No terceiro capitulo, Aplicabilidade e Eficacia das Medidas de Protegao e 

Socioeducativas Previstas no Estatuto da Crianga e Do Adolescente, far-se-a uma 

abordagem sobre a aplicagao das medidas de protecao e das medidas 

socioeducativas, quais sejam, advertencia, reparagao do dano, prestacao de 

servicos a comunidade, liberdade assistida, insergao em regime de semiliberdade e 

a internacao em estabelecimento educational, que serao analisadas 

individualmente. Abordara tambem a proposta de implementacao de uma lei de 

execucao das medidas socioeducativas. 

Portanto, pretende-se em decorrentia da tematica posta enaltecer a 

contribuicao do ECA, no que tange a sua importancia na reeducagao e 

ressocializagao do adolescente infrator. 



CAPITULO 1 PRECEITOS INICIAIS ACERCA DA INIMPUTABILIDADE PENAL DO 

ADOLESCENTE INFRATOR 

Recompor a historia da crianca e do adolescente atraves das legislates e 

iniciativas assistenciais surgidas em seu favor no Brasil, implica em resgatar 

aspectos especfficos que tracaram e estruturaram essa historia. 

Este capitulo tratara sobre as disposicoes inicias a cerca da imputabilidade do 

adolescente infrator, destacando o processo de evolucao historica, desde a 

antiguidade ate o advento do Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA, bem 

como o conceito de imputabilidade e de inimputabilidade penal na visao de alguns 

autores, como se dar a maioridade penal em outros paises e ainda sobre as 

infragoes penais cometidas pelos adolescentes e sua apuragao. 

1.1. Evolucao historica 

Vale ressaltar que o ato infracional nada mais e do que a conduta descrita 

como tipo ou contravengao penal, cuja denominagao se aplica aos inimputaveis. 

Acontece que na maioria das vezes, os adolescentes nao praticam atos condizentes 

com a sua condigao legal de incapacidade, quando surge a delinquencia juvenil, que 

segundo diversos doutrinadores e diferentes opinioes apresentam causas diversas, 

uns vislumbrando o fato como resultado de uma situacao de abandono a que o 

menor esta exposto, outros o entendendo como urn modo de viver escolhido pelo 

proprio adolescente. 

Por isso a responsabilidade do menor sempre foi alvo de constantes 

discussoes, desde os tempos mais remotos, em todos os sistemas juridicos. O ser 

humano nao poderia ser responsabilizado pessoalmente pela pratica de urn 

ato tido como contrario ao julgamento da sociedade, sem que para isso tivesse 

alcangado certa etapa de seu desenvolvimento mental e social. Contudo, os 

menores passaram por fatigantes sacrificios, inclusive tendo que pagar com a 

propria vida ate consegui a garantia de seus direitos mais fundamentals. 
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Desde a Antiguidade os filhos menores, nao eram considerados sujeitos de 

direito, apenas servos da autoridade patema. Na cidade de Esparta, a crianca era 

objeto de Direito estatal, os fisicamente aptos eram aproveitados como soldados e 

os portadores de deficiencia, com malformacoes congenitas ou doentes, eram 

jogados nos abismos. 

No Periodo Feudal, relata Joao Batista Saraiva (apud COLPANI, 2009, p. 4), 

que em pafses como a Italia e a Inglaterra, era utilizado o metodo da 'prova da maca 

de Lubecca', que consistia em oferecer uma maca e uma moeda a crianca, sendo 

que se escolhida a moeda, considerava-se comprovada a malfcia, sendo inclusive 

aplicada pena de morte a criancas de dez e onze anos. 

Para tanto, so com o passar da Historia, a evolucao da cidadania e o 

aperfeicoamento das legislacoes, foram sendo criadas regras especificas para a 

protecao do menor. 

Na epoca imperial aqui no Brasil vigoravam as Ordenacoes Filipinas. De 

acordo com as Ordenacoes Filipinas, a imputabilidade penal iniciava-se aos sete 

anos, isentando-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe reducao da pena. 

Entre dezessete e vinte e urn anos havia urn sistema de "jovem adulto", o qual 

poderia ate mesmo ser condenado a morte, ou, dependendo de certas 

circunstancias, ter sua pena diminuida. A imputabilidade penal plena ficava para os 

maiores de vinte e urn anos, a quern se cominava, inclusive, a pena de morte para 

certos delitos (SOARES, 2009, p. 02). 

Antes de publicado o primeiro Codigo Penal do Brasil, em 1830, as criancas e 

os jovens eram severamente punidos, sem muita diferenciacao quanto aos adultos, 

a despeito do fato de que a menor idade constituisse urn atenuante a pena, desde 

as origens do direito romano. 

Em 16 de dezembro de 1830, surge o primeiro Codigo Penal - Codigo 

Criminal do Imperio do Brasil. O codigo fixou a imputabilidade penal aos quatorze 

anos (art. 10, § 1°), estabelecendo, ainda, urn sistema biopsicologico para a punicao 

de criancas entre sete e quatorze anos. Entre sete e quatorze anos, os menores que 

agissem com discemimento poderiam ser considerados relativamente imputaveis, 

sendo passiveis de recolhimento as casas de correcao, pelo tempo que o Juiz 

entendesse conveniente, contanto que o recolhimento nao excedesse a idade de 

dezessete anos (art. 13). 
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Com o advento do Codigo Penal de 1890, os menores de nove anos 

passaram a ser considerados plenamente inimputaveis (art. 27). Aqueles que se 

encontrassem na faixa etaria entre nove e quatorze anos tinham ao seu favor a 

presungao relativa da imputabilidade, de tal modo que, demonstrada a compreensao 

do carater ilicito do ato, eram recolhidos a estabelecimento disciplinar industrial, por 

tempo que nao ultrapassasse a idade de dezessete anos. 

A respeito do Codigo Penal de 1830 e do C6digo Penal de 1890, Jasmim 

(1986, p. 81), tece alguns comentarios: 

Continham medidas especiais prescritas para aqueles que, apesar de nao 
terem atingido a maioridade, tivessem praticado atos que fossem 
considerados criminals. Os canones informadores de ambos os codigos, 
naquilo que diz respeito especificamente ao tratamento do menor, parecem-
se bastante, deixando-nos perceber apenas diferencas na concepcao que 
define as diversas idades da intenda. O que organizava esses codigos era 
uma teoria da acSo com discemimento que imputava responsabilidade 
penal ao menor em funcSo de uma pesquisa da sua consciSncia em relacSo 
a pratica da acao criminosa. 

Ja a Lei n° 4.242 de 5 de Janeiro de 1921 dispos, no seu art. 3.°, §16, nao ser 

submetido a processo algum o menor de quatorze anos, autor de crime ou 

contravencao. Essa abandonou o sistema biopsicologico vigente desde o Codigo 

Penal da Republica (1890), estabelecendo urn criterio puramente objetivo de 

imputabilidade penal, afirmando, em seu art. 30, § 16, a exclusao de qualquer 

processo penal de menores que nao tivessem completado quatorze anos de idade. 

A imputabilidade penal foi, portanto, fixada em quatorze anos de idade, por criterio 

puramente objetivo. 

No ano de 1924 foi criado o primeiro Juizado de Menores do Brasil na cidade 

do Rio de Janeiro, tendo como algumas das funcoes a promogao, solicitacao, 

acompanhamento, fiscalizacao e orientacoes de todas as agoes judiciais que 

envolvesse interesse do menor. 

Em 1927, passou a vigorar o Decreto-Lei n° 17.043-A, conhecido como o 

"Codigo de Mello Matos", onde foram editadas normas de assistencia e protecao a 

menores. Tal Codigo estabeleceu que o menor abandonado ou delinquents, menor 

de dezoito anos, ficaria submetido ao regime estabelecido por este Codigo, eximindo 

o menor de catorze anos de qualquer processo penal, e submetendo o maior de 

catorze e menor de dezoito anos a processo especial. No entanto, as providencias 
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seriam diversas se fosse considerado abandonado, pervertido, ou na iminencia de o 

ser. Nestes casos, seria colocada em asilo, casa de educagao, escola de 

preservacao ou confiado a pessoa idonea, por tempo nao superior a idade de vinte e 

urn anos. 

Segundo Veronese (1999, p. 30), Mello Matos quando instituiu o Codigo de 

Menores compreendeu que a atividade do juiz nao se restringia tao somente a 

cuidar dos menores abandonados e delinquentes. 

Entretanto, o grande avango somente veio a ocorrer com a edicao do Codigo 

Penal de 1940. Desde entao vigora no nosso ordenamento juridico, o preceito da 

inimputabilidade penal aos menores de dezoito anos (art. 27). 

Foi na epoca da ditadura militar, que ocorreu a aprovacao da Lei n° 4.513, de 

01 de dezembro de 1964, criando a Politica Nacional de Bem-Estar do Menor -

PNBEM, estabelecendo uma gestao centralizadora e vertical que passou a exigir, 

por parte do governo, alguma solugao diante de descredito que se tornou o Servigo 

de Atendimento ao Menor - SAM. Foi a partir da necessidade de uma politica 

voltada ao enfrentamento do problema da infancia que surgiu a Fundagao Nacional 

de Bem-Estar do Menor - FUNABEM, orgao responsavel pela formulagao e 

implantar a Politica Nacional do Bem-Estar do Menor em todo o territorio nacional. A 

partir dai, criaram-se as Fundacoes Estaduais do Bem-Estar do Menor, com 

responsabilidade de observarem a politica estabelecida e de executarem, nos 

Estados, as agoes pertinentes a essa politica. 

Em 10 de abril de 1967 e aprovada a Lei n° 5.258, que dispoe sobre medidas 

de protegao, assistencia, vigilancia e reeducagao aplicaveis aos menores de 18 anos 

pela pratica de fatos definidos como infragoes penais. 

Ainda no regime militar foi instituido o Codigo Penal Militar (Decreto-Lei n° 

1.001/69, onde fixou a imputabilidade penal no que diz respeito a crime militar em 16 

anos, dispositivo que so veio a ser totalmente revogado pela Constituicao Federal de 

1988. 

No ano de 1979 foi publicada a Lei n° 6.697/79, instituindo o segundo Codigo 

de Menores baseado na doutrina da situacao irregular, considerando em situacao 

irregular o menor privado de condicoes essenciais a sua subsistencia, saude e 

instrucao obrigatoria, vitima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos 

pais ou responsavel, em perigo moral, privado de representagao ou assistencia 
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legal, pela falta eventual dos pais ou responsavel, com desvio de conduta, em 

virtude de grave inadaptacao familiar ou comunitaria e autor de infracao penal. 

O menor de dezoito anos que cometesse alguma infracao penal deveria ser 

encaminhado a autoridade judiciaria. O menor de dezoito e maior catorze anos de 

idade que praticasse qualquer infracao submetia-se a urn procedimento para 

apuracao de seu ato, sendo passivel de uma das medidas previstas no Codigo de 

Menores, conforme o arbitrio do Juiz. O menor de catorze anos autor de infracao 

nao respondia a qualquer procedimento, mas tambem estava sujeito a aplicagao de 

medidas por se encontrar em situacao irregular. 

Nesta epoca, a medida especialmente tomada pelo Juiz de Menores, sem 

distincao entre menores infratores e menores vitimas da sociedade ou da familia, 

costumava ser a internagao, por tempo indeterminado, nos grandes institutos para 

menores. Como e inerente as instituigoes totais, o objetivo "ressocializador", porem, 

permanecia distante da realidade (SOARES, 2009, p. 9). 

Na epoca da vigencia do Codigo de Menores, a grande maioria da populagao 

infanto-juvenil recolhida as entidades de internagao do sistema FEBEM no Brasil, na 

ordem de 80%, era formada por criancas e adolescentes, "menores", que nao eram 

autores de fatos definidos como crime na legislacao penal brasileira. Estava 

consolidado urn sistema de controle da pobreza, que Emilio Garcia Mendez define 

como sociopenal, na medida em que se aplicavam sangoes de privagao de liberdade 

a situagoes nao tipificadas como delito, subtraindo-se garantias processuais. 

Prendiam a vitima, sustenta Saraiva (apud SOARES, 2009, p. 10). 

Com o advento da Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984, foi dada nova 

redagao a Parte Geral do Codigo Penal, mantendo o criterio puramente objetivo, 

reafirmando a imputabilidade penal aos 18 anos de idade, em seu art. 27, 

presumindo-se, de modo absoluto, que nao possui o desenvolvimento mental 

indispensavel para ser responsabilizado nos termos da lei penal. 

Em seu art. 228, a Constituicao Federal de 1988 reza que "sao penalmente 

inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos as normas da legislacao 

especial". Este artigo reporta o texto do art. 27 do Codigo Penal. A legislacao 

especial a que se referem tais artigos e a Lei n.° 8.069/90, Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, que dispoe sobre a protecao integral a crianca e ao adolescente, 

revogando o Codigo de Menores e pondo fim a doutrina da situacao irregular. 

Referido Estatuto dispoe em seu art. 104: 
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Art. 104. S2o penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
as medidas previstas nesta Lei. 

Paragrafo unico. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 
adolescente a data do fato. 

Constituiu-se, portanto, a Imputabilidade penal para os menores de 18 anos a 

epoca do fato, porem, os adolescentes se tornaram sujeitos a medidas terapeuticas, 

educacionais e repressivas, denominadas "medidas socioeducativas", previstas no 

art. 112 do ECA. Sendo menor de 12 anos, somente Ihe serao aplicadas as medidas 

especificas de protecao, previstas no art.. 101 do ECA. 

E obvio que ha de se ter em conta a idade do adolescente a data do fato para 

se Ihe aplicar as medidas socioeducativas. Destarte, se a epoca da decisao o menor 

ja atingiu a idade de 18 anos, nada impede que sofra uma das medidas do art. 112, 

so que, como preceitua o art. 121, § 5°, com relacao a internagao , a liberagao sera 

compulsoria aos vinte e um anos. E uma das excecoes a que se refere o paragrafo 

unico do art. 2° do ECA. De forma alguma se aplicara ao adolescente que completou 

18 anos, mas que cometeu o ato antes desta idade, qualquer outra medida que nao 

seja a que esta presente no art. 112 do Estatuto. 

1.2. Imputabilidade Penal 

Segundo Capez (2005, p. 306), imputabilidade "e a capacidade de entender o 

carater ilicito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento". O 

agente deve ter condicoes fisicas, psicologicas, morais e mentais de saber que esta 

realizando um ato ilicito. 

Sendo assim, imputabilidade pode ser conceituada como sendo a 

possibilidade de imputar, ou seja, atribuir responsabilidade frente a uma determinada 

lei. E considerado imputavel, aquele que possui a capacidade de entender o carater 

criminoso do seu ato e de determinar-se de acordo com esse entendimento - sendo, 

pois, a vontade livre do homem o fundamento da imputabilidade. 

A respeito do conceito de imputabilidade diz Nucci (2008, p. 287) que: 

E o conjunto das condicoes pessoais, evolvendo inteligencia e vontade, que 
permite ao agente ter entendimento do carater ilicito do fato, comportando-

I 
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se de acordo com esse entendimento. O binomio necessario para a 
formacao das condicoes pessoais do imputavel consiste em sanidade 
mental e maturidade. 

Ora se o agente nao possui aptidao para entender a diferenga entre o certo e 

o errado, nao podera regular-se por tal compreensao e terminara, vez por outra, 

praticando um fato tfpico e antijuridico sem que possa por isso sofrer um juizo de 

culpabilidade. 

0 momento para se verificar a imputabilidade, e o da acao ou omissao, 

conforme o art. 4° do Codigo Penal, e nao o momento da producao do resultado. Por 

exemplo, se o agente praticou o fato ao tempo em que esteve incapacitado para 

compreender e de determinar por causa de doenca mental, nao sera considerado 

imputavel se apos a ocorrencia readquirir a normalidade. 

Considera-se, portanto, imputavel aquele que comete o fato tipico, no dia em 

que completa dezoito anos, sem levar em consideracao a hora do seu nascimento. 

Se o delito for praticado no dia que o individuo completa seus dezoito anos, 

responde pelo crime praticado, pois a hora nao tera relevancia para se considerar a 

maioridade penal. Esta surge no primeiro momento do dia do aniversario. E 

jurisprudencial o entendimento de que o individuo sera considerado imputavel no 

primeiro instante do dia do seu 18° aniversario, sem levar em consideracao a hora 

do seu nascimento. 

O crime sendo praticado pelo agente antes do seu 18° aniversario, mesmo 

que a consumacao ocorra apos esse dia, nao sera considerado imputavel. Porem 

nos crimes habituais e permanentes, sera considerado imputavel, se o agente 

continuar na pratica da acao apos o aniversario, mesmo que tenha iniciado a pratica 

do crime dias antes. 

Contudo deve-se provar a menoridade atraves da certidao do termo do 

registro civil, ja que se impoe a restricao a prova estabelecida na lei civil quanto ao 

estado das pessoas (art. 155 do CPP). Nesse sentido, o STJ editou a sumula 74: 

"Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do reu requer prova do 

documento habil." O registro de nascimento do agente providenciado apos a pratica 

do ato infracional nao podera ser usada como prova da inimputabilidade. 

Porem, na duvida insanavel a respeito da idade do individuo, deve-se levar 

em consideracao o principio do in dubio pro reo, impondo-lhe a absolvicao. 
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Comprovada a menoridade penal do acusado, o processo deve ser anulado por 

ausencia de legitimidade passiva. 

1.3. Inimputabilidade Penal 

Para Damasio de Jesus (2005, p. 469): 

Inimputavel e o agente que, por doenca mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, n§o possui, ao tempo da pratica do fato, 
capacidade de entender o seu carater ilicito ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 

Assim podemos concluir que imputavel e o sujeito mentalmente sao e 

desenvolvido, capaz de entender o ato a ser praticado nao e licito e de determinar-

se de acordo com esse entendimento. 

Existem tres sistemas que explicam as causas da inimputabilidade: o 

biologico, o psicologico e o biopsicologico ou misto. 

Em relacao ao sistema biologico so interessa saber se o agente e portador de 

uma enfermidade ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se o for 

deve ser declarado irresponsavel. Havendo, portanto uma presuncao legal de que a 

deficiencia ou doenca mental impede o sujeito de compreender o crime ou comandar 

a sua vontade, sendo irrelevante averiguar acerca de suas reais e essenciais 

consequencias no momento da acao ou omissao. 

No sistema psicologico, nao interessa se existe ou nao uma doenca mental, 

bastando, para declarar-se a irresponsabilidade do agente, que este, ao tempo do 

crime, nao tenha condicoes de avaliar o carater criminoso do fato e de orientar-se de 

acordo com esse entendimento. 

Por fim o metodo biopsicologico e a conexao dos dois anteriores, como 

sugere o proprio nome. A responsabilidade so e excluida se em razao de 

enfermidade ou retardamento mental, o agente e incapaz de entendimento etico-

juridico e autodeterminacao no momento em que comete o crime. 

No ensinamento de Capez (2005, p. 310), o sistema biopsicologico apresente 

tres requisitos para a imputabilidade do agente: a) causal, presenga de doenca 

mental ou desenvolvimento mental incompleto (previstas em lei); b) cronoldgico, 



22 

idade do agente no momento da acao ou omissao delituosa, c) consequential, perda 

total da capacidade de entender ou de querer realizar o ato ilicito. 

Portanto, so havera inimputabilidade se tais requisitos estiverem presentes, 

com excecao dos menores de 18 anos, que sao regulados pelo sistema biologico 

Vejamos o que diz os arts. 26 e 27 do Codigo Penal: 

Art. 26. E isento de pena o agente que, por doenca mental ou 
desenvolvimento incompleto ou retardado, era, ao tempo da acao ou da 
omissao, inteiramente incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos sao penalmente inimputaveis, 
ficando sujeitos as normas estabelecidas na legislacao especial. 

A leitura do art. 26 do Codigo Penal, comprova que o sistema adotado pelo 

legislador brasileiro foi o biopsicologico, entretanto, o mesmo nao ocorre em relacao 

ao art. 27. 

Com relacao ao art. 27 do CP, Mirabete (2001, p. 216) tece alguns 

comentarios: 
Adotou-se, no dispositivo, um criterio puramente biol6gico (idade do autor 
do fato), nao se levando em conta o desenvolvimento mental do menor, que 
n§o esta sujeito a sancao penal ainda que plenamente capaz de entender o 
carater ilicito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Trata-se de uma presuncao absoluta de inimputabilidade que faz com que o 

menor seja considerado como tendo desenvolvimento mental incompleto, sem ter 

ainda, maturidade para entender as normas da vida social e as consequencias 

decorrentes do seu descumprimento. 

1.4. Imputabilidade penal em outros paises: Direito comparado 

A maioridade penal entre os diversos paises e variavel, muda conforme a 

cultura juridica e social de cada nacao, indicando uma falta de consenso mundial 

sobre o assunto. A grande diferenca da maioridade penal entre paises nao 

necessariamente indica um sinal de avanco ou de barbarie deste ou daquele pais, 
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mas mostra o resultado de diferentes visoes de mundo, concepcoes e teorias 

juridicas entre as nagoes. 

A Resolucao n° 40/33 da Organizagao das Nagoes Unidas - ONU, de 29 de 

novembro de 1985, estabeleceu as "Regras Minimas das Nagoes Unidas para a 

Administragao da Justiga Juvenil", conhecidas como as "Regras de Pequim", e 

recomenda que a idade da responsabilidade criminal seja baseada na maturidade 

emocional, mental e intelectual do jovem, e que esta idade nao seja fixada "baixa 

demais" 

Em outros paises a idade minima para a responsabilidade criminal e variavel, 

sendo de 07 anos em Bangladesh, India, Africa do Sul, Paquistao, Mianmar, 

Tailandia, Nigeria, Sudao, Tanzania. 

A idade penal comeca aos 08 anos em Quenia, Indonesia e na Escocia. Na 

Etiopia e nas Filipinas aos 9 anos. No Ira aos 9 anos para mulheres e 15 para os 

homens. Na Inglaterra, Pais de Gales, Nepal e Ucrania a maioridade penal comeca 

aos 10 anos. 

Na Turquia , aos 11 anos. Na Uganda, Marrocos, Coreia do Sul, aos 12 anos. 

Em Uzbequistao, Argelia, Franca e Polonia, aos 13 anos. Aos 14 anos na 

Russia, Alemanha, China, Japao, Vietna e Italia. 

No Egito, Dinamarca, Noruega, Suecia e Finlandia aos 15 anos, sendo que 

nesses 4 ultimos a partir dos 15 anos ate os 18 anos os adolescentes estao sujeitos 

a um sistema judicial voltado para os servigos sociais, sendo a prisao o ultimo 

recurso. 

Aos 16 anos na Argentina. Em Portugal tambem comeca aos 16 anos so que 

entre os 16 e 18 anos o adolescente esta sujeito a um Regime Penal Especial, 

conforme previsto no art. 9° do Codigo Penal Portugues. 

Na Colombia, Peru aos 18 anos. 

Nos Estados Unidos a maioridade penal varia de acordo com a legislacao 

vigente em cada estado. Alguns fixaram uma idade minima que varia entre 6 e 12 

anos. Os demais seguem o chamado "direito consuetudinario", que nao e escrito, 

mas baseado nos usos e costumes. 

Para tanto, verifica-se que o problema da violencia independe da idade penal 

adotada pela legislacao, algumas legislacoes sao mais rigidas e nem por isso 

conseguem reduzir os indices de criminalidade, e mesmo em paises de grande 

desenvolvimento industrial, ainda nao se encontrou a solucao para combater a 
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violencia juvenil, que atualmente e um problema que preocupa a populacao de 

quase todas as nagoes, independentemente de ser um pais rico ou pobre. 

Nao adiante aumentar a idade penal se o Estado nao tomar as providencias 

necessarias com relacao a esses menores. Sem educagao, participagao da familia, 

oportunidades de trabalho, a violencia continuara aumentada de forma desenfreada, 

pois, o que os jovens necessitam e do apoio de toda coletividade e nao que 

simplesmente sejam afastados do meio social, sem que Ihes sejam oferecidas 

oportunidades de crescer com dignidade. 

1.5. Ato Infracional 

0 ato infracional e uma agao praticada por um adolescente, correspondente 

as agoes definidas como crime cometidas pelos adultos, e esta definido no art. 103, 

do ECA, in verbis: 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 
contravencao penal. 

A respeito desse artigo Tavares (1999, p. 103) fala que: 

O art. 103 ora analisado adota concerto de delito-crime ou contravened -
figura tipica do ato punivel, cometido por pessoa imputavel para considerar 
a aplicacao ao agente inimputavel, que e o adolescente, de medida 
socioeducativa (arts. 112 a 128) no lugar de penas e prisoes. 

Os adolescentes recebem, portanto, um tratamento diferente dos reus 

imputaveis a quern cabe a penalizagao. 

Crime e fato tipico e antijuridico. A crianca e o adolescente podem vir a 

cometer crime, mas nao preenche o requisito da culpabilidade, pressuposto de 

aplicagao da pena. Isto porque a imputabilidade penal inicia-se aos 18 anos, ficando 

o adolescente que cometera infracao penal sujeito a aplicagao de medida 

socioeducativa por meio de investigacao. 

Sendo, portanto a conduta delituosa da crianca e do adolescente denominado 

de ato infracional, abrangendo tanto o crime como a contravencao. 
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A idade a ser considerada na aplicagao de medidas sobre o jovem e a que ele 

contar na data da pratica da infracao (§ unico do art. 104 do ECA), mesmo que o 

fato venha a ser apurado depois que ele ultrapassou o estagio da inimputabilidade, 

ou seja, apos completar dezoito anos ou mais. 

Percebe-se que o crescente fndice de infragoes cometidas por adolescentes 

demonstra o aumento da crise economica e a incapacidade do Estado em promover 

o reequilfbrio social. 

A evidente falta de apoio transporta esses jovens a adentrar a passos largos 

na marginalidade, fazendo deles atores de tragica dramaturgia, na qual so existem 

vftimas. eles procuram nas drogas, um refugio, ante uma realidade tao adversa e a 

pratica de furtos e, tao somente, uma maneira de obter recursos para continuar sua 

interminavel fuga. 

No entanto, antes de pensar em punir esses delinguentes, devera a 

sociedade fazer uma reflexao, tentando relembrar quando estendeu a mao em 

auxilio daqueles orfaos de pais vivos, filhos bastardos de uma sociedade que nao os 

ampara, mas apressam-se em punir os outros por suas proprias falhas. 

O sistema de protecao integral previsto no Estatuto da Crianca e do 

Adolescente revela que nossa preocupagao maior deve ser a reeducagao e 

ressocializagao destes menores. 

1.5.1. Apuragao de ato infracional 

Sendo o menor acusado de algum crime devera ser conduzida imediatamente 

a presenga do Conselho Tutelar ou Juiz da Infancia e da Juventude. Se realmente 

praticou ato infracional, sera aplicada medida especifica de protegao (art. 101 do 

ECA) como orientagao, apoio e acompanhamento temporarios, frequencia 

obrigatoria em ensino fundamental, requisigao de tratamento medico e psicologico, 

entre outras medidas. 

Se for adolescente e em caso de flagrancia de ato infracional, o jovem de 

doze aos dezoito anos sera levado ate a autoridade policial, onde sera realizado um 

procedimento com as provas colhidas que serao encaminhadas para a Vara da 

Infancia e juventude. 
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Em seguida, o representante do Ministerio Publico notifica o adolescente para 

comparecer, acompanhado do seu responsavel, na promotoria de Justiga, para a 

audiencia de apresentacao Neste momento, o Promotor de Justiga conversa com o 

adolescente, e dependendo das provas colhidas, gravidade da infracao e de ser 

caso ou nao de reiteragao da pratica de ato infracional, pode tomar as seguintes 

providencias: arquivamento dos autos, conceder a remissao ou representagao junto 

a autoridade judiciaria (art. 180 do ECA). 

Caso o representante do Ministerio Publico entenda que a remissao nao 

alcancara seus objetivos, oferecera a representagao, narrando a conduta cometida 

pelo adolescente infrator, dando inicio ao processo de apuracao de ato infracional na 

fase judicial, que culminara com a aplicagao da medida socioeducativa que for 

conveniente. 

Oferecida a representagao, e marcada uma audiencia de apresentacao, 

sendo que o juiz, apos ouvir o representante do Ministerio Publico, pode aplicar a 

remissao ou dar prosseguimento ao feito, e o adolescente deve produzir sua defesa, 

atraves de testemunhas e demais provas, contando inclusive com a defesa tecnica 

de um advogado. 

Dada a sentenga, contra as decisoes extintivas do processo, com julgamento 

de merito ou nao, cabem os recursos previstos no Codigo de Processo Civil, como 

se depreende do art. 198, com as alteragoes da lei especial (COLPANI, 2009, p. 20). 



CAPiTULO 2 A INIMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE INFRATOR E 0 

ESTATUTO DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE 

Apesar seja aceita a crise do sistema infanto-juvenil quanto ao tratamento dos 

adolescentes infratores, e inegavel que o ECA ao instituir o "Direito Penal Juvenil", e 

assim substituindo o antigo Codigo de Menores, constitui um avango inquestionavel 

que trouxe grandes transformagoes culturais, politicas e juridicas, numa revolugao 

modelos a serem seguidos sem precedentes, a respeito da qual se recusa qualquer 

regresso. 

Este capitulo abordara um estudo acerca do ECA, mostrando seus princfpios, 

a doutrina da protecao integral e a necessidade de uma legislacao especifica bem 

como a polemica acerca da reducao da idade penal, mostrando as propostas 

previstas pelo congresso nacional na tentativa de reduzir a idade da imputabilidade 

do menor. bem como a importancia do convivio familiar como um dos fatores sociais 

de prevengao do abandono e da delinquencia. 

Mostrara tambem que 0 Estado tern como responsabilidade estabelecer 

como prioridade absoluta a devida aplicagao do ECA como suas medidas, restando 

a sociedade cobrar e tambem cumprir com seu papel, pois como dispoe o art. 267 

da Constituigao federal, esta tambem possui responsabilidade sobre a populagao 

infanto-juvenil. Outro ponto deste capitulo e sobre a importancia do convivio familiar 

como um dos fatores sociais de prevengao do abandono e da delinquencia. 

2.1 Principios orientadores do ECA 

Segundo Nogueira (apud COLPANI, 2009, p. 10), o ECA e gerido por uma 

serie de principios, entre os quais cita alguns, conforme seu entendimento: 

Prevengao Geral, Prevengao Especial, Garantia Prioritaria, Protecao Estatal, 

Prevalencia dos Interesses, Indisponibilidade dos direito do menor e da Sigilosidade, 

da Escolarizagao Fundamental e Profissionalizagao, Reeducagao e Reintegracao, 

Respeitabilidade e Compromisso, Contraditorio. 
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O primeiro princfpio e o da Prevengao Geral, previsto no art. 54, incisos I e 

VII, e art. 70, segundo os quais, respectivamente, que determina e dever do Estado 

assegurar a crianga e ao adolescente ensino fundamental obrigatorio e gratuito, e e 

dever de todos prevenir a ocorrencia de ameaga ou violacao desses direitos. 

O segundo principio e o da Prevengao Especial, expresso no art. 74, o Poder 

Publico, atraves dos orgaos competentes, regulara as diversoes e espetaculos 

publicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etarias a que nao se 

recomendem, locais e os horarios em que sua apresentacao de mostre inadequada. 

0 terceiro princfpio da Garantia Prioritaria, elencado no art. 4, alfneas a, b, ce 

d, estabelece que a crianca e o adolescente devam receber prioridade no 

atendimento dos servigos publicos e na formulacao e execucao das politicas sociais. 

Com relagao a este principio Tavares (1999, p. 15) lembra que: 

Deve-se levar em conta a relatividade do dever aqui imposto. A hierarquia 
dos valores sociais nao pode ser atropelada pela primazia absoluta. Tanto 
que, por exemplo, o ato de salvar uma vida em perigo iminente, seja de 
quern for, deve preferir a obrigacao de atender a uma crianga ou 
adolescente em uma situacfio de fato que nao tenha essa gravidade. 

Ora, pois, deixar de prestar socorro a um acidentado ou a uma pessoa 

enferma, para ocupar-se, neste momento, em levar a crianca para a escola, poderia 

se configurar no crime de omissao de socorro previsto no art. 135 do CP. 

0 quarto principio e o da Protecao Estatal, demonstrado no art. 101, significa 

que programas de desenvolvimento serao estabelecidos visando a formagao 

biopsiquica, social, familiar e comunitaria. 

Ja o quinto principio que e o da Prevalencia dos Interesses do Menor, criado 

atraves do art. 6, orienta que na interpretagao da lei, serao levados em consideracao 

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

deveres indisponiveis e coletivos, e condigao peculiar do adolescente infrator de 

pessoa em desenvolvimento. 

Ishida (2008, p. 10), comenta ao art. 6° do ECA: 

Entendemos que a ucondic3o peculiar da crianca e do adolescente" deve 
ser o principal parametro na aplicacao das medidas na Vara da Infancia e 
Juventude. Obedecidos os criterios legais, as autoridades devem procurar 
as medidas mais adequadas a protecao da crianca e do adolescente. 
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O sexto principio que e o da Indisponibilidade dos Direitos do Menor e da 

Sigilosidade, previsto no art. 27, reconhece que o estado de filiacao e direito 

personalissimo, indisponivel e imprescritivel, observado o segredo de justiga. 

O setimo e o principio da Escolarizacao Fundamental e Profissionalizagao, 

encontrados nos arts. 120, § 1° e 124, inciso XI, tornam obrigatorias a escolarizacao 

e a profissionalizagao. 

A respeito desse principio, Elias (2008, p. 131), comenta: 

Sendo imprescindfveis ao pleno desenvolvimento da personalidade do 
menor, sao obrigat6rias a escolarizacao e a profissionalizacao. Ha de se 
procurar, como quer o dispositivo, os recursos que a comunidade oferece. 
Nada impede, e isso muitas vezes ocorre, que os estabelecimentos tenham 
os seus proprios cursos. 

O oitavo principio e o da Reeducagao e Reintegragao, observado no art. 119, 

incisos I a IV, estabelece a necessidade da reeducagao e reintegragao do 

adolescente infrator, atraves das medidas socioeducativas e medidas de protegao, 

promovendo socialmente a sua familia, fornecendo-lhes orientacao e inserindo-os 

em programa oficial ou comunitario de auxilio e assistencia, bem como 

supervisionando a frequencia e o aproveitamento escolar, 

O nono principio e o da Respeitabilidade e do Compromisso, estabelecido nos 

arts. 18, 124, inciso V e art. 178, deduzem que e dever de todos zelar pela dignidade 

da crianca e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatorio ou constrangedor, de acordo com os arts. 18, 124, 

inciso V e art. 178, sendo que todos que assumirem a guarda ou tutela devem 

responder bem e fielmente pelo desempenho do seu cargo. 

Por fim o Principio do Contraditorio, previsto inicialmente no art. 5°, LV, da 

Constituigao Federal, garante aos adolescentes infratores ampla defesa e igualdade 

de tratamento no processo de apuracao de ato infracional, como dispoem os arts. 

171 a 190 do Estatuto. 

A Constituigao Federal acolheu o principio do contraditorio como um dos 

direitos indisponiveis do individuo, que, desde os primordios, nao pode ser 

condenado sem antes ser ouvido. Alias, Seneca ja ensinava que e iniquo o julgador 

que sentencia sem ouvir o acusado (VALENTE, 2002, p. 61). 
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2.2 A doutrina da protecao integral 

A doutrina da protecao integral foi adotada pela Constituigao Federal de 1988, 

diferenciando da doutrina da situacao irregular vigente ate entao com o Codigo de 

Menores. A doutrina da situacao irregular tinha como objeto legal apenas os 

menores de 18 anos em estado de abandono ou delinquencia, sendo submetidos 

pela autoridade competente as medidas de assistencia e protecao 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente teve como fonte formal a Convengao 

sobre o Direito da Crianca, aprovada pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 

20 de novembro de 1989, assinada pelo governo brasileiro em 26 de Janeiro de 1990 

e cujo texto foi aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 14 de setembro de 

1990, atraves do Decreto Legislative n° 28. A ratificagao ocorreu com a publicagao 

do Decreto n° 99.710 em 21 de novembro de 1990, atraves do qual o Presidente da 

Republica promulgou a Convengao, transformando-a em lei interna. 

Quando da entrada em vigor do ECA, este adotou a doutrina da protecao 

integral, revolucionando o Direito infanto-juvenil, possuindo o carater preventivo, 

diferente do antigo Codigo de Menores. 

A protecao integral ha de ser entendida como aquela que abrange todas as 

necessidades de um ser humano para o pleno desenvolvimento de sua 

personalidade. As criangas a aos adolescentes devem ser prestadas a assistencia 

material, moral e juridica, de preferencia oferecida no seio da familia biologica, ou na 

falta dessa numa familia substituta. 

O velho Codigo de Menores nao garantia uma protecao verdadeira para as 

criancas e adolescentes, pois se apoiava na falsa ideia de que todos teriam as 

mesmas oportunidades socio-economicas, como se o caminho do crime fosse uma 

opcao, garantindo protecao apenas nas situagoes determinadas, conhecidas como 

'situagoes irregulares' 

Wilson Donizete Liberati (2000, p. 13) afirma que: 

O Codigo revogado nao passava de um Codigo Penal do 'Menor", 
disfarcado em sistema tutelar, suas medidas nao passavam de verdadeiras 
sancoes, ou seja, penas, disfarcadas em medidas de protecao. Nao 
relacionava nenhum direito, a nao ser aquele sobre a assistencia religiosa; 
nao trazia nenhuma medida de apoio a familia; tratava da situacao irregular 
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da crianca e do jovem, que, na realidade eram seres privados de seus 
direitos. 

Assim, o Codigo de Menores nao reconhecia a crianca e o adolescente como 

sujeitos, mas meros objetos de medidas judiciais. Com o advento do ECA os 

menores passaram a ser sujeitos de direitos. Esta nova visao baseou-se nos direitos 

peculiares e especiais das criancas e adolescentes, que, na condicao especial de 

pessoas em desenvolvimento, precisam de protecao diferenciada (ALVES, 2009, p. 

17). 

Conforme Jose de Farias Tavares (apud COLPANI, 2009, p. 14), enquanto o 

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

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

situacao juridica, rompendo definitivamente com a doutrina da situacao irregular, 

assegurando que cada brasileiro que nasce possa ter assegurado seu pleno 

desenvolvimento, mesmo que cometa um ato considerado ilicito. 

A Constituigao Federal em seu artigo 227 e o ECA em seus arts. 4° e 5° 

abragam a doutrina da protecao integral, quando determina e assegura os direitos 

fundamentals de todas as criancas e adolescentes, sem discriminacao de qualquer 

tipo, deixando de serem tratados como objeto de direito e passando a serem vistos 

como sujeitos de direito, possuindo assim prioridade absoluta. 

A nossa Carta Magna se contrapoe a teoria do "Direito tutelar do menor", 

adotado pelo revogado Codigo de Menores, que considerava criancas e 

adolescentes como objeto de medidas judiciais, as quais eram verdadeiras sangoes 

(penas) disfargadas em medidas de protecao. A Constituigao de 1988 aborda a 

questao do menor como prioridade absoluta, sendo a sua protegao, dever da familia, 

da sociedade e do Estado. Com a entrada em vigor do ECA, a populacao infanto-

juvenil deixa de ser objeto de medidas, para ser sujeito de direitos. 

Por sua vez, o Estatuto determina quern sao os responsaveis por garantir a 

protecao integral da crianca e do adolescente, quais sejam: a familia, a sociedade e 

o Estado. A nova doutrina da protecao integral recomenda que criancas e 

adolescentes sao sujeitos especiais de direito. A eles devem estar garantidos os 

direitos a vida, liberdade, saude, dignidade, convivencia familiar e comunitaria, 

respeito, educagao, cultura, esporte, lazer, profissionalizagao, protecao no trabalho, 
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dentre outros. A protecao desses direitos assegura aos seus titulares todas as 

facilidades para o desenvolvimento fisico, mental, social com dignidade. 

O ECA previu tambem, os mecanismos garantidores desses direitos, atraves 

de orgaos competentes, quais sejam: Vara da Infancia e Juventude, Ministerio 

Publico, Conselhos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente e os Conselhos Tutelares. 

Portanto, o ECA e uma legislacao de acordo com todas as diretrizes 

internacionais sobre os direitos das criancas e dos adolescentes, e se nao 

representa a solucao para todos os problemas que a infancia e a adolescencia 

brasileira encontram, certamente indica o caminho, atraves da Doutrina da Protecao 

Integral (COLPANI, 2009, p. 14). 

2.3 A necessidade de uma legislacao especial 

0 ECA teve sua criacao no dia 13 de julho de 1990 pela Lei n° 8.069, 

destinada especificamente para os menores de dezoito, contendo medidas 

administrativas destinadas a sua reeducacao e recuperacao. 

Este Estatuto foi criado pela necessidade da compreensao de uma Justiga 

especializada para os menores, diferenciada daquela empregada para adultos, em 

virtude de suas diferencas, pois as criangas e os adolescentes, como seres 

especiais, possuem a personalidade, o intelecto e o carater ainda em 

desenvolvimento, necessitando de protegao especializada e integral. A intencao do 

Estatuto e o de julgar as infragoes praticadas pelos adolescentes entre doze e 

dezoito anos. 

O Estatuto permitiu que o direito de menores sucumbisse ao direito da 

infancia e da juventude. A alternativa teve como embasamento o abandono da 

doutrina da situagao irregular em favor da doutrina da protecao integral, pois nao 

trata apenas dos menores de dezoito anos que se acham em circunstancia irregular, 

conforme definia o Codigo de Menores de 1979, mas sim da protecao integral a 

crianga e ao adolescente em geral. 0 ECA trocou o termo menor pelos termos 

crianga e adolescente, especificando assim a condigao de infancia e de 

adolescencia. 
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O ECA se aplica tanto a crianca como ao adolescente, considerando-se 

crianca a pessoa ate doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquele entre 

doze e dezoito anos de idade. Aqueles que se encontrarem nessa faixa etaria serao 

inimputaveis, nao sendo responsabilizado tal como os adultos por atos censuraveis 

ou juridicamente illcitos, pois, ao inves de sofrerem as penas previstas no Codigo 

Penal, os adolescentes sao alvos de medidas socioeducativas estabelecidas no 

Estatuto e as criancas sao aplicadas as medidas de protecao. 

Para o antigo Codigo de Menores o menor era a pessoa com menos de 

dezoito anos em situagao irregular, enquanto que para o ECA a crianga e o 

adolescente sao pessoas em desenvolvimento e com direitos especiais a serem 

garantidos, inovando ao abarcar toda crianca e adolescente em qualquer situagao 

jurfdica, rompendo decisivamente com a doutrina da situagao irregular, garantindo 

que cada brasileiro que nasce possa ter assegurado seu completo desenvolvimento, 

ainda que pratique um ato ilfcito. 

E atraves do Estatuto que o constituinte estabelece como obrigagao da 

familia, da sociedade e do Estado garantir, com irrestrita prioridade, os direitos da 

crianca e do adolescente. O Estatuto tern origem a partir da inteligencia doutrinaria 

de direitos humanos, tratando, sem discriminagao, de todas as criancas e 

adolescentes, adotando assim a doutrina da protecao integral. 

Para tanto, o Estatuto da Crianca e do Adolescente, tomando por base a 

nossa Carta Magna, conservou a imputabilidade penal aos dezoito anos, nao 

obstante tenha reduzido a responsabilidade do adolescente para doze anos 

completos o qual, se praticar algum ato infracional, sera punido por meio das 

medidas socioeducativas. 

Tambem veio a proteger, exceptionalmente, os menores na faixa etaria entre 

dezoito e vinte e um anos, assegurando-lhes todos os direitos fundamentals 

essenciais a pessoa humana, que deverao ser respeitados, prioritariamente nao so 

pela familia, pela sociedade, como tambem pelo Estado, sob pena de responderem 

pelos danos causados (MONTEIRO, 2009, p. 6). 

O ECA inovou quando estabeleceu a criagao dos Conselhos de Direitos e 

Tutelares, deflagragao da participagao do Poder Publico e da sociedade organizada 

na elaboragao de polfticas sociais, assegurando e concretizando plenamente o 

exercfcio da cidadania a todas as criancas e adolescentes. 
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A finalidade do ECA nao e so a punigao dos menores, mas, sobretudo, visa 

amparar criancas e adolescentes. Procura a recuperacao daquele que errou devido 

a diversos fatores sociais, ou ate mesmo por sua precocidade, objetivando sempre, 

reeduca-lo para que possa retornar a sociedade. 

O ECA, antes de tudo, procura estabelecer um sistema de preservagao da 

educagao, sem abandonar as exigencias de defesa social. Impondo a punigao pelo 

fato praticado atraves das medidas que se destinam essencialmente a impedir que o 

adolescente volte a delinquir. As medidas tern, por isso, um carater mais subjetivo 

que objetivo, mais educativo que repressive 

Portanto, o ECA e uma legislacao em conformidade com todas as diretrizes 

internacionais sobre os direitos das criancas e dos adolescentes, e mesmo que nao 

represente a solugao para todos os problemas que a infancia e a adolescencia 

brasileira encontram, certamente indica o caminho a ser seguido. 

Segundo Alves (2009, p. 19), a circunstancia de o menor de 18 anos nao 

responder por seus atos delituosos perante o Direito Penal, nao o faz irresponsavel, 

uma vez que existe uma norma especial para apuragao da infragao penal. 

Observa-se que tais menores respondem frente a legislacao especifica - ECA 

- pois sao imputaveis diante desta lei, respondendo pelos delitos que praticarem, 

ficando submetidos as medidas socioeducativas, que possuem natureza penal e 

apresentam, sobretudo, conteudo pedagogico. 

Adultos, criangas e adolescentes, sendo pessoas desiguais, nao podem ser 

tratadas de maneira igual. Assim sendo, atribui-se a necessidade de se fazer uma 

diferenciagao entre estes e aqueles. Por isso se justifica a aplicagao de uma 

legislacao especial, destinadas apenas as criancas e adolescentes, que sao 

pessoas ainda em formagao. Sendo assim, sao pessoas especiais, merecedoras de 

uma justiga especializada e diferenciada daquela aplicada aos adultos, levando em 

consideragao suas diferengas. 

2.4 Redugao da maioridade penal 

A maioria dos formadores de opiniao entende que o fundamento desta 

limitagao da maioridade penal, hoje no Brasil aos 18 anos, e simplesmente de 
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politica criminal, nao desenvolvendo uma analise crftica do que o adulto e do que e o 

jovem, para procurar justificar melhor a determinacao dessa idade. 

Partindo desse pressuposto, uma parcela de nossa sociedade cria coragem 

para debater, cada vez mais, a polemica da reducao da menoridade penal para os 

dezesseis anos, a volta do famoso criterio do discemimento, a eficacia das medidas 

socioeducativas previstas no Estatuto da Crianca e do Adolescente, tendo em vista o 

aumento da violencia praticada pelo menor, esquecendo-se da violencia que e 

praticada, pela propria sociedade, contra o mesmo. 

A problematica a respeito da reducao da maioridade penal devera retornar 

aos debates do Senado este ano de 2009. Isso porque esta pronto para votacao em 

Plenario o substitutive do senador Demostenes Torres (DEM-GO) a Proposta de 

Emenda a Constituigao 20/99, que englobou os textos de outras cinco PECs que 

tramitavam no Senado e tratavam do mesmo assunto (18/99, 90/03, 26/02, 03/01 e 

09/04). 

Este substitutivo determina que menores de dezoito e maiores de dezesseis 

anos so poderao ser penalmente imputaveis ou responsaveis se, a epoca em que 

cometeram a agao criminosa, apresentavam plena capacidade de entender o carater 

ilfcito do ato. Para isso, o juiz pedira um laudo tecnico de especialistas. Se 

condenados, esses jovens cumprirao pena em local distinto dos presos maiores de 

dezoito anos. 

Coma morte do menino Joao Helio, de 6 anos, arrastado por um carro depois 

de um assalto no Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre a reducao da 

maioridade penal no pais que teve a participacao de um adolescente de dezesseis 

anos. Devido este fato lamentavel, o debate sobre a reducao da maioridade penal 

ganhou forga no Senado em 2007. 

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

adolescente que chega as manchetes dos jornais e redes de televisao, ela ressurge, 

com nova intensidade, em parte gracas a sensagao de que esta convivendo com 

uma explosao da violencia praticada por menores de dezoito anos. 

Ante a serie de crimes cometidos por menores de dezoito anos, alguns 

parlamentares, como o senador Magno Malta (PR-ES), viram na reducao da 

maioridade penal uma especie de medida socioeducativa. Para isso, ele sempre 

ressaltou que os adolescentes infratores deveriam ficar separados dos adultos, em 

locais em que pudessem estudar ou desenvolver um oficio. 
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Por sua fez, senadora Patricia Saboya (PDT-CE), assegurou que a idade 

penal e protegida por clausula petrea da Constituicao - ou seja, esta entre os 

printipios que nao podem ser modificados pelos legisladores. Ela ressaltou que 

criancas e jovens sao negligenciados pela sociedade, submetidos a toda forma de 

crueldade e violencia, sem acesso aos direitos constitutionals basicos, como saude, 

alimentacao, educagao e lazer. 

A senadora ainda, em audiencia publica na Comissao de Direitos Humanos e 

Legislacao Participativa - CDHLP afirmou que nao pode condenar as criancas 

porque o Estado brasileiro nao cumpriu suas responsabilidades. A sociedade esta 

com razao quando quer tranquilidade, mas assegura que a reducao da maioridade 

nao e a solugao. 

Esse debate interessa a todos os tidadaos brasileiros, no entanto as 

manchetes dos jornais dao a sensacao de que os adolescentes praticam atualmente 

a maioria dos delitos violentos, se tornando os criminosos mais perigosos. 

Faz-se necessario investigar ate que ponto os fatos relacionados na mfdia 

sao verdadeiros, analisando-se todos os aspectos para que seja possfvel decidir 

com sensatez, uma vez que o envio de adolescentes para o sistema penitenciario e 

uma decisao bastante seria, trazendo enormes questionamentos, inclusive para o 

futuro do pais. 

Se os presidios sao reconhetidamente faculdades do crime, a colocacao dos 

adolescentes neles, em companhia dos criminosos adultos, teria como 

consequencia inevitavel a sua mais rapida integracao nas organizacoes criminosas. 

E preciso atacar as causas da violencia e nao o seu efeito. O que geram os 

crimes sao a miseria, o desemprego, e a instabilidade familiar. Estes sim devem ser 

combatidos. A reducao da maioridade penal nao e a solugao, pois a mudanga da lei 

nao ira mudar a realidade social. Necessario se toma a discussao das verdadeiras 

causas a serem atacadas (MONTEIRO, 2009, p. 9). 

Julio Fabbrini Mirabete {apud ALVES, 2009, p. 215) em valioso ensinamento 

diz: 

Ninguem pode negar que o jovem de 16 a 17 anos, de qualquer meio social, 
tern hoje amplo conhecimento do mundo e condicQes de discernimento 
sobre a ilicitude de seus atos. Entretanto, a reducao no limite de idade no 
direito penal comum representaria um retrocesso na politica penal e 
penitenciaria brasileira e criaria a promiscuidade dos jovens com 
delinquentes contumazes. O Estatuto da Crianca e do Adolescente preve\ 
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alias, instrumentos eficazes para impedir a pratica reiterada de atos ilicitos 
por pessoas com menos de 18 anos, sem os inconvenientes mencionados. 

Com relagao a garantia dos direitos fundamentais da crianca e do 

adolescente, a Lei 8.069/90 e inovadora e coloca o Brasil a frente de muitos outros 

paises. Esta propaga tratamento primario aos menores. No entanto, a nossa 

realidade social e muito diferente daquilo que nos garante o Estatuto. 

Na compreensao do Estatuto, os direitos basicos de criancas e adolescentes 

sao deveres da familia, da sociedade em geral e do Poder publico em especial. No 

entanto, a realidade brasileira e absolutamente oposta. Nossas criancas e 

adolescentes, principalmente os pertencentes as camadas mais pobres, vivem em 

condigoes desumanas sendo privados ate mesmo de suas necessidades basicas, 

como alimentacao, educagao, saude, moradia. Muitos, desde muito cedo, precisam 

trabalhar para sobreviver e vivem em condigoes subumanas. 

As criancas e os jovens sao ainda, vitimas da violencia, dos maus tratos e do 

abandono, como tambem das polfticas economicas concentradoras de renda, das 

polfticas sociais incompetentes, da exclusao social, do abandono familiar. Percebe-

se, pois, que a violencia destes adolescentes apenas reflete a propria violencia do 

meio em que vivem. 

Por sua vez, o Estado nao cumpre a sua fungao social, a crise economica e 

agravada a cada dia e cresce de forma acentuada, o numero de meninos de rua nas 

grandes cidades. Na busca pela sobrevivencia, as criangas e adolescentes sao 

obrigadas a cometem infragoes penais. 

Perante a grandeza das injustigas sociais, criancas e adolescentes 

necessitam de uma vida digna e humana. O Estado investe muito pouco na 

educagao, saude, cultura e lazer. O evidente abandono por parte do poder publico 

leva os menores a fazerem parte do mundo da marginalidade. 

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

baseado nas peculiaridades da infancia e da juventude e no interesse de dar 

maiores oportunidades para que aquelas pessoas que estao desenvolvendo sua 

personalidade venha, a corrigir seus erros, evitando a etemizarao de uma vida na 

criminalidade. 

Um dos argumentos de que se utilizam os defensores da redugao da idade 

penal e o de que os adolescentes menores de dezoito anos, sao usados por adultos 
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para realizarem ilfcitos penais, pois aqueles, dessa forma, nao sao 

responsabilizados penalmente. 

Diz Miguel Reale (apud TAVARES, 1999, p. 104), alegando a onda de 

violencia praticada por menores de dezoito anos: 

Tendo o agente ciencia de sua impunidade, esta dando justo motivo a 
imperiosa mudanca na idade limite da imputabilidade penal, que deve 
efetivamente comecar aos dezesseis anos, inclusive, devido a precocidade 
da consciencia delitual resultante dos acelerados processos de 
comunicacao que caracterizam nosso tempo. 

Nesse caso, deve observar que a reducao da imputabilidade penal nao 

resolvera o problema, pois o mandante do crime, no caso maior de dezoito anos, 

continuara atuando, recrutando outros jovens, pois, se os menores de dezoito anos 

sao instrumentos dos criminosos adultos, os menores de dezesseis anos tambem o 

serao, com maior probabilidade. 

Se ha impunidade, nessa situagao, tal impunidade estaria relacionada ao 

adulto e nao ao adolescente infrator, pois, para este, o ECA preve medidas 

socioeducativas. 

Outro argumento de que se vale a corrente a favor da reducao da idade penal 

diz respeito a questao do voto. Tais defensores da reducao da menoridade 

argumentam que se o jovem com dezesseis anos pode votar pode tambem ter sua 

liberdade limitada. Esquecem, entretanto, que a opgao pelo voto tern carater 

facultativo enquanto a sujeigao as medidas de natureza criminal teria carater 

obrigatorio. 

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

da maioridade nao e especificamente a redugao da idade penal, pois, reduzir ou nao 

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

triste realizada brasileira. 

2.5 Responsabilidade do Estado 

A responsabilidade do Estado constitui fator essencial para a recuperagao dos 
adolescentes infratores. O Estado foi criado para tornar possivel a convivencia 
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social, desde entao se vem substituindo a vontade individual por aquela que vise o 

bem estar da coletividade, que deve ser expressa pelo Estado. O problema surge 

quando o Estado comeca a agir emocionalmente. Nesses casos, o poder Estatal 

une-se a intolerancia individual, formando uma combinacao das mais perigosas. Foi 

assim com a Lei dos Crimes Hediondos. A ocorrencia de certos crimes despertou a 

ira de uma ala poderosa da sociedade e o Estado, cedendo as pressoes que sofreu, 

incorporou o sentimento de intolerancia das pessoas, compreensivel nos seres 

humanos, mas inaceitavel nas leis. Com isso o ECA nao foi suficiente e eficaz para 

diminuir ou cessar os crimes hediondos, pelo contrario, continuam a assustar a 

populacao, estando hoje absolutamente em uso frequente em nossos jornais e 

revistas. 

Entretanto, sob o aspecto social, falta ao Estado e a sociedade tomar 

consciencia de que a questao esta em combater as causas da marginalizacao e da 

criminalidade infanto-juvenil e nao os seus efeitos, uma vez que estes, sem 

solucionar aquelas, persistirao. 

O Estado deve cumprir o preceito do art. 227 da Constituicao Federal que 

reza o seguinte: 
E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianca e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 
alimentacdo, a educacao, ao lazer, a profissionalizaeao, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de neglig§ncia, discriminacSo, 
explorac§o, violencia, crueldade e opressao. 

Sob o aspecto jurfdico-penal, o problema esta em tornar eficaz o Estatuto da 

Crianca e do Adolescente, atraves de uma acao contundente do Estado, 

aparelhando-se para, enfim, apos seis anos, recebe-lo e entender o seu carater 

pedagogico como unica forma de ressocializar e re-educar o jovem infrator. Cabe ao 

Estado voltar-se para o problema e tornar pleno o cumprimento da medida 

socioeducativa, com a destinacao de verbas suficientes para tal, e a sociedade 

cobrar esta acao, pois e a inertia estatal que gera a crenca no menor que ele e 

impune, por estar sob a guarida do ECA e nao sujeito ao Codigo Penal. Vimos que 

isto nao e verfdico. 

Agindo assim, o Estatuto nao provoca a impunidade, mas sim a falta de acao 

do Estado. Ao contrario, e uma legislacao moderna, que se afina com as tendencias 

intemacionais, nao so de protecao ao menor, mas de sua repressao quando o 
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mesmo se tornar infrator, observando as garantias constitucionais e o devido 
processo legal. 

O comportamento do adolescente, quando coberta de ilicitude, repercute 

obrigatoriamente no contexto social em que vive principalmente nos grandes centros 

urbanos, nao so pelas dificuldades de sobrevivencia, como tambem pela ausencia 

do Estado nas areas de educagao, saude, habitagao e assistencia social. 

2.6 0 papel da sociedade 

Ao verificar o tipo de abordagem dos policiais pelas ruas e delegacias, o 

descaso do proprio cidadao comum para a crianca e com o adolescente, a ideia 

advogada por muitos da diminuicao do limite da imputabilidade penal de dezoito 

para dezesseis anos, podem ser encaradas como formas adotadas pela sociedade 

em individualisticamente defender a sua vida e, sobretudo, o seu patrimonii 

Esquece-se que foi justamente um modelo de sociedade pautado num esquema 

economico centralizador, que gerou este quadro de miserabilidade social, no qual a 

crianca e o adolescente, como tambem, os idosos, sao os que mais sofrem. 

Dessa forma, criancas a adolescentes, dentro do processo social, sao muito 

mais vitimas da exploracao do que reus no cometimento de delitos, sao o resultado 

de um processo historico de acumulacao capitalista, no qual assegurou-se a 

concentragao do capital e dos bens de produgao para alguns poucos, resultando 

numa solidificagao da desigualdade. 

O certo e que a sociedade cobra muito pouco do poder Publico, esperando 

solugoes imediatas, como por exemplo, esta da reducao da maioridade penal, 

achando que com isso resolvera o problema da criminalidade no pais. 

Sao muito poucos os segmentos da sociedade que questionam as causas do 

aumento da criminalidade infanto-juvenil, sobretudo entre os mais abastados. 

Por outro lado, a imprensa, so divulga o que e relevante no momento, 

formando opinioes falsas sobre a questao, sobretudo no que diz respeito a falsa 

ideia de que o Estatuto da Crianca e Adolescente e um meio de protecao ao menor, 

sem criar deveres para o mesmo e sem dotar-se de medidas para coibir o 
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comportamento infrator. Assim, criticam que esta legislacao protege o menor, mas, 

todavia, embarcam no sofisma de que a mesma nao protege a sociedade. 

E imprescindivel, pois, conscientizar a sociedade do seu verdadeiro papel 

que, sem duvida alguma, nao e o de ser expectadora de um futuro sem esperancas 

para o jovem carente e abandonado; mas sim de participar ativamente, procurando 

salvar o menor das ruas e cobrando atitudes estatais, pois, o infrator de hoje, sem 

uma acao estruturada do Estado, sera, fatalmente, o criminoso de amanha e quern 

saira prejudicada ao final sera, com certeza, a propria sociedade. 

2.7 Adolescente infrator e a relacao familiar 

Como preceitua o art. 19 do ECA, in verbis: 

Toda crianca ou adolescente tern direito a ser criado e educado no seio da 
sua familia e, excepcionalmente, em familia substituta, assegurada a 
convivencia familiar e comunitaria, em ambiente livre da presenca de 
pessoas dependentes de substantias entorpecentes. 

Geralmente o que vemos na pratica, e que nem sempre tais suposicoes sao 

efetivadas, considerando o elevado indice de menores largados a propria sorte, 

privados da convivencia familiar, habitando viadutos. Nao apenas vivendo na 

presenca de pessoas dependentes de entorpecentes, mas tambem fazendo parte 

como usuarios. As condicoes as quais esses menores sao submetidos acabam por 

conduzi-los ao mundo do crime reduzindo o direito a todas as oportunidades e 

facilidades, bem como a faculdade do desenvolvimento fisico, mental, moral, 

espiritual e social, em condicoes de liberdade e dignidade. 

Sabemos que nem todos os menores que se encontram em conflito com alei 

vivem nas condicoes acima descritas, alguns ate gozam de facilidades fmanceiras e 

boa convivencia familiar. As afinidades familiares exercem um papel fundamental na 

formacao da personalidade humana, portanto, desfrutar do direito de convivencia 

familiar significa estar apoiado por relacoes saudaveis. 

A familia e considerada como um dos fatores sociais de prevencao do 

abandono e da delinquencia. A sua falta perturba a formacao da personalidade do 



42 

menor, comprometendo-lhe toda a vida future, nao so quanto ao perigo imediato, 

como nos casos de mortalidade infantil, quanto nos casos de patologia social. 

E a partir do momento da interacao com a sociedade que o menor busca uma 

segunda e grande oportunidade de assimilar condicoes construtivas ou destrutivas 

no desenvolvimento da estrutura de sua personalidade, pois busca fora, novos 

modelos identificatorios. Desse modo, diante dessa fraqueza as influencias 

provenientes do meio social, longe da familia, procuram novos ares a fim de 

incorporar a sua realidade pessoal. 

Com relacao a famflia, Vianna (2004, p. 226) nos ensina que: 

O prolongamento da infancia, determinando uma situacao de desamparo e 
imaturidade, faz com que o papel dos pais, como dos parentes, 
alimentando, protegendo e educando a nova geracao, seja da mais alta 
importancia para a sociedade, pois, o necessario equipamento da crianca e 
adquirido atraves de um longo processo de treinamento artificial e 
adaptac3o. A familia tern sido o principal desse processo. 

Este processo de integracao do ser humano com universo social, passa 

primeiramente pela familia, onde a crianca cria um vinculo de interacao, quando 

aprende a conviver, crescer e introduzir valores que mais tarde vao refletir na sua 

adaptacao ao meio ambiente, ou seja, quando erguera a base para a exploracao do 

mundo a sua volta. O atributo do relacionamento familiar podera influenciar 

emocionalmente na formacao da personalidade do individuo. Para tanto, entende-se 

que o estudo da delinquencia juvenil, deve obrigatoriamente atingir o patamar de 

quern seja o infrator, sua interacao com a sociedade e o ambiente que o socializa ou 

o exclui. 



CAPiTULO 3 APLICABILIDADE E EFICACIA DAS MEDIDAS DE PROTEQAO E 
SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANQA E DO 
ADOLESCENTE 

A presente abordagem visa tecer alguns comentarios a respeito das medidas 

protetivas e socioeducativas previstas no estatuto da crianca e do adolescente. 

O ECA esta dividido em duas partes: a parte geral e a parte especial. A parte 

geral trata dos principios norteadores, como o da protecao integral da crianca e do 

adolescente, dos direitos fundamentals e da prevencao. Ja a segunda parte, que e 

mais especifica, inclui as polfticas de atendimento, as medidas de protecao, as 

medidas pertinentes aos pais e responsaveis, a pratica de ato infracional, as 

medidas socioeducativas, o conselho tutelar, dentre outros. 

As medidas socioeducativas aplicadas como reprimenda aos atos infracionais 

praticados por adolescente infrator tern por finalidade a sua reeducacao e 

reintegracao a sociedade. Tern, portanto, a finalidade de corrigir o adolescente 

infrator, sendo pressuposto para a sua aplicacao a pratica de ato infracional, mas so 

pode ser aplicada ao adolescente, pois as criancas sao aplicadas as medidas 

especfficas de protecao. 

As medidas socioeducativas aplicaveis ao adolescente, no caso de pratica de 

ato infracional, estao previstas no artigo 112 do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente e sao as seguintes: advertencia; obrigacao de reparar o dano; 

prestacao de servico a comunidade; liberdade assistida; insercao em regime de 

semiliberdade; internacao em estabelecimento educational e qualquer uma das 

previstas no artigo 101, incisos I a VI, do ECA. 

Ao aplicar as medidas socioeducativas, o Juiz da Infancia e da Juventude, se 

baseara nos fatores: a capacidade do infrator em cumpri-la, as circunstancias do fato 

e a gravidade da infracao. 

E partindo desse pressuposto que no item posterior serao analisadas todas as 

particularidades das medidas protetivas aplicadas as criancas, bem como as 

medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes. 
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3.1 Das medidas de protecao 

O art. 2° do Estatuto da Crianca e do Adolescente dispoe, in verbis: 

Art. 2°. Considera-se crianca, para os efeitos desta Lei, a pessoa ate doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 
Paragrafo unico. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Este artigo diferencia a situagao da crianca e do adolescente. Para os efeitos 

da Lei 8.069/90, crianga e a pessoa ate 12 anos e adolescente e aquela entre 12 e 

os 18 anos de idade. Do citado art. 2° veriflca-se que, excepcionalmente e nos casos 

expressos em lei, aplica-se tambem o Estatuto aos individuos entre 18 e 21 anos. 

Esta diferenciagao e de suma importancia, principalmente no que relaciona a 

pratica de atos descritos como delitos ou contravengoes pela lei penal. 

Sobre as medidas de protecao, que podem ser aplicadas tanto a crianca 

como ao adolescente, dispoe o ECA "in verbis": 

Art. 98. As medidas de protecao a crianca e ao adolescente sSo aplicaveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameacados ou 
violados: 
I - por acSo ou omissSo da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissSo ou abuso dos pais ou respons£vel; 
III - em raz3o de sua conduta. 

As medidas de protecao serao aplicadas pelo Conselho Tutelar ou pela 

autoridade judiciaria. 

Segundo Alves (2009, p. 29), as medidas de protecao as criangas e 

adolescentes sao genericas e especificas. As genericas sao as previstas no art. 98, 

e visam proteger o menor. As especificas estao previstas no art. 101, e sao 

determinadas pela autoridade competente. As medidas podem ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente, como tambem podem ser substituidas, tendo sempre em vista 

o interesse do menor. 

O inciso I do art. 98 engloba uma serie de situacoes sucedidas de falhas da 

sociedade e do Estado. Hoje, por forga do preceito constitutional do art. 227, nao 

somente a familia, mas o estado e a sociedade devem assegurar a crianca e ao 
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adolescente todos os direitos que Ihe sao concernentes, a partir do direito a vida 

com o objetivo de poder crescer e se desenvolver plenamente. 

O inciso II, reporta ao dever de exigir dos pais ou responsaveis, por forca dos 

direitos inerentes do poder familiar, no que se refere ao sustento, guarda e educagao 

dos filhos menores (art. 22 do ECA), bem como quanto a obrigagao de matricular os 

filhos na rede regular de ensino(art. 55 do ECA). 

Tais medidas devem ser aplicadas, quando esses direitos forem ameagados 

ou violados. E dever da familia, da sociedade e do poder publico assegurar-lhes 

seus direitos basicos. A lesao ou a ameaga de lesao a eles, provocada por omissao 

destas instituigoes, faz com que se Ihes aplique tais medidas. 

Ja o inciso III diz respeito ao desvio de conduta dos menores em virtude de 

grave inadequagao familiar ou comunitaria, como por exemplo, a pratica de 

prostituigao. Para tanto toda acao que nao for relacionada como crime ou 

contravengao penal, mas fira os bons costumes pode aqui ser enquadrada. A 

aplicagao de medidas de protecao nao se exige como pressuposto a pratica de ato 

infracional, mas qualquer das hipoteses supra. 

Essas medidas de protecao devem sempre procurar os fins sociais a que se 

destinam. Possuem conteudo exclusivamente pedagogico, visando ao fortalecimento 

dos vfnculos familiares e comunitarios. Sao destinadas a almejar seus objetivos 

pedagogicos, respeitando as condicoes peculiares de pessoas em desenvolvimento 

que sao criancas e adolescentes. 

3.2. Das medidas especificas de protegao 

Nada impede que se aplique mais do que uma medida ao menor, pois, a 

aplicagao das mesmas tern a finalidade de resolver o problema da crianga ou do 

adolescente. Assim sendo, sao compativeis entre si, por exemplo, o 

encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de responsabilidade, 

com a orientagao, apoio e acompanhamento temporaries (art. 101, I e II do ECA). 

Vale salientar que toda e qualquer medida deve ser aplicada com o objetivo 

de proporcionar ao menor um desenvolvimento sadio e adequado, com a 

possibilidade de fazer progredir a sua personalidade. 
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As medidas especificas de protecao previstas no art. 101 do ECA sao 

aplicadas tanto as criancas como aos adolescentes, ja as medidas socioeducativas 

previstas no art. 112 do ECA somente poderao ser aplicadas ao adolescente. 

O ECA enumera as medidas especfficas de protecao, aplicaveis as criancas 

que vierem a praticar ato infracional, dispondo in verbis: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipoteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente podera determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientacao, apoio e acompanhamento temporarios; 
III - matricula e frequencia obrigatoria em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclus5o em programa comunitario ou oficial de auxilio a familia, a 
crianca e ao adolescente; 
V - requisicSo de tratamento medico, psicologico ou psiquiatrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - incluscio em programa oficial ou comunitario de auxilio, orientacao e 
tratamento a alco6latras e toxic6manos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocacao em familia substituta. 
Paragrafo unico. O abrigo e medida provisoria e exceptional, utilizavel como 
forma de transicao para a colocac2o em familia substituta, n§o implicando 
privacao de liberdade. 

A primeira medida e a reintegragao familiar, encaminhamento aos pais ou 

responsavel mediante termo de responsabilidade (inc. I). 

Esta permite que o menor permaneca junto a sua familia, em seu meio 

natural, desde que este nao seja prejudicial a sua educacao e ao desenvolvimento 

de sua personalidade. 

O inc. II trata da orientacao, apoio e acompanhamento temporarios. Diz 

respeito ao adolescente que age em descordo com os bons costumes e no caso de 

crianca, a que comete ato infracional. 

O inc. Ill trata da matricula e frequencia obrigatoria em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental. Esta medida e de fundamental importancia, pois a escola e 

um dos meios de socializacao. Uma das funcoes da escola e formar e preparar a 

crianca para o future A obrigatoriedade do ensino fundamental e um dos principios 

do sistema de protecao integral, imprescindivel ao desenvolvimento da crianca e do 

adolescente. 

O inciso IV, aborda a Inclusao em programa comunitario ou oficial de auxilio a 

familia, a crianca e ao adolescente. Muitas vezes, torna-se necessario um programa 
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dirigido a famflia, pois estas, assim como nossas criancas, necessitam de amparo e 

orientacao. 

Trata-se o programa comunitario de instrumento eficaz da comunidade, 

atraves do qual, efetiva-se a participacao ativa da sociedade com o Estado, na 

execucao da polftica social de amparo a infancia e a adolescencia. 

O inciso V aponta a requisicao de tratamento medico, psicologico ou 

psiquiatrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Na aplicacao desta medida, o 

orgao responsavel tera que se certificar da eficacia da mesma e das condigoes do 

servigo a ser prestado, a fim de garantir-se o exito da medida. 

Ja o inciso VI trata da Inclusao em programa comunitario ou oficial de auxilio, 

orientagao e tratamento a alcoolatras e toxicomanos. 

O inciso VII aborda a colocagao da crianca em abrigo. O abrigo e medida 

provisoria e excepcional, nao implicando privagao de liberdade. Trata-se de medida 

inconveniente e contra-indicada para a formacao da personalidade de pessoas em 

desenvolvimento. 

Para tanto, e uma medida necessaria, pois tern por escopo, preparar a 

crianca para ser reintegrada em sua propria familia, ou em familia substituta. No 

abrigo, a crianca devera permanecer o menor tempo possivel, apenas o suficiente 

para serem conduzidas, ou para que se torne possivel, a devida aplicacao das 

medidas. 

Por fim, o inciso VIII trata da colocagao em familia substituta. A crianca 

devera permanecer junto a sua familia natural, desde que esta nao seja prejudicial a 

sua educagao e ao desenvolvimento de sua personalidade. Quando se determina a 

colocagao do menor em familia substituta, e porque a sua propria familia nao tinha 

condicoes de mante-lo e orienta-lo. 

3.3. Das medidas socioeducativas 

De acordo com Liberati (2000, p. 82): 

As medidas socio educativas sao aquelas atividades impostas aos 
adolescentes quando considerados autores de ato infracional. Destinam-se 
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elas a formacao do tratamento tutelar empreendido a fim de reestruturar o 
adolescente para atingir a normalidade da integracao social. 
Os metodos para o tratamento e orientacSo tutelares s3o pedagbgicos, 
sociais, psicologicos e psiquiatricos, visando, sobretudo, a integracao da 
crianca e do adolescente em sua propria familia e na comunidade local. 

A medida socioeducativa tern por proposito corrigir o adolescente infrator, 

sendo pressuposto para a sua aplicacao a pratica de ato infracional. So pode ser 

aplicada ao adolescente; as criancas sao aplicadas as medidas especfficas de 

protecao, analisadas no item anterior. 

Para Colpani (2009, p. 23) as medidas socioeducativas devem ser aplicadas 

de acordo com as caracteristicas da infracao, circunstancias familiares e a 

disponibilidade de programas especificos para o atendimento do adolescente 

infrator, garantindo-se a reeducacao e a ressocializacao, bem como, tendo-se por 

base o Princfpio da Imediatidade, ou seja, logo apos a pratica do ato infracional, 

conforme adverte Mario Volpi (1999, p. 42): 

A aplicacao de medidas socioeducativas nao pode acontecer isolada do 
contexto social, politico e economico em que esta envolvido o adolescente. 
Antes de tudo e preciso que o Estado organize politicas publicas infanto-
juvenis. Somente com os direitos a convivencia familiar e comunitaria, a 
saude, a educacSo, a cultura, esporte e lazer, e demais direitos 
universalizados, sera possivel diminuir significativamente a pratica de atos 
infracionais cometidos por adolescentes. 

A aspiracao da sociedade em relagao a reducao da maioridade penal para os 

menores de dezoito anos surge da duvidosa sensacao de que nada Ihes acontece, 

quando estes cometem infracoes penais. Muitas pessoas acreditam que nao ha 

punicao para os menores de dezoito anos que praticam crimes. No entanto, essa 

ideia generalizada de que ha impunidade e um mito, pois o Estatuto preve 

penalidades para tais infratores. 

Mesmo os menores de dezoito anos sendo considerados inimputaveis, a 

atitude do legislador nao foi de paternalismo, pois nao se permite que estes fiquem 

impunes ao cometerem atos infracionais. 

0 Estatuto permite a punicao do adolescente infrator a partir dos 12 anos, 

idade esta muito inferior aos dezesseis anos defendidos por alguns para fins de 

imputabilidade penal. Porem, o faz de forma responsavel, seguindo os caminhos de 
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uma lei antes de tudo pedagogica, que tern como objetivo a protecao integral da 

crianca e do adolescente e nao apenas sua irresponsavel punicao. 

Nao sera alterando no Estatuto que o envolvimento dos menores em atos 

infracionais ira diminuir. Nao se soluciona nenhum problema social, economico ou 

juridico, com a simples mudanca de leis. E indispensavel a edificacao do sistema de 

proteccio integral, que considere criancas e adolescentes prioridades absolutas da 

nacao. 

O ECA nao procura simplesmente punir menores, mas antes de tudo, 

amparar criancas e adolescentes. Busca-se a recuperacao daquele que errou levado 

por inumeros fatores sociais, ou ate mesmo por sua precocidade, objetivando 

sempre, reintegra-lo a sociedade. O adolescente recebe como resposta a sua 

conduta infracional medidas de carater socioeducativo, que podem ser cumuladas 

com as medidas protetivas especificas do art. 101. 

A intencao do ECA, antes de tudo e de educar o adolescente, permitindo-o 

um convivio social, sem que para isso, seja ele privado de sua liberdade. A carencia 

de liberdade no estatuto, so se aplica em casos extremos, e por tempo maximo 

determinado. Neste caso, as atividades realizadas na instituigao, nao visam afastar o 

adolescente do convivio social, mas sim, tornar favoravel um tratamento que o faga 

adquirir um maior conhecimento e educagao, tornando-o apto para voltar a viver em 

sociedade. 

Ao aplicar as medidas socioeducativas, o Juiz da Infancia e da Juventude, 

nao se baseara apenas nas circunstancias e na gravidade do delito, mas sobretudo, 

nas condigoes pessoais do adolescente, sua personalidade, suas referencias 

familiares e sociais, como tambem na sua capacidade de cumpri-la. 

O art. 112 preve as medidas socioeducativas aplicaveis ao adolescente, no 

caso de pratica de ato infracional, dispondo in verbis: 

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

A aplicacao de medidas diversas, das previstas no artigo, nao sera permitida, 

pois o mesmo nao e exemplificativo, mas sim, taxativo. 

Tais medidas serao aplicadas pelo juiz da infancia e juventude. Em caso de 

aplicacao ou nao, podera haver recurso para a instancia superior (art. 198 do ECA). 

Porem, antes de determinar a remessa dos autos a instancia superior, o juiz podera, 

atraves de despacho fundamentado, manter ou reformar a decisao. 

3.3.1. Advertencia: 

A primeira medida aplicada ao menor que pratica ato infracional e a 

advertencia, prevista no art. 115 do ECA. Esta consiste numa conversa do mesmo 

com a autoridade competente, na presenca dos pais ou responsavel a quern o 

menor sera entregue. Tern sentido essencialmente educativo. Desta conversa, 

resultara um termo de advertencia, no qual estarao contidos os deveres do menor e 

as obrigacoes do pai ou responsavel, objetivando a sua recuperacao, sendo-lhe 

permitido permanecer em seu meio natural. 

Nesse mesmo sentido Nogueira (1999, p. 172): 

A advertencia devera ser a medida de maior aplicacao, ja que se destina 
aos adolescentes primarios. Concorrentemente com a advertencia dos pais 
ou responsavel que deverao elar pelas atividades dos filhos, ja que poderao 
ser tambem responsabilizados pela reparacao de possiveis danos. 

Trata-se, portanto, de uma medida branda, que visa principalmente 

repreender aqueles que, por impulsos proprios da adolescencia cometeram algum 

ato infracional. 

Esta medida indica a prioridade do carater educativo ao punitivo. Nao 

depende de prova de materialidade e de autoria para ser imposta. Para as demais 

medidas e essencial a prova tanto da materialidade como da autoria, nao sendo 

suficientes meros indicios. Como e aplicada na pratica de atos infracionais 

considerados leves, o procedimento para a sua aplicacao nao necessita de 
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contraditorio, bastando que seja elaborado o boletim de ocorrencia pela autoridade 

policial que tomou conhecimento do fato. 

Dependendo da gravidade do ato praticado, outras medidas serao aplicadas, 

as quais exigirao um procedimento mais formal, com a garantia do contraditorio. A 

advertencia deve ser aplicada tambem, aos adolescentes primaries ou aqueles que 

cometem "ato infracional caracterizado pelo excesso proprio dos impulsos da 

juventude" (LIBERATI, 2000, p. 85). 

3.3.2. Obrigacao de reparar o dano: 

O ECA em seu art. 116 preve a obrigacao de reparar o dano, quando o ato 

infracional praticado pelo adolescente, tenha reflexos patrimoniais. Neste caso, sera 

obrigado a restituir a coisa subtraida. Se nao for possivel a restituigao. Podera 

compensar o prejufzo atraves de ressarcimento ou outra alternativa compensatoria. 

Nao se deve esquecer que os pais ou tutores sao responsaveis pela 

reparacao do civil nos termos do art. 932, I e II do Codigo Civil. A medida deve ser 

determinada em procedimento contraditorio, assegurado ao adolescente o principio 

constitucional da ampla defesa. Tern esta, finalidade essencialmente educativa, 

despertando o senso de responsabilidade do menor em face daquilo que nao Ihe 

pertence. Se por algum motivo, o adolescente, seus pais ou responsavel, nao 

puderem cumprir a obrigacao de reparar o dano, tal medida sera substituida por 

outra adequada, ao arbltrio do Juiz. 

A respeito dessa medida, Elias (2008, p. 125), ensina que: 

Ninguem pode ser defraudado em seu patrimonio sem motivo. O 
enriquecimento ilicito e contrario a todas as normas de direito. A 
propriedade e um direito garantido pela ConstituicSo no art. 5°, XXII. Assim 
sendo, qualquer ato ilicito que cause prejuizos deve levar ao ressarcimento 
da vitima. 

Em caso de furto, roubo, sempre que possivel, o objeto da infracao deve ser 

restitufdo. Mas, se o ato infracional causou algum dano, e natural que haja uma 

compensacao em dinheiro. Se o adolescente nao possuir bens o Juiz da Infancia e 

da Juventude podera aplicar outra medida. 
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3.3.3. Prestacao de servicos a comunidade: 

Elencada no art. 117 do ECA, e a medida socioeducativa que consiste na 

execugao de tarefas gratuitas de interesse geral, por periodo que nao exceda a seis 

meses, perante entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congeneres, bem como em programas comunitarios e 

governamentais. Nada impede, contudo que, tendo o adolescente praticado outra 

acao no periodo, possa sofrer medida identica, que devera se cumprida em seguida 

a primeira. 

Serao atribuidas tarefas aos menores, conforme suas aptidoes, as quais 

devem ser cumpridas durante Jornada maxima de oito horas semanais, aos sabados, 

domingos e feriados ou em dias uteis, de forma que nao prejudique a frequencia 

escolar ou a Jornada normal de trabalho. 

Esta medida tern ampla acepcao educativa e social. Caracteriza-se como uma 

alternativa a medida de internagao e permite que o adolescente a cumpra junto a 

sua familia e no seio da sociedade. Deve-se levar em conta a aptidao do 

adolescente, considerando-se tambem a gravidade do ato praticado. O seu 

cumprimento devera ser fiscalizado pela autoridade judiciaria, pelo Ministerio Publico 

e tambem pela comunidade. A sua imposigao, sem a devida fiscalizagao, 

transforma-a em medida sem qualquer resultado. 

Vejamos a posicao do advogado Augusto Cesar da Luz Cavalcante {apud, 

ALVES, 2009, p. 34): 

Inserida num contexto comunitario abrangente (entidades assistenciais, 
hospitais, escolas, programas comunitarios, governamentais etc.), a medida 
possibilita o alargamento da pr6pria visSo do bem publico e do valor da 
relacSo comunrtaria, cujo contexto deve estar inserido numa verdadeira 
praxis, onde os valores de dignidade, cidadania, trabalho, escola, relacHo 
comunitaria e justica social n§o para alguns, mas para todos, sejam 
cultivados durante sua aplicacao. 

0 grande alcance desta medida e exatamente constituir-se em alternativa a 

internagao, sendo que esta so deve ser aplicada em carater excepcional, nao 

havendo outra medida mais adequada. Trata-se ainda, de medida de facil controle, 

pois sua fiscalizagao sera efetuada com o concurso da propria entidade beneficiada. 
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3.3.4. Liberdade assistida: 

Esta medida encontra-se amparada pelos arts. 118 e 119 do ECA, e e de 

grande importancia porque possibilita ao adolescente o seu cumprimento em 

liberdade junto a familia, porem sob o controle sistematico do Juizado e da 

comunidade. 

Normalmente se aplica a liberdade assistida a menores reincidentes em 

infracoes penais leves, como pequenos furtos, agressoes leves ou porte de 

entorpecentes para uso proprio. 

Segundo Elias (2008, p. 128) das medidas mais rigorosas, a liberdade 

assistida e, a melhor, e podera ser aplicada mantendo o adolescente junto com a 

familia, podendo se recuperar, recebendo ajuda externa que Ihe for necessaria. 

O adolescente sera acompanhamento por um orientador designado pelo juiz, 

a quern cabera realizar atividades que visem a reintegracao do adolescente a 

sociedade. 0 prazo minimo e de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou 

mesmo substituida por outra medida mais conveniente. Nao admite a fixacao de 

prazo maximo, devendo ser aplicada enquanto houver necessidade. 

Na aplicacao desta medida, faz-se necessario dar ao adolescente assistencia 

em varios aspectos, como psicoterapia de suporte e orientacao pedagogica, 

encaminhando ao trabalho, profissionalizacao, saude, lazer etc. 

A respeito da liberdade assistida Tavares (1999, p. 115) diz que: 

A duracao de cumprimento da medida 6 limitada a um semestre no maximo, 
prorrogavel de comum acordo com a pessoa responsavel pela orientacao 
do adolescente, o Defensor deste e o Promoter da Infancia e da juventude, 
por decisao do juiz competente; ou a substituicao de medida no interesse do 
adolescente, podera ser dada da mesma forma. 

3.3.5. Insergao no regime de semiliberdade: 

Esta medida socioeducativa possibilita aos adolescentes infratores 

trabalharem e estudarem durante o dia e a noite sao recolhidos a uma entidade 

especializada. 

i 
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0 ECA em seu art. 120 preve dois tipos de semi liberdade: o primeiro que e 

determinado desde o initio pela autoridade judiciaria, respeitados os principios do 

devido processo legal; e o segundo que representa a transicao para o meio aberto, a 

progressao de regime do internato para a semiliberdade. 

Mesmo que o adolescente tenha cometido uma infragao grave, se nao for 

considerado perigoso, basta a semiliberdade para a sua reintegragao a familia e a 

sociedade, pois, a protecao integral que Ihes deve ser dada sempre que possivel, 

sera na familia, seja ela biologica ou substituta. 

Segundo Alves (2009, p. 36) esta medida e realizada, em grande parte, em 

meio aberto, o que possibilita a realizacao de atividades externas, independente de 

autorizagao judicial. A aplicacao desta medida deve ser acompanhada de 

escolarizagao e profissionalizacao obrigatorias, pois ao contrario a mesma nao teria 

finalidade. 

Conforme o § 2° do art. 120 do ECA, nao ha prazo determinado, sugerindo no 

que couber as disposicoes referentes a internagao, atentando-se ao que diz o § 2° 

do art. 121, com relagao a reavaliagao da medida a cada seis meses. 

Para Nogueira (1999, p. 169): 

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

A aplicagao de tal medida pressupoe a existencia de casas especializadas 

para o recebimento desses adolescentes. Entretanto, o que se verifica e que os 

orgaos governamentais nao se interessam pela devida aplicacao da medida supra, 

quer seja pela falta de recursos, quer seja por falta de programas politicos 

especificos para essa area. 

Muitas de nossas leis nao tern possibilidade de serem cumpridas e 

transformam-se em letra morta. Deve-se ressaltar ainda, o relevante papel que tern a 

comunidade, na medida em que cobra do Estado a correta aplicacao das leis. No 

entanto, nada tera sucesso se nao houver verbas e recursos publicos, 

imprescindiveis a realizacao de qualquer programa assistencial. 
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3.3.6. Internagao em estabelecimento educacional 

Prevista no art. 121 e s. do ECA, a internagao e a mais grave das medidas 

socioeducativas, por privar o adolescente de sua liberdade, devendo ser imposta 

somente em casos de extrema necessidade. 

Quando um menor comete uma infragao mais grave, ou e reincidente, devera 

ser feito um estudo minucioso, por uma equipe multiprofissional, e dependendo das 

circunstancias decidirem pela internagao do adolescente. 

Tal medida nao deve ser cumprida por longo tempo, devendo ser reavaliada 

periodicamente. Deve ainda, ser cumprida em estabelecimento exclusivo para 

adolescentes, que adote o regime fechado. Porem, existem excegoes: o adolescente 

podera realizar atividades externas, a criterio da equipe tecnica; depois de cumprido 

o prazo maximo de tres anos, o adolescente devera ser liberado ou colocado em 

regime de semiliberdade ou liberdade assistida. Quando o menor completa vinte e 

um anos, havera sua liberagao compulsoria. 

Para Roberto Alves (2005, p. 93): 

Os objetivos fundamentals da internagao devem ser o de prevencao para 
que nSo se instate definitivamente a inadaptacao; e o de reestruturacao da 
personalidade do adolescente, para alcancar um adequado grau de 
maturidade pessoal que permita a vida em sociedade atraves de atividades 
educativas, laborais e de lazer. 

O periodo maximo de internagao, em nenhuma hipotese, podera ultrapassar a 

tres anos. Como advertem Cury, Garrido e Margura {apud, ELIAS, 2008, p. 133), 

"computa-se no prazo maximo de internagao o tempo de internagao provisoria" (arts. 

108 a 183)". Como tambem em nenhum caso havera incomunicabilidade para o 

adolescente que ficar internado. A internagao nao pode ser aplicada por prazo 

determinado e sua manutencao deve ser reavaliada a cada seis meses. Esta medida 

visa a corregao e o seu tempo variara conforme o caso. No entanto, no caso da 

internagao provisoria, o prazo maximo para a conclusao do procedimento instaurado 

contra adolescente, que pratique ato infracional grave ou revele periculosidade sera 

de 45 dias. Este prazo e improrrogavel. 
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0 menorista Nogueira (1999, p. 173) preleciona: 

Ordenar o intemamento do menor ou do maior seja atraves de uma 
pseudomedida psicopedag6gica ou de uma pena, sem que esteja 
consciente de sua decisao, apenas porque a Lei assim o determina e 
afrontar a propria raz§o juridica e mais do que isto mostrar a sociedade que 
apenas ocupa aquela cadeira da Justica como executor automate de 
normas nSo compreendidas, n§o estudadas e nao aplicadas cientificamente 

0 Ministerio Publico sera sempre ouvido, devendo-se, portanto, observar que 

a desinternacao so podera ser autorizada pelo juiz da infancia e da juventude. 

A medida de internacao somente devera ser aplicada nas condigoes impostas 

no art. 122 do ECA, a saber: a) aos adolescentes que praticarem atos infracionais 

mediante grave ameaga ou violencia a pessoa; b) no caso de reiteragao no 

cometimento de outras infragoes graves; c) no caso de descumprimento reiterado e 

injustificavel da medida anteriormente imposta (neste caso, a internacao nao podera 

ser superior a tres meses). Ressalte-se, que essa enumeragao e taxativa, de modo 

que nao sera aplicada a medida em situagoes em que a lei nao preveja. 

Esta medida nada mais e, do que a prisao do adolescente infrator em 

estabelecimento proprio e adequado. Em hipotese alguma, pode ser cumprida em 

estabelecimento prisional. 

Segundo Raimundo Oliveira (2009, p. 10), tres princfpios norteiam a aplicagao 

da medida de internagao, a saber: da brevidade; da excepcionalidade; do respeito a 

condicao peculiar da pessoa em desenvolvimento. Analisemos, pois, cada uma. 

Pelo princfpio da brevidade entende-se que a internagao devera ter um tempo 

determinado para a sua duragao, qual seja, o minimo de seis meses (art. 121, §2°, 

ECA) e o maximo de 2 anos (§ 3). Com excegao do art. 122, § l°, III, que estabelece 

o perfodo maximo de tres meses de internacao nas hipoteses de descumprimento 

reiterado e injustificavel da medida anteriormente imposta; o mfnimo, neste caso, 

fica a criterio do juiz. 

Com relagao ao principio do respeito ao adolescente, em condigao peculiar de 

um ser em desenvolvimento, o estatuto reafirma que e dever do Estado zelar pela 

integridade fisica e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas 

de contengao e seguranga (art. 125, ECA). 
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A responsabilidade pela integridade do adolescente interno e do poder 

publico, atingindo tanto a conduta comissiva como a omissiva, que devera ser 

apurada por meio de acao civil publica. 

Tramita na Camara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 102/07, do deputado 

Jorge Tadeu Mudalen (PFL-SP), que preve a liberacao compulsoria de menores 

infratores aos 24 anos de idade - e nao mais aos 21 anos, como e hoje (ANEXO A). 

Conforme a proposta, o aumento da idade de internacao ocorrera nos casos de 

trafico de drogas e de infracoes cometidas por meio de grave ameaga ou violencia. 

De acordo com este o projeto, se o infrator ficar internado ate os 24 anos sera 

obrigatorio o acompanhamento psicossocial e a oferta de atividades 

profissionalizantes, buscando a sua ressocializagao. Tal projeto tambem permite que 

o juiz autorize a incomunicabilidade do adolescente com 16 anos ou mais, por ate 

dois dias. Ao decidir sobre esses casos, o juiz devera ouvir o Ministerio Publico e 

levar em conta a gravidade das infracoes praticadas e o fato de o infrator pertencer a 

organizagao criminosa. 

A proposta permite que a internacao, antes da sentenga judicial, seja 

estendida por ate 90 dias (e nao apenas 45 dias) nos casos de grave ameaga ou 

violencia e de trafico de drogas. Essa ampliagao tambem depende de decisao 

judicial fundamentada, ouvido o Ministerio Publico. 

3.4. Lei de execucao das medidas socioeducativas 

Analisando que o ECA nao preve a execucao das medidas socioeducativas, 

ha necessidade de uma regulamentagao, ou seja, de uma lei de execucao das 

medidas socioeducativas, definindo procedimentos e estabelecendo com clareza os 

limites de responsabilidade, para que as medidas socioeducativas sejam eficazes, 

como adverte Joao Batista Costa Saraiva (2003, p. 87): 

Do ponto de vista normativo, ha necessidade que imediatamente seja 
regulamentado por lei o processo de execucao das medidas 
socioeducativas, face o que se fez laconico o Estatuto da Crianca e do 
Adolescente (Lei 8.069/90). Desta lacuna legislativa tern resultado o avanco 
da discricionariedade e do arbitrio na execucao das medidas 
s6cioeducativas. 
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Tramita na Camara dos Deputados o Projeto de lei n° 1627/2007 de autoria 

do Poder Executivo que dispoe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo, 

bem como regulamenta a execucao de medidas destinadas ao adolescente, em 

razao da pratica de ato infracional, e altera dispositivos do ECA (ANEXO B). 

Apos dezoito anos, o ECA tomou-se instrumento essencial para a cidadania, 

figurando como referenda internacional de respeitabilidade dos direitos humanos 

relacionados as criancas e aos adolescentes, embora nao trate, de forma 

satisfatoria. das questoes atinentes a aplicacao das medidas socioeducativas, 

tragando, somente, diretrizes genericas acerca da materia, o que provoca a 

disparidade na execucao das medidas socioeducativas pelos diversos orgaos dos 

entes federados, ficando a efetividade das medidas de protegao a merce de cada 

componente da federagao e de seu grau de responsabilidade com os direitos ligados 

ao adolescente. 

O projeto de lei tern por finalidade superar essa lacuna normativa, e por 

intermedio da instituigao do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -

SINASE, coordenado pela Uniao, com a participagao dos Estados, Distrito Federal e 

Municfpios, afastando a simploria ideia de redugao da imputabilidade penal, que nao 

e suficiente para produzir resultados positivos no combate a criminalidade. 

O sistema em questao tern como finalidade precipua estabelecer conjunto 

ordenado de principios, regras e criterios que devem ser observados no processo de 

apuragao de ato infracional, assim como quando da execucao das medidas 

socioeducativas. 

Esta proposta preve, inicialmente, direitos e garantias aos adolescentes 

infratores consagrados na Convengao sobre os Direitos da Crianga, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nagoes Unidas e ratificada pelo Brasil, em 20 de setembro de 

1990. 

Regulamenta a execucao da medida socioeducativa, eventualmente aplicada 

ao adolescente infrator e estabelece a instituigao de urn processo singular para cada 

especie de medida aplicada, levando-se em conta as particularidades dos 

adolescentes a ela sujeitos. 

Anote-se que o texto nao e uma aspiragao isolada, mas, sim, fruto de amplo 

processo de construgao coletiva (seminarios regionais, seminario nacional, reunifies 

e oficinas tecnicas), sob a coordenagao da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, do Conselho Nacional dos Direitos da Crianga e do Adolescente, da 
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Associacao Brasileira de Magistrados e Promotores de Justica da Infancia e do 

Forum Nacional de Organizacoes Governamentais de Atendimento a Crianca e ao 

Adolescente, alem de juizes, promotores, conselheiros de direitos tutelares e 

tecnicos que desenvolvem trabalhos com adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, e com o apoio institucional do Fundo das Nacoes Unidas para a 

Infancia e do Instituto Latino Americano das Nacoes Unidas para a Prevencao do 

Delito. 

A iniciativa representa avanco no tratamento dos adolescentes infratores e 

nao rompe com as bases ideologicas da protegao integral consagradas na 

Constituicao Federal de 1988 e no Estatuto da Crianca e do Adolescente. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

0 ECA, nao permite que os adolescentes infratores fiquem impunes quando 

cometem atos infracionais. Estes, ao cometerem urn ilicito penal, estarao sujeitos as 

medidas socioeducativas previstas neste estatuto. As medidas contidas no ECA sao 

compostas por uma simples advertencia ate internacao, conforme o caso, visando 

sempre puni-los e ressocializa-los. As criangas infratoras aplicar-se-ao as medidas 

de protecao previstas no ECA. 

Aqueles que defendem a redugao da idade penal cometem urn grande 

equivoco, ao alegarem que as medidas socioeducativas sao brandas e flexiveis. 

Existe na sociedade uma sensacao de impunidade, porem este sentimento e urn 

mito, pois o ECA preve penalidades para os infratores. Muitos ainda defendem que o 

Estatuto nao e uma boa lei e e inaplicavel a nossa realidade. Na verdade, a 

legislacao e inovadora e sensata, pois alem de punir, busca tambem amparar a 

populacao infanto-juvenil. 

A Carta Magna de 1988 e o ECA colocam o Brasil na vanguarda de 

legislates a respeito de criangas e adolescentes. A nossa realidade, no entanto, e 

oposta. A crise social agrava a cada dia, estimulada pela falta de politicas sociais 

basicas, ma distribuigao de rendas, ma aplicagao de verbas publicas etc. 

As medidas tern natureza e finalidades pedagogicas, levam em consideragao 

a peculiar condigao de individuos em desenvolvimento, visam a protegao integral da 

crianca e do adolescente e nao apenas sua irresponsavel punigao. Nao deixam de 

ter o carater sancionatorio e recompensatorio das penas impostas pelo Codigo 

Penal. A diferenga convive no carater pedagogico das mesmas e na preocupagao 

verdadeira de recuperagao, ressocializagao e reintegragao do menor delinquente na 

sociedade, utilizando-se, para isso, de outras altemativas que nao somente a pena 

de prisao. Objetiva-se a recuperagao daquele que errou, levado por inumeros fatores 

sociais, reintegrando-o a sociedade. 

A duvida nao esta contida no conteudo do ECA, pois este responde aos justos 

anseios da sociedade por seguranga, e exatamente na sua correta aplicagao se 

encontra a resposta a eles. Os efeitos de sua aplicagao dependem do interesse por 

partes dos responsaveis, de recursos e de instrumentos para a sua correta 

aplicagao. O equivoco ocorre na falta de estrutura do Estado, que nao oferece 



61 

condigoes para a sua plena efetivacao. O ECA ainda nao foi devidamente colocado 

em pratica por omissao da sociedade e do poder publico, que nao trata esta questao 

como prioridade absoluta, como determina a Constituigao Federal. 

A celeuma que envolve a questao da crianca e do adolescente nao ira se 

resolver com a mudanca na legislagao. Necessario se torna a sensibilizagao dos 

governantes e da comunidade para esse grande problema social. Se o Estatuto da 

Crianca e do adolescente, for corretamente aplicado, torna-se prescind ivel e sem 

importancia, a proposta de redugao da idade de imputabilidade penal para a solugao 

da questao referente a criminalidade juvenil. O que realmente necessita a sociedade 

brasileira e de urn serio compromisso com a efetivacao plena do Estatuto, ou seja, 

sociedade, familia e Estado devem fazer valer este, que e urn dos mais importantes 

instrumentos de cidadania. 

No Congresso Nacional tramitam varios projetos na tentativa de reduzir a 

idade penal. Se por acaso a redugao Viesse a ser aprovada para dezesseis anos, 

por exemplo, jovens a partir dessa idade iriam responder penalmente por seus atos 

infracionais. A eles nao mais seriam aplicadas as medidas socioeducativas da 

legislagao especial, mas sim, as penas impostas pelo Codigo Penal e tais jovens 

seriam conduzidos aos presidios comuns. Ha muito, sabe-se que o sistema 

penitenciario brasileiro esta falido. A pena privativa de liberdade nao re-educa nem 

ressocializa e muito menos cumpre a sua fungao de reintegrar o preso a sociedade. 

Ao contrario, corrompe e deforma. Encaminhar jovens a este falido sistema seria 

contribuir para o aumento da criminalidade. 

Inicialmente ao reduzindo a idade penal estaria o legislador brasileiro 

elevando sensivelmente o numero de infratores da lei em crimes de medio e 

pequeno porte que deveriam ser solucionados atraves do direito civil e do direito 

administrativo. 

Antes de aderir pela redugao da idade penal dever-se-ia fixar na importancia 

do jovem dentro da sociedade e o que representa o direito penal em urn sistema que 

visa mais punir do que recuperar. A sociedade atual deve acordar para as manobras 

politicas do Governo e ter a consciencia que temos a necessidade de formarmos 

bons cidadaos e nao novos criminosos. 

O menor esta em processo de formacao, nao se trata de pessoa ja 

desenvolvida e a sua precocidade e falta de discemimento nao podem sobejar 
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desconsideradas quando se trata de aplicagao de punicao por infringencia a normas 

sociais. 

A solugao para a criminalidade infanto-juvenil nao esta no lancamento dos 

adolescentes no nosso arrasado falido e lastimoso sistema penitenciario. Tratar-se-

ia de retorno a vinganga privada ou estatal, de esquecimento pleno e absoluto do 

ideal re-educador da pena, de uma resposta passional do Estado a infragao de 

normas por ele ditadas para a convivencia pacifica em sociedade. Ao Estado nao 

pertence a passionalidade, mas o equilfbrio, tal a razao do seu surgimento. 

Nao se pugna em momento algum pela impunidade ou irresponsabilidade do 

menor infrator, ao contrario, reconhece-se, e nao poderia ser de outra forma, que, 

uma vez delinquente, deve sofrer os onus da sua conduta condenavel. A 

imputabilidade nao pode ser vista como urn remedio para a problematica da 

delinquencia, mas como forma de tratar diferenciadamente o jovem infrator, o qual 

nao resta impune, como garante o ECA. 

Nao seria alterando a legislagao que se conseguiria diminuir a criminalidade 

infanto-juvenil. Isto se conseguira com a efetivacao do sistema de protegao integral, 

nos diversos ambitos, mobilizando comunidade, sociedade em geral, familia, poder 

publico, a fim de que coloque, de fato, a crianca e o adolescente como a prioridade 

absoluta da nagao. O menor infrator precisa ser ressocializado e isso nao ocorrera 

com a diminuigao da idade para imputabilidade. 

Portanto, pode-se observar que a inimputabilidade apenas impede o menor 

de se sujeitar ao procedimento criminal comum, com aplicagao de penas, nao 

significando, contudo, que o mesmo e irresponsavel por seus atos, uma vez que ha 

a uma legislagao especial, submetendo-o a aplicagao de medidas socioeducativas, 

entre elas, ate mesmo, a de privagao de liberdade como a internacao. 
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ANEXO A 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen 

PROJETO DE LEI N° 102 DE 2007 

(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen) 

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. 0 paragrafo unico do artigo 2°, o artigo 108, os §§ 1°, 2°, 3°, 5° e o caput do 

artigo 121, o inciso I do artigo 122 e o § 1° do artigo 124, todos da Lei n° 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Crianca e do Adolescente, passam a vigorar com 

as seguintes alteracoes: 

"Art. 2° 

Paragrafo unico. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto as pessoas entre dezoito e 

vinte e quatro anos de idade.(NR)" 

"Art. 108. A internacao, antes da sentenca, pode ser 

determinada pelo prazo maximo de quarenta e cinco dias, 

salvo nas hipoteses do inciso I, do artigo 122, caso em que, 

mediante decisao judicial fundamentada e ouvido o Ministerio 

Publico, a medida pode ser determinada pelo prazo maximo de 

noventa dias.(NR)" 

"Art. 121. A internacao constitui medida privativa da liberdade, 

sujeita aos principios de brevidade, excepcionalidade e 

respeito a condicao peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

sempre conciliando os objetivos educativos e de reintegragao 
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socio-familiar do adolescente infrator com a preservacao da 

paz social e a garantia da ordem publica.(NR) 

§ 1° Sera permitida a realizacao de atividades externas, 

sempre autorizadas pelo juiz da Infancia e da Juventude, ou o 

juiz que exerce essa funcao, na forma da lei de organizacao 

judiciaria local.(NR) 

§ 2° A medida nao comporta prazo determinado, devendo sua 

manutencao ser reavaliada, mediante decisao fundamentada, 

no maximo a cada doze meses.(NR) 

§ 3° O periodo maximo de internacao nao excedera a tres 

anos, salvo nas hipoteses do inciso I, do artigo 122, quando 

podera estender-se ate seis anos, 

vedada a prorrogagao, desde que haja, obrigatoriamente, 

acompanhamento psicossocial e oferta de atividades 

profissionalizantes, buscando a ressocializacao do 

adolescente.(NR) 

§ 4° 

§ 5° A liberacao sera compulsoria aos vinte e urn anos de 

idade, ressalvado os casos de internacao fundados no inciso I, 

do artigo 122, quando podera estender-se ate a idade de vinte 

e quatro anos.(NR)" 

"Art. 122 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaga 

ou violencia a pessoa, bem como quando tratar-se das 

condutas descritas nos artigos 33, caput e paragrafo 1° , 34, 

35, 36 e 37, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006.(NR)" 

"Art. 124 
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§ 1° - Em casos excepcionais, o adolescente com dezesseis 

anos ou mais, privado de liberdade, podera permanecer 

incomunicavel, por prazo nao superior a dois dias, mediante 

decisao judicial e ouvido o Ministerio Publico, sempre levando-

se em conta a gravidade das infracoes por ele praticadas e o 

fato de pertencer a organizagao criminosa.(NR)" 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias de sua publicacao. 
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ANEXO B 

PROJETO DE LEI N° 1627/2007 

(Do Poder Executivo) 

Dispoe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo, 

regulamenta a execucao das medidas destinadas ao 

adolescente, em razao de ato infracional, altera dispositivos da 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispoe sobre o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, e da outras 

providencias. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPiTULO I 

DAS DISPOSigOES GERAIS 

Art. 1° Esta Lei dispoe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo e 

regulamenta a execucao das medidas destinadas ao adolescente, em razao do 

cometimento de ato infracional. 

Art. 2° Fica instituido o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, 

que sera coordenado pela Uniao e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e 

municipals de atendimento socioeducativo responsaveis pelo cumprimento das 

medidas. 

§ 1° Entende-se por Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo o conjunto 

ordenado de principios, regras e criterios, de carater juridico, politico, pedagogico, 

financeiro e administrative, que envolvem o processo de apuracao de ato infracional 

e de execucao de medida socioeducativa, incluindo-se nele, por adesao, o sistema 

nos niveis estaduais, distrital e municipals, bem como todos os pianos, politicas e 

programas especificos de atencao ao adolescente em conflito com a lei. 
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§ 2° Os sistemas estaduais, distrital e municipals tern competencia normativa 

complementar e liberdade de organizagao e funcionamento, respeitados os termos 

desta Lei. 

§ 3° Aplicam-se ao Distrito Federal, cumulativamente, as competencias dos Estados 

e Municipios. 

Art. 3° Compete a Uniao: 

I - formular e coordenar a execucao da politica nacional de atendimento 

socioeducativo; 

II - elaborar o Piano Nacional de Atendimento Socioeducativo, com a colaboracao 

dos Estados, Distrito Federal e Municipios; 

III - prestar assistencia tecnica e suplementacao financeira aos Estados, Distrito 

Federal e Municipios para o desenvolvimento de seus sistemas; 

IV - colher informagoes sobre a organizagao e funcionamento dos sistemas, 

entidades e programas de atendimento e oferecer subsidios tecnicos para a sua 

qualificagao; 

V - estabelecer diretrizes gerais sobre a organizagao e funcionamento dos 

programas de atendimento e sobre as condigoes adequadas das estruturas fisicas e 

dos recursos humanos e materiais dos programas e unidades destinados ao 

cumprimento das medidas de internacao e semiliberdade; 

VI - instituir e manter processo de avaliacao dos sistemas, entidades e programas de 

atendimento; 

VII - coordenar o Sistema de Informagoes da Infancia e do Adolescente - SIPIA II; e 

VIII - co-financiar a execucao de programas e servigos destinados ao atendimento 

inicial de adolescente em processo de apuracao de ato infracional, ou que esteja sob 

medida socioeducativa com os demais entes federados, de acordo com as 

especificidades das politicas integrantes do SINASE. 

§ 1° As fungoes normativas, deliberativas e de controle relacionadas a organizagao e 

funcionamento do SINASE serao exercidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Crianca e do Adolescente - CONANDA, e as fungoes executivas, pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica. 
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§ 2° 0 Piano Nacional de Atendimento Socioeducativo sera submetido a deliberagao 
do CONANDA. 

§ 3° Ficam vedados a Uniao o desenvolvimento e a oferta de programas proprios de 
atendimento. 

§ 4° 0 ente federado que tenha instituido, em seu ambito, o sistema de atendimento 

socioeducativo, tera acesso aos recursos de acordo com o sistema de transferencia 

adotado pela politica integrante do SINASE. 

§ 5° Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da 

Crianga e do Adolescente prestarao ao CONANDA e a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidencia da Republica informagoes sobre o desempenho de 

suas agoes na area de atendimento socioeducativo. 

§ 6° Os entes federados beneficiados com recursos de outras fontes estao sujeitos 

as normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instancias dos 

orgaos das politicas setoriais envoividas. 

§ 7° As vedagoes temporarias, de qualquer natureza, constante de lei nao incidirao 

na transferencia voluntaria de recursos da Uniao aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municipios, e dos Estados aos Municipios, destinados a garantir o atendimento 

ao adolescente em conflito com a lei, a execucao da medida socioeducativa, bem 

assim a manutengao do SINASE. 

Art. 4° Compete aos Estados: 

I - elaborar o Piano Estadual de Atendimento Socioeducativo em cooperagao com os 

Municipios; 

II - instituir, regular e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo, 

respeitadas as diretrizes gerais fixadas pela Uniao, 

III - criar, manter e desenvolver programas de atendimento para a execucao das 

medidas de semiliberdade e internacao, inclusive de internacao provisoria; 

IV - editar normas complementares para a organizagao e funcionamento do seu 

sistema de atendimento e dos sistemas municipais; 
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V - estabelecer, com os Municipios, as formas de colaboragao para o atendimento 

socioeducativo em meio aberto; 

VI - prestar assistencia tecnica e suplementacao financeira aos Municipios e as 

organizacoes da sociedade civil para a oferta regular de programas de meio aberto; 

VII - fornecer os meios e os instruments necessarios ao pleno funcionamento do 

plantao interinstitucional, nos termos previstas no art. 88, inciso V, do Estatuto da 

Crianca e do Adolescente; 

VIII - implantar e alimentar, por meio dos orgaos e entidades conveniadas, o SIPIA 

II; e 

IX - financiar, conjuntamente com os outros entes federados, a execucao de 

programas e acoes destinados ao atendimento inicial de adolescente em processo 

de apuragao de ato infracional, ou que esteja sob medida socioeducativa. 

§ 1° As fungoes normativas, deliberativas e de controle relacionadas a organizagao e 

funcionamento do sistema estadual serao exercidas pelo Conselho Estadual dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente, e as fungoes executivas, pelo orgao executor 

do Piano Estadual de Atendimento Socioeducativo. 

§ 2° O Piano Estadual de Atendimento Socioeducativo sera submetido a deliberagao 

do Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do Adolescente. 

Art. 5° Compete aos Municipios: 

I - elaborar o Piano Municipal de Atendimento Socioeducativo; 

II - instituir, regular e manter o sistema municipal de atendimento socioeducativo, 

respeitadas as diretrizes gerais fixadas pela Uniao e pelo respectivo Estado; 

III - criar e manter programas de atendimento para a execucao das medidas de meio 

aberto; 

IV - editar normas complementares para a organizagao e funcionamento dos 

programas do seu sistema; 

V - implantar e alimentar, por meio dos orgaos e entidades conveniadas, o SIPIA II; 

VI - financiar, conjuntamente com os outros entes federados, a execucao de 

programas e acoes destinados ao atendimento inicial de adolescente em processo 

de apuragao de ato infracional, ou que esteja sob medida socioeducativa. 
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§ 1° Para a criagao e desenvolvimento de programas de atendimento 

socioeducativos de sua competencia, os Municipios poderao instituir consorcios ou 

convenios, como modalidade de compartilhar responsabilidades, em cumprimento 

das deliberates dos seus respectivos Conselhos dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente. 

§ 2° As fungoes normativas, deliberativas e de controle relacionadas a organizagao e 

funcionamento do sistema municipal serao exercidas pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente, e as fungoes executivas, pelo orgao executor 

do Piano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

§ 3° 0 Piano Municipal de Atendimento Socioeducativo sera submetido a 

deliberagao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. 

CAPITULO II 

DOS DIREITOS INDIVIDUAL 

Art. 6° Alem dos direitos e garantias previstos nos tratados e convengoes 

internacionais ratificadas pelo Brasil, na Constituigao e no Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, sao direitos do adolescente submetido a execugao de medida 

socioeducativa: 

I - ser acompanhado por seus pais ou responsavel e de seu defensor, em qualquer 

fase do procedimento administrativo ou judicial; 

II - ser incluido em programa de meio aberto, quando inexistir vaga para o 

cumprimento de medida de privagao da liberdade; 

III - ser respeitado em sua propria personalidade, intimidade, liberdade de 

pensamento e de religiao e em todos os direitos que nao tenham sido 

expressamente limitados na sentenga; 

IV - cumprir a medida socioeducativa de privagao da liberdade no estabelecimento 

educacional mais proximo da residencia de seus pais ou responsavel; 

V - peticionar por escrito ou verbalmente, se analfabeto, diretamente a qualquer 

autoridade ou orgao publico, recebendo resposta em ate quinze dias; 

VI - receber, por escrito, e ser informado das normas de organizagao e 

funcionamento do programa de atendimento, incluindo as previsoes de natureza 

disciplinar; e 
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VII - receber, sempre que solicitar, informagoes sobre a evolucao de seu piano 

individual, participando da sua elaboragao e reavaliagao. 

§ 1° As garantias processuais destinadas ao adolescente autor de ato infracional e 

previstas no Estatuto da Crianca e do Adolescente aplicam-se, integralmente, na 

execugao das medidas, inclusive no ambito administrativo. 

§ 2° A oferta irregular de programas de atendimento em regime de protegao ou 

socioeducativos em meio aberto nao podera ser invocada como motivo para a 

aplicagao ou manutengao de medida socioeducativa de privagao da liberdade. 

Art. 7° A diregao do programa de atendimento onde se encontra o adolescente 

podera autorizar sua saida nos casos de tratamento medico ou em virtude do 

falecimento ou doenca grave do conjuge, companheiro, ascendente, descendente ou 

irmao, comunicando imediatamente o fato ao juizo competente. 

Art. 8° A execucao das medidas socioeducativas reger-se-a pelos princfpios da 

brevidade, excepcionalidade e respeito a condigao peculiar do adolescente, como 

pessoa em desenvolvimento, e sua manutengao somente se justifica enquanto 

vinculada a realizagao de sua finalidade, impondo-se a substituigao sempre que se 

alterarem as necessidades do adolescente, obedecidos os limites maximos ou 

cumpridas as condigoes estabelecidas em lei. 

Art. 9° A decisao judicial relativa a execucao de medida socioeducativa sera 

proferida com a presenga e apos manifestagao de defensor. 

CAPiTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 10. A jurisdigao sobre o processo de execucao de medida socioeducativa 

compete a autoridade indicada na lei de organizagao judiciaria local ou, na ausencia 

de disposigao, ao juiz do local determinado pela sentenca ou pelo acordao como 

sendo o do cumprimento. 
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§ 1° A jurisdigao sobre o processo de execucao podera ser delegada a autoridade 

judiciaria da residencia dos pais ou do responsavel, ou do local da sede da unidade 

de semiliberdade ou internacao, quando dependera de previa solicitagao de vaga a 

autoridade gestora competente. 

§ 2° A autoridade judiciaria competente assegurara a progressiva atribuicao da 

jurisdigao sobre processo de execucao de internacao e semiliberdade a Varas 

Especializadas da Infancia e Juventude, preferencialmente proximas aos locais de 

cumprimento da medida. 

Art. 11.0 Ministerio Publico intervira, sob pena de nulidade, no procedimento judicial 

de execucao de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as 

mesmas prerrogativas previstas no Estatuto da Crianca e do Adolescente, podendo 

requerer as providencias necessarias para adequar a execucao aos ditames legais e 

regulamentares. 

Art. 12. As medidas de protegao, de advertencia e de reparagao do dano, quando 

aplicadas ao adolescente autor de ato infracional, de forma isolada, serao 

executadas nos proprios autos do processo de conhecimento. 

Art. 13. Aplicada a medida socioeducativa de meio aberto ou de privagao de 

liberdade, sera constituido processo de execucao para cada adolescente, com a 

autuagao das seguintes pegas: 

I - os documentos de carater pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento; 

II - as indicadas pela autoridade judiciaria, sempre que houver, e, obrigatoriamente: 

a) o boletim de ocorrencia circunstanciado; 

b) o auto de apreensao ou o relatorio da investigagao; 

c) a representagao; 

d) os termos e declaragoes pessoais do adolescente e de seus pais ou responsavel; 

e) os estudos e laudos periciais; 

f) os antecedentes; e 

g) as alegagoes escritas das partes, a sentenga e a decisao proferida em grau 

recursal. 
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Paragrafo unico. Procedimento identico sera observado na hipotese de medida 

aplicada em sede de remissao, como forma de suspensao do processo. 

Art. 14. Autuadas as pegas, a autoridade judiciaria encaminhara, imediatamente, 

copia integral do expediente a direcao do programa de atendimento designado para 

o cumprimento da medida. 

Art. 15. A autoridade judiciaria dara vistas da proposta de piano individual de que 

trata o art. 23 ao Ministerio Publico e ao defensor pelo prazo sucessivo de tres dias, 

contados do recebimento da proposta encaminhada pela direcao do programa de 

atendimento. 

§ 1° Findo o prazo sem impugnacao e se a autoridade judiciaria entende-lo 

adequado, o homologara, cientificando a direcao do programa de atendimento. 

§ 2° A impugnacao do piano, pelo Ministerio Publico ou pelo defensor, devera ser 

fundamentada, podendo a autoridade judiciaria indeferi-la, se entender insuficiente a 

motivacao. 

§ 3° Admitida a impugnacao, ou se entender inadequado o piano, a autoridade 

judiciaria designara, se necessario, audiencia de homologacao, do que cientificara o 

Ministerio Publico, o defensor, a direcao do programa de atendimento e o 

adolescente e seus pais ou responsavel. 

§ 4° Instalada a audiencia de homologacao, a autoridade judiciaria ouvira a opiniao 

da equipe tecnica do programa e o adolescente, produzira as provas requeridas na 

impugnacao e dara a palavra as partes para a apresentacao dos seus argumentos 

finais, em ate dez minutos, apos o que proferira decisao. 

§ 5° A impugnacao nao suspendera a execucao do piano individual, salvo 

determinagao judicial em contrario. 

Art. 16. A manutengao das medidas socioeducativas de liberdade assistida, com 

prazo superior a seis meses, e as de semiliberdade e de internacao devera ser 
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reavaliada no maximo a cada seis meses, podendo a autoridade judiciaria, se 

necessario, designar audiencia, cientificando os interessados constantes do § 3o do 

art. 

§ 1° A audiencia sera instruida com o relatorio da equipe tecnica do programa de 

atendimento sobre a evolugao do piano individual. 

§ 2° Instalada a audiencia e ouvidos a opiniao da equipe tecnica do programa de 

atendimento e o adolescente, a autoridade judiciaria determinara a producao das 

provas eventualmente requeridas e dara a palavra, sucessivamente, as partes para 

a apresentacao dos seus argumentos, apos o que proferira decisao imediata ou em 

ate cinco dias. 

§ 3° A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duracao da 

medida nao sao fatores que, por si, justificam a nao-substituicao da medida por outra 

menos grave. 

§ 4° A autoridade judiciaria podera dispensar a realizagao da audiencia de 

reavaliacao quando o relatorio da direcao do programa de atendimento sobre a 

evolugao do piano individual indicar a possibilidade da extincao da medida ou a sua 

substituigao por outra menos grave. 

§ 5° A extincao ou substituigao da medida por outra menos grave sera obrigatoria 

quando cumpridas, com frequencia e empenho, todas as atividades previstas no 

piano individual a encargo do adolescente e a ele disponibilizadas no curso da 

medida. 

§ 6° Considera-se mais grave a internacao, em relagao a todas as demais medidas, 

e mais grave a semiliberdade, em relagao as medidas em meio aberto. 

Art. 17. A manutengao das medidas de meio aberto ou de privagao da liberdade e do 

respectivo piano individual podera ser reavaliada, a qualquer tempo, a pedido da 

direcao do programa de atendimento, do Ministerio Publico, do defensor ou do 

adolescente, de seus pais ou responsavel. 
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§ 1° Justifica o pedido de reavaliacao, dentre outros motivos: 

I - o desempenho adequado do adolescente com base no seu piano de atendimento 

individual, antes do prazo da reavaliacao obrigatoria; 

II - a inadaptacao do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das 

atividades do piano individual; 

III - a modificacao abusiva ou inapropriada das atividades do piano individual; e 

IV - a necessidade da modificacao das atividades do piano individual que importem 

em maior restricao da liberdade do adolescente. 

§ 2° A autoridade judiciaria podera indeferir o pedido, desde logo, se entender 

insuficiente a motivacao. 

§ 3° Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciaria, se necessario, 

designara audiencia, em que procedera na forma do § 2o do art. 16. 

Art. 18. Na hipotese de substituigao da medida ou modificacao das atividades do 

piano individual, a autoridade judiciaria remetera o inteiro teor da decisao a diregao 

do programa de atendimento, assim como as pecas que entender relevantes a nova 

situagao jurfdica do adolescente. 

Paragrafo unico. No caso de a substituigao da medida importar na vinculagao do 

adolescente a outro programa de atendimento, o piano individual e o historico do 

cumprimento da medida deverao acompanhar a transferencia. 

Art. 19. Se no transcurso da execucao sobrevier sentenga de aplicagao de nova 

medida, a autoridade judiciaria procedera a unificagao, ouvidos, previamente, o 

Ministerio Publico e o defensor, no prazo de tres dias sucessivos, decidindo-se em 

igual prazo. 

Paragrafo unico. E vedado a autoridade judiciaria determinar o reinicio do 

cumprimento da medida ou deixar de considerar os prazos maximos e de liberagao 

compulsoria previstos no Estatuto da Crianga e do Adolescente, excetuada a 

hipotese de se tratar de medida por ato infracional praticado durante a execucao. 
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Art. 20. Sera declarada extinta a medida socioeducativa: 

I - pela morte do adolescente; 

II - pela realizagao de sua finalidade; 

III - de prestacao de servicos a comunidade e de liberdade assistida, pelo transcurso 

do tempo certo fixado na sentenga, e, as de semiliberdade e internacao, no prazo 

maximo de tres anos; 

IV - pelo cumprimento do prazo de tres meses de regressao, ainda que de 

transcurso intercorrente; 

V - por ter o adolescente completado vinte e urn anos de idade; 

VI - pela aplicagao de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime 

fechado ou semi-aberto, em execucao provisoria ou definitiva; e 

VII - nas demais hipoteses previstas em lei. 

§ 1° Caso o maior de dezoito anos, em cumprimento de medida socioeducativa, 

responder a processo-crime, cabera a autoridade judiciaria decidir sobre eventual 

extincao da execucao, cientificando da decisao o juizo criminal competente. 

§ 2° Em qualquer caso, o tempo de prisao cautelar nao convertida em pena privativa 

de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida 

socioeducativa. 

Art. 21. 0 mandado de busca e apreensao do adolescente tera vigencia maxima de 

seis meses, a contar da data da expedigao, podendo, se necessario, ser renovado, 

fundamentadamente. 

Art. 22. 0 Ministerio Publico, o adolescente e seus pais ou responsavel poderao 

postular a revisao judicial de qualquer sangao disciplinar aplicada, podendo a 

autoridade judiciaria suspender a execucao da sangao ate decisao final do incidente. 

§ 1° Postulada a revisao apos ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sangao, 

e, havendo provas a produzir em audiencia, procedera o magistrado na forma do § 

2° do art. 16. 
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§ 2° E vedada a aplicagao da medida de isolamento ao adolescente interno, como 

sangSo disciplinar, em qualquer hipotese. 

CAPiTULO IV 

DO PLANO INDIVIDUAL 

Art. 23. 0 cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestagao de 

servigos a comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internacao, dependera 

de piano individual, instrumento de previsao, registro e gestao das atividades a 

serem desenvolvidas com o adolescente. 

Art. 24. O piano individual sera elaborado sob a responsabilidade da equipe tecnica 

do respectivo programa de atendimento e levara em consideragao a opiniao do 

adolescente e a participagao dos pais ou responsavel. 

Art. 25. Constarao do piano individual: 

I - os resultados da avaliagao interdisciplinar; 

II - os objetivos declarados pelo adolescente; e 

III - a previsao de suas atividades, de integragao e de apoio a famflia. 

Art. 26. O piano individual para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de 

internacao contera, ainda: 

I - a designagao do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento 

da medida; 

II - a fixagao das metas para o alcance da possibilidade de desenvolvimento de 

atividades externas sempre que expressamente vedadas na sentenga ou para a 

substituigao da medida por outra menos grave; 

III - a definigao das atividades internas e externas, individuals ou coletivas, das quais 

o adolescente podera participar, inclusive as condigoes para o exercicio da 

sexualidade; e 

IV - as medidas especiais de atencao a saude. 

Art. 27. O piano individual para o cumprimento das medidas de internagao e 

semiliberdade sera elaborado no prazo de quarenta e cinco dias da data do ingresso 
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do adolescente no programa e submetido a homologacao judicial em ate cinco dias 

apos a sua conclusao. 

§ 1° Na hipotese de se tratar de adolescente em regime de internacao provisoria, o 

piano individual sera elaborado no prazo maximo de quinze dias da publicagao da 

sentenga e submetido a homologagao judicial em ate tres dias apos a sua 

conclusao. 

§ 2° Para o cumprimento das medidas de prestagao de servigos a comunidade e de 

liberdade assistida, o piano individual sera elaborado no prazo de quinze dias do 

ingresso do adolescente no programa e submetido a homologacao judicial em ate 

tres dias apos a sua conclusao. 

Art. 28. Para a elaboragao do piano individual, a diregao do respectivo programa de 

atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe tecnica, tera acesso 

aos autos do procedimento de apuragao do ato infracional e aos dos procedimentos 

de apuragao de outros atos infracionais atribufdos ao mesmo adolescente. 

Paragrafo unico. A direcao podera requisitar, ainda: 

I - ao estabelecimento de ensino, o historico escolar do adolescente e as anotagoes 

sobre o seu aproveitamento; 

II - os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em 

outro programa de atendimento; e 

III - os resultados de acompanhamento especializado anterior. 

Art. 29. As atividades do piano individual poderao ser modificadas na medida da 

alteragao das necessidades do adolescente, a criterio da equipe tecnica. 

Paragrafo unico. Por ocasiao da reavaliacao da medida, e obrigatoria a 

apresentagao, pela direcao do programa de atendimento, de relatorio da equipe 

tecnica sobre a evolugao do piano individual. 

Art. 30. 0 acesso ao piano individual sera restrito aos servidores do respectivo 

programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsavel, ao 

Ministerio Publico e ao defensor, exceto expressa autorizacao judicial. 
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CAPiTULO V 

DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO 

Art. 31. As entidades de atendimento govemamentais e nao-governamentais, que 

pretendam executar medidas socioeducativas, deverao inscrever seus programas, e 

alteragoes posteriores, no Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente do local da respectiva unidade. 

§ 1 0 Os Estados e o Distrito Federal inscreverao seus programas e suas alteragoes 

exclusivamente no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente. 

§ 2° Entende-se por entidade de atendimento a pessoa juridica de direito publico ou 

privado que instala e mantem a unidade e os recursos humanos e materials 

necessarios ao desenvolvimento de programas de atendimento. 

§ 3° Entende-se por programa de atendimento a organizagao e funcionamento, por 

unidade, das condigoes necessarias para o cumprimento de qualquer uma das 

medidas socioeducativas. 

§ 4° Entende-se por unidade a base fisica necessaria para a organizagao e 

funcionamento de programa de atendimento. 

Art. 32. Alem da especificagao do regime, sao requisites para a inscrigao de 

programa de atendimento: 

I - a exposigao das linhas gerais dos metodos e das tecnicas pedagogicas, com a 

especificagao das atividades de natureza coletiva; 

II - a indicagao da estrutura material, dos recursos humanos e das estrategias de 

seguranga compativeis com as necessidades da respectiva unidade; 

III - a apresentagao das normas gerais para a propositura e cumprimento do piano 

individual; 

IV - o detalhamento das atribuigoes e responsabilidades do dirigente, de seus 

prepostos, dos membros da equipe tecnica e dos demais educadores; 

V - as sangoes disciplinares e o respectivo procedimento de aplicagao; 
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VI - a politica de formagao dos recursos humanos; e 
VII - a previsao das acoes de acompanhamento ao egresso. 

§ 1° A composicao da equipe tecnica devera ser interdisciplinar. 

§ 2° A inscricao do programa de atendimento tambem devera obedecer as diretrizes 

fixadas pelos Conselhos dos Direitos da Crianca e do Adolescente. 

SEQAO I 

DOS PROGRAMAS DE MEIO ABERTO 

Art. 33. Compete a direcao do programa de atendimento das medidas de prestacao 

de servicos a comunidade ou de liberdade assistida. 

I - selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para 

acompanhar e avaliar o cumprimento da medida; 

II - receber o adolescente e seus pais ou responsavel e orienta-los sobre a finalidade 

da medida e sobre a organizagao e funcionamento do programa; 

III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado; 

IV - supervisionar o desenvolvimento da medida; e 

V - avaliar, com o orientador, a evolugao da medida e encaminhar a autoridade 

judiciaria o relatorio do caso, e propor, se for o caso, a autoridade judiciaria a 

substituigao ou a extingao da medida. 

§ 1° O rol de orientadores credenciados devera ser comunicado, semestralmente, a 

autoridade judiciaria e ao Ministerio Publico. 

§ 2° Se o Ministerio Publico impugnar o credenciamento ou se a autoridade judiciaria 

considera-lo inadequado, instaurara incidente de impugnacao, com a aplicagao 

subsidiaria do procedimento de apuragao de irregularidade em entidade de 

atendimento regulamentado no Estatuto da Crianca e do Adolescente, devendo citar 

o dirigente do programa de atendimento e o orientador credenciado. 

Art. 34. Incumbe, ainda, ao dirigente do programa de atendimento da medida de 
prestacao de servigos a comunidade selecionar e credenciar as entidades 
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assistenciais, hospitals, escolas ou outros estabelecimentos congeneres, e os 

programas comunitarios ou governamentais, definindo o perfil do adolescente a que 

esta adequado o ambiente oferecido. 

§ 1° 0 trabalho a ser desenvolvido pelo adolescente nao sera remunerado, nao 

gerara vinculo empregaticio e as tarefas deverao privilegiar suas necessidades 

educativas. 

§ 2° 0 credenciamento devera ser comunicado a autoridade judiciaria e ao Ministerio 

Publico, no prazo de cinco dias. 

§ 3° Se o Ministerio Publico impugnar o credenciamento ou se a autoridade judiciaria 

considera-lo inadequado instaurara incidente de impugnacao, com a aplicagao 

subsidiaria do procedimento de apuragao de irregularidade em entidade de 

atendimento regulamentado no Estatuto da Crianca e do Adolescente, devendo citar 

0 dirigente do programa de atendimento e a diregao da entidade ou orgao 

credenciado. 

SEQAO II 

DOS PROGRAMAS DE PRIVAGAO DA LIBERDADE 

Art. 35. Sao requisitos especificos para a inscrigao de programas em regime de 

semiliberdade e de internagao: 

1 - a comprovagao da existencia de estabelecimento educacional com instalagoes 

adequadas; 

II - a previsao do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente; 

III - a apresentagao das atividades de natureza coletiva; 

IV - a definigao das estrategias para a gestao de conflitos, vedada a previsao de 

isolamento cautelar; e 

V - a previsao de regime disciplinar com as seguintes condigoes resbitivas: 

a) previsao de sangao disciplinar somente em razao da pratica de falta disciplinar 

anteriormente prevista e divulgada, nao podendo ser o adolescente responsabilizado 

mais de uma vez pelo mesmo fato; 
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b) garantia da observancia da proporcionalidade, sem prejuizo da aplicagao da 

advertencia, sempre que cabivel, vedadas, em qualquer hipotese, sangoes severas 

para faltas leves; 

c) possibilidade de aplicacao somente por orgao colegiado integrado no mlnimo por 

urn membro da equipe tecnica do programa, vedada a participagao de adolescentes 

na aplicacao ou execucao das sancoes; 

d) definicao de procedimento para aplicacao da sangao; 

e) proibicao de sancao que implique tratamento cruel, desumano e degradante, 

assim como qualquer tipo de sancao coletiva; e 

f) proibicao da incomunicabilidade e da restricao de visita, assim como qualquer 

sancao que importe prejuizo a escolarizacao, profissionalizaeao e as medidas 

especiais de atencao a saude. 

§ 1° As sancoes disciplinares poderao ser revistas pela autoridade judiciaria, a 

pedido de quern tenha legitimo interesse. 

§ 2° A direcao da entidade adotara medidas, em carater excepcional, para protegao 

do adolescente interno, em situagoes de risco a sua integridade fisica ou a sua vida, 

vedado o isolamento. 

§ 3° As medidas referidas no § 2°, quando adotadas, serao imediatamente 

comunicadas a autoridade judiciaria, de forma circunstanciada, que podera reve-la 

de piano, dando, em qualquer hipotese, ciencia dos fatos ao Ministerio Publico e ao 

defensor. 

Art. 36. A estrutura fisica da unidade devera ser compativel com as normas de 

organizagao e funcionamento, obedecidos os parametros gerais fixados pelo 

CONANDA e complementados pelo respectivo Conselho dos Direitos da Crianga e 

do Adolescente. 

Paragrafo unico. Fica vedada a edificagao de estabelecimentos educacionais em 

espagos contiguos, em anexo, ou de qualquer outra forma integrada a unidades 

destinadas ao cumprimento da pena criminal de adultos. 
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Art. 37. Sao exigidos, para o exercfcio da fungao de dirigente de programa de 

atendimento em regime de semiliberdade e de internacao, alem dos requisitos 

especificos previstos no respectivo programa de atendimento: 

I - formagao de nivel superior compativel com a natureza da fungao; 

II - comprovada experiencia no trabalho com adolescentes infratores; 

III - reputagao ilibada; e 

IV - previo parecer favoravel do Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da 

Crianca e do Adolescente. 

CAPI'TULO VI 
DO ATENDIMENTO AO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL 

Art. 38. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e com transtorno 

mental, inclusive o decorrente do uso de alcool e outras drogas, sera inserido no 

atendimento de assistencia integral a saude mental, preferencialmente na rede SUS 

extra-hospitalar. 

Paragrafo unico. 0 adolescente devera ser avaliado e acompanhado, de acordo com 

a sua singularidade, sob a responsabilidade de grupo intersetorial, composto pelas 

equipes tecnicas do programa de atendimento e da rede de assistencia a saude, 

para a elaboragao e execucao da terapeutica, em conformidade com o piano 

individual. 

CAPiTULO VII 

DAS DISPOSigOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 39. As entidades que mantenham programas de atendimento tern o prazo de ate 

seis meses para encaminhar ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente proposta de adequagao da sua inscrigao, sob 

pena de interdigao. 

Art. 40. Os arts. 90, 121, 198 e 208 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passam 

a vigorar com a seguinte redagao: 
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"Art. 90. 

V - prestacao de servigos a comunidade; 

VI - liberdade assistida; 

VII - semiliberdade; e 

VIII - internacao. 

(NR) 

"Art. 121. 

§ 1° Sera permitida a realizagao de atividades externas, assim 

consideradas as desenvolvidas fora dos limites fisicos da 

unidade, a criterio da equipe tecnica da entidade, salvo 

expressa determinagao judicial em contrario. 

§ 2° A determinagao judicial em contrario, mencionada no § 1°, 

podera ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciaria. 

§ 3° A medida nao comporta prazo determinado, devendo sua 

manutengao ser reavaliada, mediante decisao fundamentada, 

no maximo a cada seis meses. 

§ 4° Em nenhuma hipotese o periodo maximo de internagao 

excedera a tres anos. 

§ 5° Atingido o limite estabelecido no § 4o, o adolescente 

devera ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou 

de liberdade assistida. 
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§ 6° A liberacao sera compulsoria aos vinte e um anos de 

idade. 

§ 7° Em qualquer hipotese, a desinternagao sera precedida de 

autorizagao judicial, ouvido o Ministerio Publico." (NR) 

"Art. 198. Nos procedimentos afetos a Justiga da Infancia e da 

Juventude, inclusive os relativos a execucao das medidas 

socioeducativas, aplica-se o sistema recursal do Codigo de 

Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869, de 11 Janeiro de 

1973, com as seguintes adaptagoes: 

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaragao, o 

prazo para o Ministerio Publico e a defesa sera sempre de dez 

dias; 

III - os recursos terao preferencia de julgamento; 

" (NR) 
"Art. 208. 

IX - de programas de atendimento para a execucao das 

medidas de protegao e socioeducativas. 

" (NR) 

Art. 41. Os Conselhos dos Direitos da Crianca e do Adolescente nos niveis federal, 

estadual, distrital e municipal, em conjunto com os Ministerios e respectivas 

Secretarias de Educagao, com a participagao das entidades de atendimento, 

deverao elaborar, no prazo de um ano, a partir da publicagao desta Lei, politicas 

proprias voltadas a insergao de adolescentes infratores no sistema educacional, em 



89 

qualquer fase do perfodo letivo, contemplando proposta adequada a atender as 

diversas faixas etarias e nfveis de instrugao. 

Art. 42. Os programas socioeducativos, atualmente sob a responsabilidade do Poder 

Judiciario, serao obrigatoriamente transferidos ao Poder Executivo no prazo maximo 

de um ano, de acordo com a politica de oferta dos programas de atendimento 

definida nesta Lei, assim como os programas de internacao e semiliberdade, sob a 

responsabilidade dos Municipios, que serao transferidos para o Poder Executivo do 

respectivo Estado. 

Paragrafo unico. A ausencia da transferencia, no prazo assinalado, importara a 

interdicao do programa e caracterizara ato de improbidade administrativa do agente 

responsavel, sendo vedada, ademais, ao Poder Judiciario e ao Poder Executivo 

municipal, ao final do prazo, a realizacao de despesas para a sua manutengao. 

Art. 43. O SINASE sera custeado com recursos do orgamento da seguridade social, 

com alocagao especifica nos orgamentos dos orgaos responsaveis pelas politicas 

dele integrantes, alem de outras fontes. 

Art. 44. Esta Lei entrara em vigor no prazo de noventa dias da data da sua 

publicagao. 


