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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho, desenvolve-se com o intuito de suscitar a questao do menor 

infrator, analisando a idade penal, do ponto de vista se deve existir ou nao a redugao 

da maiorldade penal de 18 para 16 anos. Uma serie de crimes violentos, com a 

participacao de menores de 18 anos, tern ensejado debates em torno da 

necessidade de diminuicao da faixa etaria, que da inicio a responsabilizagao penal. 

A indignacao perante as mais variadas infracoes cometidas pelos adolescentes, e a 

constante preocupagao social com o problema, fez com que todos, especialista do 

tema, bem como integrantes da comunidade civil organizada, se voltassem para 

essa questao, despertando discussoes calorosas e as mais variadas propostas. O 

posicionamento de redugao da idade penal, em diversos pafses do mundo, expoe a 

ansia de efetiva repressao aos crimes cometidos por menores. 0 Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, e considerado uma das mais completas leis de protegao 

ao menor do mundo. 0 crescente numero de infratores juvenis, gera urn movimento 

de solicitagao de medidas repressiveis por parte de toda a sociedade. Tanto aqueles 

que desconhecem as verdadeiras raizes dos problemas, como os especialistas, 

visam amenizar esse clima de inseguranga disseminado nas ruas brasileiras. Dentre 

os argumentos apresentados pelos que defendem a redugao da maiohdade, 

encontram-se todos aqueles defendidos pelo deputado Benedito Domingos, autor do 

Projeto de Emenda Constitucional n° 171/93, que sera analisada ao longo da 

explanagao. As opinioes contrarias a redugao, ganham vulto entre os estudiosos, e 

as entidades representativas de classes que partem de bom senso para justifica-las, 

e serao analisadas adiante. A materia envolve acirrados debates, visto que fortes 

argumentos alicergam as duas correntes antagonicas. Assim, a redugao da 

maiohdade penal, hoje aos 18(dezoito), para 16(dezesseis) anos, nada mudara em 

termos de combate a violencia, pois sem duvida alguma, o problema do ato 

infracional ira perdurar, enquanto nao combatermos as suas causas. 

Palavras-chaves: maiohdade penal, menor infrator, adolescente, estatuto, opinioes 

contrarias, redugao. 
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A sociedade esta em constante desenvolvimento. Das transformagoes sociais 

que ocorrem de forma desigual, surgem alguns problemas que interferem na vida de 

todos. Neste trabalho, serao abordados os principals aspectos no que diz respeito 

ao menor infrator, e a polemica sobre a questao da maioridade penal. 

No primeiro capitulo, serao abordadas as preliminares historicas, dando 

enfase as desigualdades como fonte do problema do menor infrator, bem como a 

origem da criminalidade. A existencia destas desigualdades, e evidenciada 

diariamente em todos os meios de comunicacao. 0 proprio conceito de crime, como 

sera visto mais adiante, evoluiu com o passar dos seculos. 

No segundo capitulo, sera abordado o ordenamento jurfdico brasileiro frente 

ao problema do menor infrator, ressalvando os direitos constitucionais, a 

imputabilidade e culpabilidade, assim como o Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

0 compendio de leis brasileiras, estabelece garantias mfnimas firmadas nos direitos 

e deveres individuais e coletivos, - protegoes fundamental's de cunho constitucional. 

A imputabilidade, pode ser concebida como a capacidade do individuo ser 

responsabilizado pela pratica ou abstengao de urn ato, em virtude das suas 

condigoes psfquicas, permitidoras a compreensao do mesmo, ao tempo em que o 

cometeu. A adolescencia, demarca uma etapa da vida de infcio e termino variavel, 

na qual se opera a transigao da infancia para o mundo adulto. E neste perfodo, que 

a atengao da famflia e da escola devem-se acentuar, no que diz respeito a 

observagao do comportamento. Desta forma, os adolescentes sao imputaveis ante a 

legislagao propria - ECA-, e responsabilizados de acordo com a referida lei. 



No terceiro capitulo, comentaremos o problema da maioridade penal, 

adentrando na questao da imputabilidade, e comentando os artigos 227 e 228 da 

Constituigao Federal de 1988. 0 crescente numero de infratores juvenis, gera urn 

movimento de solicitagao de medidas repressfveis por parte de toda a sociedade. 

Com a Constituigao Federal de 1988, a questao da inimputabilidade penal passou a 

ser questao constitucional, assim como todo o conjunto de direitos da crianga e do 

adolescente, e a prioridade no seu atendimento. 

No capitulo quatro, abordaremos o Projeto de Emenda Constitucional n° 

171/93, justificando e fazendo observagoes juridicas a tal projeto. Serao abordadas 

tambem, as justificativas dos que defendem a redugao e os seus argumentos, e as 

justificativas dos que discordam da redugao e suas consequencias. 0 projeto de 

Emenda constitucional n° 171/93 foi apresentado ao Congresso Nacional. Tal projeto 

ja passou pela comissao de constituigao, de Justiga e Redagoes. Visa alterar o artigo 

228 da Constituigao Federal. Veremos que a questao da maioridade penal, nao 

envolve apenas o aspecto jurfdico. Uma valorosa discussao sobre o tema, comporta 

profundos estudos psicossociais. Muitos acreditam que a redugao da maioridade 

penal, podera ter como consequencia a diminuigao da criminalidade, se for 

considerado os milhares de menores infratores, que se verao intimados diante das 

punigoes previstas no diploma legal. Outros dizem o contrario. 

Urn dos grandes problemas enfrentados hodiernamente, pelos governantes e 

pela sociedade, seria como tornar o Estatuto da Crianga e do Adolescente mais 

eficiente, na punigao contra os menores infratores. 

Expor a sociedade a questao do menor infrator, fazendo uma analise das 

opinioes que sao contra, e das que sao a favor da redugao da maioridade penal, 

sera nosso principal objetivo. 



A falta de presidios para uma quantidade tao grande de jovens infratores, nos 

faz ter certeza que a redugao da maioridade penal, nao e o melhor meio para 

conseguir a diminuicao da criminalidade infanto-juvenil. 

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

crftica. Foi utilizado o metodo bibliografico. 

Trata-se de urn tema fascinante, e que esta sendo bastante discutido em 

nossos dias. Urn dos grandes problemas enfrentados principalmente no caso do 

Brasil, seria a falta de presidios disponiveis para uma quantidade tao grande de 

infratores acima de dezesseis anos. 

Parcelas de nossa sociedade, criam coragem para debater cada vez mais, a 

polemica da redugao da menoridade penal para os 16 anos. A existencia de 

solugoes da problematica numa visao juridica, sao suscitadas no presente trabalho. 

Feitas estas consideragoes iniciais, trataremos em separados os diversos 

aspectos que envolvem o tema em questao, visando trazer maiores esclarecimentos 

sobre o menor infrator, bem como as duas grandes correntes, que se dividem na 

busca pela solugao de urn problema tao abrangente, quanto delicado. 
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CAPITULO 1 

PRELIMINARES HISTORICAS SOBRE A QUESTAO DO MENOR 

INFRATOR 

Uma questao fundamental em diversos pafses e tambem no Brasil, 

especialmente no meio jurfdico, tern sido o debate em torno da responsabilidade que 

a crianga e o adolescente tern por seus atos, questao originada da escola classica, 

fundada no seculo XVIII por Beccaria. 

De acordo com os seguidores dessa escola, os atos humanos sao frutos de 

uma escolha racional, o que implica ter uma consciencia nitida e clara das 

consequencias positivas e negativas de seus atos. 

Essa concepgao indica que as pessoas optam voluntariamente por praticar 

atos infracionais, assumindo que todos tern a mesma oportunidade de efetuar 

escolhas em suas vidas. 

No Brasil, esse debate se evidencia na pressao de certos setores da 

sociedade, para reduzir a idade pela qual os jovens podem assumir as proprias 

responsabilidades. Em alguns pafses, mesmo criangas podem ser julgadas, porque 

a sociedade considera que sao capazes de discernimento e escolhas racionais. 

Vejamos o direito penal comparado: os codigos portugues (art. 19), cubano 

(art. 16), chileno (art. 10, § 2°) e boliviano (art. 5), fixam em 16 anos o infcio da 

responsabilidade penal. Ja o codigo penal russo em seu artigo 16 e o chines em seu 

art. 14, fixam a maioridade penal em 16 anos, mas a reduzem para 14 anos nos 
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delitos de homicidio, lesoes graves, roubos, e outros crimes de igual relevancia. O 

codigo penal da Etiopia, preve o inicio da responsabilidade penal aos 15 anos em 

seu art. 53. Por fim, o codigo penal frances, de recente edicao (1992), reduz a 

maioridade penal aos 13 anos.' 

0 posicionamento de redugao da idade penal, em diversos pafses do mundo, 

expoe a ansia social de efetiva repressao aos crimes cometidos por menores. 

A literatura especializada, tern mostrado urn enfoque diferenciado dado pelos 

profissionais da area da saude (em conjunto com criminologistas), com inicio em 

meados do seculo XX e abordando o tema de maneira mais compreensiva. Esse 

novo enfoque, ohginando a area da epidemiologia, busca identificar os fatores de 

risco para a delinquencia, e a possibilidade de se atuar preventivamente sobre tais 

fatores. 

Nos anos seguintes, os estudiosos que buscaram comprovar essa teoria, 

foram percebendo que algumas pessoas, mesmo vivendo em ambientes altamente 

estressantes, cresciam sem desenvolver comportamento social disfuncional. 

Este estudo originou urn novo pensamento, segundo o qual, mesmo com altos 

niveis de estresse biopsicossocial, urn indivfduo poderia se mostrar invulneravel, ou 

resistente ao estresse, apresentando urn comportamento social funcional ou 

adaptado. 

Essa hipotese se mostrou inconsciente, pois logo se constatou que ninguem e 

invulneravel a ponto de resistir ilimitadamente a pressao emocional. Assim, chegou-

se ao conhecimento atual, segundo o qual altos niveis de estresse proveniente de 

pessoas, ambiente familiar e social, sempre afetam os individuos. 

Dessa forma, evoluiram-se os estudos acerca do comportamento delinquente, 

suas causas, prevengao e punigao. 
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1.1 As Desigualdades como Fonte do Problema do Menor Infrator 

A acumulacao de vantagens nas maos de uma pequena parcela da 

sociedade, sem sombra de duvida leva a urn questionamento por parte do individuo, 

que dela participa, sem ter as mesmas oportunidades. Muitas vezes ele constroi, ou 

ajuda a construir a riqueza do outro sem dela aproveitar. 

0 menor mantendo-se sem qualquer base de sobrevivencia, tern sua 

formacao psiquica perturbada pela situacao vivida. Na falta de respostas 

condizentes a sua realidade, esta o motiva a pratica de infracoes. 

A saida de casa, tentando fugir das condigoes precarias da vida em familia, 

leva uma boa quantidade de menores a rua, e para o mundo do crime. Uma vez na 

rua, percebendo a estrutura gigante de desigualdades a sua volta, tenta igualar a 

realidade dos que tern alguma coisa, com a sua propria, por meio da pratica de 

diferentes atos infracionais. 

Inserido no mundo do crime, torna-se urn menor infrator, podendo num futuro 

proximo, tornar-se urn maior criminoso. 

A existencia destas desigualdades, e evidenciada diariamente em todos os 

meios de comunicagao, tais como: televisao, radio, revistas, jornais, etc. No Brasil, 

segundo reportagem de capa da Revista "Carta Capital" do mes de Abril/2002, de 

cada 5 (cinco) brasileiros,4 (quatro) nao possuem condigoes de terem o basico a 

manutengao de uma pessoa. 

A insatisfagao dos menores perante as privagoes que passam rotineiramente, 

torna-se causa da insergao no mundo do crime, desde que, correlacionada com uma 
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serie de outros fatores, tais como: desestrutura familiar, exclusao social, inexistencia 

de programas sociais voltados a sua realidade de carente. 

1.2 Origem da Criminalidade 

A criminalidade sempre esteve presente na sociedade desde o inicio dos 

tempos. 

No seculo XIX, iniciou-se o estudo da origem da criminalidade sob o aspecto 

sociologies Surge entao a sociologia criminal, que indica uma serie de fatores 

sociais e economicos que contribuem efetivamente para o surgimento da 

criminalidade. 

(...) nao devemos nos esquecer de que a criminalidade esta firmemente 
ligada a um corpo constituido de miseria, doenca, analfabetismo, pessima 
distribuicao de renda e, sobretudo, discriminado pelo odio e incompreensao. 
Queyeley, um dos precursores do estudo da sociologia criminal disse certa 
vez que "a sociedade contem em si propria os germes de todos os crimes, 
nao passando o culpado de um mero instrumento que as circula. 
(Andrade.1996,p.08) 

A respeito dessa afirmagao, pode-se dizer que a sociedade tern grande 

parcela de responsabilidade pela origem da criminalidade, e portanto, as mudancas 

devem partir tao somente dela e de seus representantes. Nao se pode culpar 

integralmente o delinquente pela criminalidade. 

0 crime e na realidade um episodio na vida do individuo, nao podendo 

portanto, ser destacado e isolado, nem mesmo ser estudado em laboratoho ou 

reproduzido. Nao se apresenta no mundo do dia a dia como apenas um conceito, 
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unico, imutavel, estatico no tempo e no espago. Ou seja, cada conduta criminosa 

faz nascer para as vftimas, resultados que jamais serao esquecidos, pois se 

delimitou no espago a marca de uma agressao, seja ela de que tipo for (moral, 

patrimonial, fisica, etc). 

0 proprio conceito de crime evoluiu no passar dos seculos. 0 Codigo Penal 

vigente, sem suas alteragoes criadas da Lei n° 7.299/84, que reformulou a parte 

geral do Codigo de 1940, nao define o que e crime. 

A conceituagao juridica do crime e ponto culminante, e ao mesmo tempo um 

dos mais controversos e desconcertantes da moderna doutrina penal. 

Inicialmente na doutrina penal brasileira, adotou-se um conceito formal de 

delito, no qual o crime seria toda conduta humana que infringisse a lei penal. Neste 

conceito, verifica-se o fato do individuo transgredir a lei penal apenas, sem que 

qualquer outro fator fosse analisado. 

Posteriormente, adotou-se uma definigao material de crime. Passou-se a 

definir o crime, como sendo o fato oriundo de uma conduta humana, que lesa ou poe 

em perigo um bem jurfdico protegido pela lei. 

Finalmente, chegamos ao conceito dogmatico ou juridico de crime. 0 crime 

passou a ser definido, como toda agao ou omissao tipica, antijundica e culpavel. 

Agao ou omissao, significa que o crime sempre e praticado atraves de uma 

conduta positiva (agao), comissiva. Ou atraves de uma conduta negativa (omissiva). 

E o nao fazer, inercia. 

Dentro destas condutas positivas (agao) e negativas (omissa) pertencentes a 

estrutura do crime, nao vamos olvidar os crimes comissivos por omissao, ou seja, 

aqueles que sao praticados atraves de uma conduta negativa (omissao), mas produz 

um resultado positivo (um fato visado e desejado pelo agente). 
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Tipica, significa que a agao ou omissao praticada pelo sujeito deve ser 

tipificada, isto e, descrita em lei como agao. A conduta praticada, deve se ajustar a 

descrigao do crime criado pelo legislador e previsto em lei. Pois, pode a conduta nao 

ser crime, e nao sendo crime, denomina-se de conduta atfpica, ou seja, nao punida, 

visto que nao existe um dispositivo penal que a incrimine. 

Antijundica, significa que a conduta positiva ou negativa, alem de tipica, deve 

ser antijundica, contraria ao direito. E a oposigao ou contrariedade entre o fato e o 

direito. Sera antijundica, a conduta que nao encontrar uma causa que venha a 

justifica-la. 

E a contradicao do fato, eventualmente adequado ao modelo legal, 
com a ordem juridica, constituindo a lesao de um interesse 
protegido.(Jesus,1999,p.352) 

Culpavel, a culpabilidade e o elemento subjetivo do autor do crime. E aquilo 

que se passa na mente daquele que pratica um delito. 

A culpabilidade, e a culpa em sentido amplo, que abrange o dolo (art. 18, 

inciso I CP), e a culpa em sentido estrito (art. 18, inciso II, do CP). 

Por outro lado, ela resulta ainda da uniao de tres elementos: imputabilidade, 

consciencia efetiva da antijuridicidade, e exigibilidade de conduta conforme o Direito. 

Ou seja, deve o autor do delito ser imputavel, ter conhecimento ou 

possibilidade de conhecimento da antijuridicidade de sua conduta, e ter condigoes 

de no momento da pratica daquele ato criminoso, ter agido de modo diverso do qual 

agiu. 
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1.3 Problema social e desemprego 

Destaca-se sem duvida alguma, o problema social, que ja ha muito agride a 

maioria da populacao brasileira, haja vista os altos niveis de miseria e pobreza em 

que vivem os brasileiros, ocasionando o aumento cada vez maior do numero de 

menores abandonados nas ruas das cidades, sobretudo nos grandes centros, onde 

o crescimento demografico salta aos olhos. 

Basta ver que e inegavel que o grande contingente de menores que 

cometem atos infracionais, encontra-se entre aqueles de baixa renda, comprovando 

que a questao economica e o carro chefe da origem e do aumento da criminalidade 

em geral. 

O menor sofrido, ja nos primeiros dias de sua vida, e carente dos mais 

basicos de seus direitos, que e a alimentagao. Esta carencia ja determina o que 

sera do menor em termos de funcionamento cerebral, uma vez que a sub-

alimentagao ou desnutrigao na infancia, na maioria das vezes ja condena o individuo 

para o resto da vida, a uma situagao de inferioridade nutricional, que o levara sem 

duvida alguma, a enfrentar dificuldades de enquadramento socio - economico, 

marginalizando-o. 
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1.4 Prostituicao e uso de drogas 

Todavia, essa marginalizagao nao decorre somente do fator integrante da 

questao social. Esta, ao contrario, integra varios outros fatores vinculados a familia 

do menor, tais como, desemprego, baixa ou nenhuma renda, falta de moradia, 

mendicancia, etc. Estes fatores, levam na maioria das vezes, os pais dos menores a 

adquirirem vicios, sobretudo do alcool, e a desenvolverem comportamentos nada 

aconselhaveis ao desenvolvimento de uma crianga, como violencia para os filhos, 

seja ela moral, fisica ou sexual. 

Aliados tambem ao problema social, encontramos a prostituigao de criangas e 

adolescentes, o uso de drogas e, nao raras vezes, a ingestao de cola, para enganar 

a fome. Familias numerosas, inchamento demografico dos grandes centros, dao 

origem as habitagoes mal organizadas em favelas, que geralmente encontram-se 

distribuidas nos arredores dos bairros mais ricos, localizados nas melhores zonas 

das cidades, gerando com isso o aumento da revolta e da marginalizagao. 

0 Estado como mantedor da ordem publica, como organizador e 

representante dos interesses coletivos, detentor de meios de produgao, com certeza 

e diretamente responsavel pelo bem estar social, e pela questao do crescimento do 

numero de menores infratores, e sua provavel "maioridade criminal". 
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1.5 Desestrutura familiar 

A familia e a celula mater da sociedade. E nela que recebemos as primeiras 

informacoes, que nos guiam no decorrer da vida. 

Uma familia estruturada, com lacos de amor,respeito,dialogo,dificultara em 

muito o declinio de uma pessoa, e estabelecera o modo de agir nas novas 

situagoes, as quais tiver que passar ou descobhr. 

Estamos diante de um problema: a familia, na atualidade e realidade do pais, 

sera que esta em condigoes de formar cidadaos ou delinquentes ? 

No intuito de dirimir a questao suscitada, apresentando algumas das causas 

diretamente relacionadas com a maior e menor incidencia dos delitos, fica 

comprovado que a ma distribuicao de renda, dependencia economica, o desemprego, 

a critica situacao da "saude",a carencia de apoio a "educagao", e a miseria de grande 

parte da populagao, sao fatores imediatos de desestabilizacao da familia. 

Na falta de condigoes financeiras de prover ate mesmo o sustento dos filhos, 

sem mais tragos de dignidade, sem apoio Estatal, os pais, primeiros responsaveis na 

educagao e desenvolvimento da crianga, acabam por "entregar os pontos", nao tendo 

mlnimas condigoes morais e psicologicas de criarem seus filhos. 

Este fator, e preponderante na incidencia de menores, que cometem atos 

infracionais: a falta de apoio em sua formagao familiar. Pois sem a primeira educagao, 

com problema de base (alimentagao precaria, falta de moradia ,etc), sem apoio 

familiar, o menor nao tera uma boa formagao. 

As causas de criminalidade menorista entretanto, atravessam os problemas 

de ordem socio-economico, alcangando sobretudo familias que nao sofrem destas 
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carencias. Entre elas, encontramos a principal, que e a permissividade dos pais, que 

nao impoem limites de ordem disciplinar ao menor, criando verdadeiros 

transgressores da ordem social. 

Outras causas ainda destacam-se, como a instabilidade emocional, 

problemas de ordem psiquica, interesse nocivo por certas coisas como jogo , que 

acabam viciando o menor desde crianga, crise conjugal dos pais, desestrutura 

familiar, procedente infracional familiar, ocio e tedio, influencia dos meios de 

comunicacao, que levam ao menor imagens de violencia, sexo, drogas, de maneira 

explicita e chocante, imbutindo-as no mesmo que, sem possibilidade mental de filtra-

las. acaba por absorve-las psicologicamente como algo normal. 

Por fim, uma grande causa dessa criminalidade, que e decorrente ainda do 

problema social, e o aliciamento de adolescentes e criancas pelos maiores, para a 

pratica de atos infracionais, formando verdadeiras quadrilhas de menores, 

aproveitando da inimputabilidade daqueles, sobretudo no caso de trafico de drogas. 

Infelizmente no Brasil, o problema da criminalidade e marginalizagao do 

menor, vem crescendo assustadoramente, destacando a questao da maioridade 

penal, como um dos temas mais polemicos e discutidos em nossa sociedade, 

colocando de um lado em julgamento, a eficacia e aplicabilidade das medidas socio-

educativas, contida na Lei 8079/90-Estatuto da Crianga e do Adolescente e, de 

outro, a discussao daquelas causas, no entendimento que o seu combate, e a unica 

maneira capaz de minimizar o problema. 
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CAPITULO 2 

O ORDENAMENTO JURJDICO BRASILEIRO FRENTE AO 

PROBLEMA DO MENOR INFRATOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na medida em que os bens tornaram-se escassos, havendo concorrencia de 

interesses sobre determinada coisa, o homem se viu diante da necessidade de ter 

algum meio a sua disposigao, que estabelecesse uma maneira de convivencia 

harmoniosa. 

Fundando-se em principios basilares como a Justiga, o Direito a Vida, a 

Ordem Geral, etc., acabou construindo inumeras normas, que visam assegurar as 

garantias minimas necessarias ao bem estar social coletivo, bem como a questao 

dos inumeros interesses difusos. 

O compendio de leis brasileiras, estabelece garantias minimas firmadas nos 

direitos e deveres individuais e coletivos, protegoes fundamental's de cunho 

constitucional. 

O Estado Democratico Nacional, se firma buscando nivelar as situagoes 

sociais em sintonia com o principio da igualdade, elencado no artigo 5° da CF/88: 

"Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a 

vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a Propriedade..." 
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A vida do ser humano comeca no utero e nascendo com vida, conforme o 

Codigo Civil Brasileiro (CCB), adquire personalidade juridica, tornando-se assim 

sujeito de direitos, como mostra o seu artigo 2°: "A personalidade civil da pessoa 

comega do nascimento com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concepgao, os 

direitos do nascituro." 

Estando no apice da "piramide" das leis, nossa Carta Magna estabelece em 

tftulo proprio - Da Ordem Social, refugio inquestionavel as questoes sociais. No 

decorrer do estudo tematico nos deparamos com este artigo, que prova que a 

questao social nao foi esquecida, pelo menos na teoria, pelos legisladores da 

assembleia const i tu te : 

Art - 203 (CF/88). A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar, 
independentemente da contribuigao a seguridade social, e tern por objetivos: 
I - a protecao a familia, a maternidade, a Infancia, a adolescencia e a Velhice; 
II - o amparo as criancas e adolescentes carentes; 
III - a promocao da integracao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitacao e reabilitacao das pessoas portadoras de deficiencia e a 
promocao de sua integracao a vida comunitaria; 
V - a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa portadora 
de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir meios de prover a 
propria manutencao ou de te-la provida por sua familia, conforme dispuser a 
lei. 

Do estudo evidenciado, abstrafmos que previsao legal e protegao aos menos 

favorecidos, que na maioria das vezes se declinam a pratica de um delito, fora 

observado pelos legisladores. Na duvida para entender o porque, da inexistencia de 

agoes praticas e contundentes para resolugao do problema, percebemos em analise 

da realidade dos acontecimentos no dia a dia do Brasil, que estas leis na pratica nao 

sao observadas. 



Vivemos num estado soberano, democratico, produtivo, mas que nao 

consegue firmar uma administragao em prol do coletivo. 0 que reluz ao final, sao 

interesses de uma minoria que decide. 

2.1 A Protegao aos Direitos Basicos do Cidadao na Constituigao 

'Em todas as interpretacoes jurfdicas brasileiras, nas diversas normas 

codificadas ou esparsas, a vida ocupa posigao de honra. Pelo proprio texto 

constitucional, em diversos momentos e suscitado o seu indiscutfvel valor. 

Na maioria das vezes porem, os administrados nao sabem da protegao a eles 

garantida. O Estado nao realiza sua obrigacao de oferecer, na melhor forma 

possivel, a protegao necessaria a todos, indistintamente. 

Os pais que desconhecem o respaldo juridico a eles oferecidos, criam seus 

filhos a merce da sorte. Na falta de polfticas que protejam suas garantias 

fundamentals, nao conseguem oferecer muita coisa ao menor em formagao.! 

Os direitos sociais, instrumento eficiente para garantir o bem estar material, 

moral e espiritual de toda populagao, constantemente sao violados. Principalmente 

quando deveriam ser destinados a pessoas de menor poder aquisitivo. Interessante 

e observar que a constituigao garante os seguintes direitos: 

a) Saude - ligada diretamente ao direito a vida. Todo cidadao tera (teria) direito a 

tratamento condizente com a sua enfermidade, independendo de sua situagao 

economica. 

Na fase de crescimento - de 0 anos a 8 anos - a crianga necessita de 

inumeros cuidados em relagao ao seu normal desenvolvimento flsico e intelectual. O 
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Estado, deveria estar a postos para oferecer tratamento a mae desde sua gravidez. 

E salutar que a crianga tenha um acompanhamento do pediatra, principalmente nos 

seus primeiros anos de vida. 

A realidade brasileira contudo, e um pouco diferente do ideal assegurado. 

Para marcar uma simples consulta medica de rotina pelo SUS - Sistema Unico de 

Saude - muitas vezes o cidadao tern que dormir em filas interminaveis, para que na 

manna do outro dia, marque-se uma consulta para dias apos. 

b) Educagao - direito fundamental, e direito de todos, dever do Estado e da familia 

(art. 205 - CF/88). 0 conhecimento leva ao jovem uma carga de responsabilidade, 

que Ihe assegura desenvolvimento resguardado dos perigos que assolam a 

sociedade. 

E dever da sociedade dar formagao as criangas, pois as mesmas serao 

diretamente responsaveis pelo futuro do pais. O Estado tern que oferecer instituigoes 

de ensino com qualidade, para acompanhamento e desenvolvimento intelectual do 

menor. 

c) Moradia - e fato que um lar estruturado, contribui em muito para o decrescimo da 

violencia. 0 art. 23, IX da CF/88 e o artigo 6° - apos a emenda constitucional 26 -

14/02/2000 - garante aos cidadaos brasileiros, uma moradia adequada a suas 

necessidades. "A Uniao, Estados e Municipios, devem promover programas de 

moradias, e a melhoria das condigoes habitacionais e de saneamento". 

d) Lazer - A qualidade de vida e estritamente ligada ao lazer. As recreagoes, as 

atividades culturais, contribuem com o crescimento saudavel de todos que integram 

a sociedade. E protegao inserida no texto constitucional no art. 225. 
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e) Trabalho - 0 direito ao trabalho e definido como direito social pelo artigo 6° da 

CF/88. E caracteristica de dignidade do cidadao ter um trabalho, poder com seu 

proprio esforco conseguir as condigoes necessarias a sua manutengao. 

0 direito brasileiro, regula que poderao exercer fungao laborativa de forma 

irrestrita, somente os maiores de 18 anos. Prolbe o trabalho de menores de 16 anos, 

salvo na condigao de aprendiz. Nao garante o emprego aos pais, apenas garantias 

inerentes a pratica de seu oficio - Art. 7° CF/88. 

Na falta de apoio em geral pelo Estado, ha reservas neste tipo de proibigao. A 

realidade mostra, que e muito melhor a existencia de um menor trabalhador, que um 

menor delinquents. E certo que a formagao educacional nao deve ser deixada em 

segundo piano; e se o trabalho por qualquer motivo vier atrapalhar os estudos, 

devera ser deixado de lado, vez que para ele havera tempo oportuno. 

Entre outras linhas da Carta Politica de 1988 - "Constituigao Cidada" - estes 

sao os principals direitos que deverao ser oferecidos a todos os cidadaos. Na analise 

de legislagao mais especifica com a questao relacionada, serao apresentadas 

algumas consideragoes sobre o ECA - Estatuto da Crianga e do Adolescente - Lei 

2.2 Imputabilidade e Culpabilidade 

/ A imputabilidade pode ser concebida, como a capacidade do individuo ser 

responsabilizado pela pratica ou abstengao de um ato, em virtude das suas 
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condigoes psiquicas, permitidas a compreensao do mesmo ao tempo em que o 

cometeu. 

0 imputavel, e aquele que pode conhecer o fato e seu sentido contrario ao 

dever. A contrariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sensu, inimputavel sera a pessoa desprovida da capacidade de 

compreender o carater ilicito de um fato, ou de deliberar na conformidade com esse 

entendimento. 

Pode-se afirmar, que a imputabilidade e diretamente proporcional ao grau de 

discernimento (consciencia, compreensao e voluntariedade) do individuo. 

Existem tres teorias acerca do conceito de culpabilidade. A Teoria 

Psicologica, entende a culpabilidade como uma relacao psiquica do agente com o 

fato, na forma de dolo ou culpa. A Teoria Psicologico Normativa, o dolo e a culpa 

deixam de ser encaradas como formas da culpabilidade, passando a elementos 

desta. E por ultimo, a Teoria Normativa pura, tambem e denominada Teoria da 

Culpabilidade. Nesta, o dolo e a culpa passam da culpabilidade para o tipo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7\ 2.2.1 Excludentes 

y Sendo a culpabilidade composta de tres elementos, ou seja, imputabilidade, 

potencial consciencia da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa, quando falta 

um dos elementos, nao subsiste a culpabilidade. 

' O Codigo Penal, expressamente preve as causas excludentes de 

culpabilidade. Essas causas, excluindo alguns de seus elementos, excluem a propria 

culpabilidade, embora o crime subsista. 
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Sao causas excludentes da culpabilidade: 

a) Erro de proibicao (art. 21 caput; CP) 

b) Coacao moral irresistivel (art. 22, 1 a parte; CP) 

c) Obediencia hierarquica (art. 22, 2 a parte; CP) 

d) Inimputabilidade por doenca mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado (art. 26, caput; CP) 

e) Inimputabilidade por menoridade penal (art. 27 do CP, sendo que essa 

causa esta contida no desenvolvimento mental incompleto). 

f) Inimputabilidade por embriagues completa, proveniente de caso fortuito ou 

forca maior (art. 28, § 1 CP). 

Para se analisar o grau de culpabilidade do agente, deve-se phncipalmente 

entender o que seja imputabilidade penal e seu inverso, inimputabilidade penal. 

Para que o agente possa ser considerado culpado, deve ser imputavel. Esta 

se refere a capacidade do agente de Ihe ser atribufdo o fato, e de ser penalmente 

responsabilizado. 

Inimputavel, e aquele que ao momento da agao ou omissao, era incapaz de 

entender o carater licito ou ilicito de sua conduta. Esta capacidade de entendimento, 

pode ser atribuida ao agente em funcao de sua idade, de sua formagao educacional 

completa ou incompleta, ou outra causa momentanea (por exemplo a embriagues). 

Estas pessoas recebem outros tipos de pena, sao imputadas penas especiais, 

em fungao de sua condicao (inimputaveis). As penas variam de internacao em 

instituicoes proprias, ou casas de abrigo para menores. 

Por ser a inimputabilidade uma exclusao da responsabilidade penal, nao 

significa que o jovem inimputavel e um irresponsavel, pelo contrario, o sistema legal, 

Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), faz destes jovens sujeitos de direitos e 
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de responsabilidades, pois em caso de infragao, Ihes impoe medidas socio-

educativas, inclusive com privagao de liberdade. / 

2.3 A Lei n° 8.069/90 - 0 Estatuto da Crianga e do Adolescente 

0 Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), e considerado uma das mais 

completas leis de protegao ao menor. Aprovado em 13 de Julho de 1990, inaugurou 

uma nova ordem juridica e institucional, para o trato da crianga e do adolescente. 

Veio limitar a agao do Estado, do Juiz, da Policia, das Empresas, dos adultos e 

mesmo dos pais. Apesar de todos os esforgos, ainda nao foi capaz de alterar 

significadamente a realidade da crianga e do adolescente em nosso pais. 

Parte da sociedade, ainda hoje ve no ECA uma arma para a impunidade. 0 

considera protecionista em relagao ao seu conteudo, quando visa proteger os 

menores. 

E fato porem, que o ECA e apenas uma lei moderna, correlata a nova egide 

dos Direitos Humanos, implantados em ambito internacional. O Brasil nao poderia 

amparado por uma Constituigao Cidada, ficar indiferente as constantes 

arbitrariedades cometidas contra os menores. 

0 ECA, considera a crianga e o adolescente como pessoa em 

desenvolvimento. A lei surgiu assim, tendo como objetivo tratar dos menores em tres 

categorias: os em situagao irregular, os menores vftimas, e aqueles que praticam 

atos infracionais. 
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A situacao vivida pela sociedade brasileira, contribui consideravelmente para 

a deturpagao juvenil, conforme ja abordado no presente trabalho. O ECA, entrou em 

vigor na tentativa saudavel de chegar a causa das infragoes cometidas por menores. 

Buscou firmar conceitos mais proximos da dura realidade vivida pela crianga, e pelo 

adolescente. 

Desenvolvendo-se em ambiente pouco propfcio a honestidade e ao 

discernimento, os menores sao alvos faceis do mundo do crime, tomando-se em boa 

parte das vezes um maior infrator. 

Assim e, que o Estatuto da Crianga e do Adolescente, visa dar um novo 

enfoque a questao do menor. Propoe-se a estabelecer medidas de protegao de 

carater essencialmente pedagogico, levando em consideragao a peculiaridade dos 

sujeitos-objetos das mesmas. 0 juiz passa a ser assessorado por uma equipe multi-

profissional, composta de no minimo uma assistente social e um psicologo, em todas 

as agoes na qual um menor e paciente ou infrator. 

O Estado, pelo Estatuto, revestiu-se da responsabilidade de oferecer uma 

politica, que proporcionasse da melhor forma o bem-estar do menor; a sociedade 

porem, devera assumir seu papel, visando resgatar a infancia abandonada. 

A lei existente de excelente qualidade, ja esta com 11 (onze) anos, e ainda 

nao foi colocada plenamente em pratica. 

Entre outras coisas, nao pode garantir atendimento com politicas basicas as 

criangas, aos adolescentes e suas famflias; nao conseguiu melhorar de forma 

significativa a realidade social que assola a sociedade. 0 ECA surge como tentativa 

de melhorar a situagao daquelas pessoas que, por diversas vezes, sao vitimas como 

os maiores e capazes. 
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E necessario, abandonarmos as praticas utopicas de resolugoes dos 

problemas juvenis, e que passemos a considerar os diversos fatores que levam uma 

crianga a cometer um ato infracional, conseguindo assim eliminar o mal pela raiz. 

Estaremos com essas atitudes, contribuindo para o decrescimo do numero de 

criminosos na sociedade. 

0 meio social e dinamico. Necessario se faz portanto, todas as formas 

legalizadas ou nao amparadas pelo direito, para protegao e observagao de tudo 

aquilo que se relaciona com os menores. Contudo, nao devemos esquecer que o 

direito se integra de leis e bom senso. 

A politica criminal, encarando a delinquencia juvenil, propoe como alternativa 

ao metodo rlgido das penas criminal's, um sistema flexfvel de medidas protetivas 

e/ou socio-educativas, capazes, conforme o caso, de proteger, educar, e ate punir, 

melhor prevenindo praticas anti-sociais. 

Enquanto os maiores de 18 (dezoito) anos tern responsabilidade penal, os 

adolescentes tern responsabilidade estatutaria juvenil. 

Os maiores de dezoito anos, pelos crimes, se submetem as penas criminal's 

(multa, prestagao de servigos a comunidade, interdigao temporaria de direitos, 

limitagao de fim de semana, privagao de liberdade); ja os adolescentes, se sujeitam 

as medidas socio-educativas (advertencia, obrigagao de reparar o dano, prestagao 

de servigos a comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade, e ate 

privagao de liberdade). 

Desta forma, os adolescentes sao imputaveis ante a legislagao propria - ECA 

- , e responsabilizados de acordo com a referida lei. Assim, como pudemos observar 

nos exemplos acima citados, eles podem inclusive, serem punidos com privagao 
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total ou parcial da liberdade por tempo indeterminado, conforme prescreve o artigo 

121, §2° do ECA. 

A punicao difere da dos adultos, porquanto de carater predominantemente 

pedagogico, de menor duracao e cumprida em estabelecimento proprio, de carater 

educacional. Alem disso, o estatuto privilegia as medidas restritivas de direitos, 

deixando a privagao de liberdade para os casos graves. 

Portanto, como os adultos, os adolescentes, nos casos previstos em lei se 

sujeitam a privagao de liberdade. Em ambos os casos, exige-se flagrante ou ordem 

escrita e fundamentado do juiz. 

Para os imputaveis frente ao Codigo Penal, ha a justiga comum. Para os 

imputaveis diante do estatuto dos adolescentes, a justiga da infancia e da juventude. 
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CAPITULO 3 

O PROBLEMA DA MAIORIDADE PENAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em nosso pais, o grave momento de crise social, alimenta ainda mais o temor 

que a populagao vivencia em meio a multiplas formas de violencia, especialmente 

nos centros urbanos. Os massacres da Casa de Detencao em Sao Paulo, da Igreja 

da Candelaha e da Favela de Vigario Geral, no Rio de Janeiro, alem do permanente 

exterminio dos fndios lanomanis, aliam-se as constantes denuncias da Anistia 

Internacional, sobre as modes diarias. Esses fatos, confirmam integralmente que o 

vivemos numa nacao com lei, porem sem ordem. 

Nesse contexto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to crescente numero de infratores juvenis. gera um 

movimento de solicitacao de medidas repressiveis por parte de toda a sociedade. 

Tanto aqueles que desconhecem as verdadeiras raizes do problema, como os 

especialistas - que ha anos se engajam no enfrentamento da questao -, visam 

amenizar esse clima de inseguranga disseminado nas ruas brasileiras./ 

A materia e polemica, e vem suscitando intensos debates no Congresso 

Nacional, na Ordem dos Advogados do Brasil e na sociedade civil organizada. 

Pesquisas de opiniao publica sao realizadas, e sempre revelam a intengao da 

maioria dos entrevistados favoravelmente a mudanga. 

Atualmente, existem 23 projetos para redugao da maioridade penal, que 

tramitam no Congresso Nacional. 



33 

3.1 A imputabilidade no Codigo Penal e na Constituigao Federal 

O instituto da imputabilidade penal, esta presente em todos os estatutos 

punitivos de que se tern ciencia. 0 que os diferenciam, e quanto a fixagao da idade 

penal, isto e, a partir de que idade o jovem pode responder penalmente pela pratica 

de um fato definido como crime. 

Para Damasio de Jesus, a imputabilidade penal e o conjunto de condigoes 

pessoais, que dao ao agente capacidade para Ihe ser juridicamente imputada a 

pratica de um fato punivel. 

Imputavel assim, e o agente mentalmente sa e desenvolvido, pessoalmente 

capaz de entender o carater ilfcito do fato, e possuidor de condigoes intelectuais 

para determinar a sua conduta. 

O primeiro Codigo Penal da Republica (1890), estabelecia a inimputabilidade 

absoluta aos 9 anos de idade. Dos 9 aos 14 anos, adotava-se o criterio do 

discernimento, atraves da aferigao psicologica, para que se estabelecesse a 

responsabilidade ou a irresponsabilidade penal, a semelhanga do atual modelo 

alemao. Assim, a imputabilidade estava condicionada a verificagao da capacidade 

de entendimento, e autodeterminagao dos agentes infratores. E o que se verifica no 

art. 27 desse Codigo: 

Art. 27 - Nao sao criminosos: 
§ 1° Os menores de 9 anos completos; 

§ 2° Os maiores de nove e menores de 14, que obrarem sem 

discernimento." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< 

Em 1932, pelo Decreto n° 22.213, a idade penal foi ampliada para 14 anos, e 

a partir dai ate os 18 anos, o infrator era submetido a um processo especial: 
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Art. 27 - Nao sao criminosos: 
§ 1°. Os menores de 14 anos; 

E ainda: 

Art. 30 - Os menores de 18 anos, abandonados e delinqiientes, ficam 
submetidos ao regime estabelecido pelo decreto n. 17. 943-A de 12 de 
Outubro de 1927, Codigo de Menores. 

A fixacao da idade de 18 anos em vigor ate hoje, adveio com o Codigo Penal 

de 1940. 

Art. 23 - os menores de dezoito anos sao penalmente irresponsaveis, ficando 
sujeitos as normas estabelecidas na legislacao especial. 

Nao cuida o projeto dos imaturos (menores de 18 anos), se nao para declara-
los inteira e irrestritamente fora do direito penal (artigo 23), sujeitos apenas a 
pedagogia corretiva de legislacao especial.(Pierangelli,1980,p.422) 

Nenhuma Constituigao do Brasil, havia incorporado no seu texto, o instituto da 

imputabilidade penal. Mas a Carta de 1988, promulgada pelo poder Constituinte 

originario, elevou a categoria de garantia Constitucional a imputabilidade penal, 

materializada no art. 228, em sintonia com o velho Codigo Penal. 

Com efeito, os menores de 18 anos, estao sujeitos as normas da legislagao 

especial, no caso, o ECA. 

Nao ha registro, de que algum pais trate da imputabilidade penal em sede 

Constitucional. A materia e disciplinada nos demais pafses em lei ordinaria. 

Tal fato, consiste num dos mais fortes argumentos para os defensores da 

manutengao da idade penal. 

Alegam a existencia de obice, para a alteragao do texto do art. 228 da 

Constituigao Federal: 
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Sao penalmente inimputaveis os menores de 18 anos, sujeitos as normas da 
legislagao especial.(Constituigao Federal,1988, p.129 ) 

De comego, convem assinalar que clausula petrea e aquela imodificavel, 

irreformavel e insuscetivel de mudanga formal, senao pelos detentores do poder 

constituinte e originario. Em outras palavras, estas clausulas constituem um nucleo 

indevassavel, que instrumentaliza a construgao do Estado Democratico de Direito. 

Mas a verdade reconhecida por inumeros juristas e doutrinadores, e que os 

constituintes de 1988, fizeram incorporar no texto da Constituigao Federal, 

dispositivos de conteudo infra-constitucional, que deveriam ser tratados em sede de 

lei ordinaria. 

Nao se pode admitir, que normas que nao deveriam estar obrigadas na 

Constituigao, dada a sua inferioridade hierarquica, sejam elevadas a categoria de 

clausulas petreas e, por conseguinte, apresentem-se como imutaveis. 

Nao e possivel identificar no texto do art. 228 da Constituigao da Republica 
uma norma petrea, isto e, um direito e uma garantia individual que se afigure 
como um principlo fundamental para a manutencao da estabilidade e da 
Ordem Constitucional e a preservacao do Estado Democratico de 
Direito.(Leitao, 2000,p.06) 

Da mesma forma: 

Acredito que nao exista no Direito Petreo a inimputabilidade. Ou seja, nao ha 
nada que justifique que se deva considerar como imutavel, como 
fundamental, alem da estrutura do Estado Democratico, porque foi isso que a 
Constituigao pretendeu fazer ao estabelecer as clausulas petreas. Isto e, 
alem da proibigao de aboligao da Federagao, da autonomia e da 
independencia dos Poderes, o voto direto, secreto, universal e periodico e, ao 
mesmo tempo, falando dos direitos e garantias individuais enquanto 
estruturas fundamentals para a preservagao do Estado Democratico. 
(Reale,1993,p.05) 
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Assim, pretendem os favoraveis a redugao da idade penal, por em xeque o 

argumento da clausula petrea concernente a inimputabilidade. 

Nao faltam porem, como veremos adiante, outras justificativas na defesa pela 

corrente conservadora. 

3.2 Os Artigos 227 e 228 da Constituigao Federal como Clausulas Petreas 

Com a Constituigao Federal de 1988, a questao da inimputabilidade penal 

passou a ser questao constitucional, assim como todo o conjunto de direitos da 

crianga e do adolescente, e a prioridade no seu atendimento. 

Quis o legislador originario, definir com clareza os limites da idade penal em 

sede constitucional, da mesma forma como tratou de varias questoes penais, ja no 

artigo 5° quando trata dos direitos e garantias individuais. 

Dito isto, resta analisar quais sejam os direitos e garantias individuais, do 

ponto de vista constitucional, e claro. 

Estabelece o artigo 5° da Constituigao Federal, o rol de direitos e garantias 

individuais da pessoa humana, sendo desnecessario discutir se sao ou nao 

amparados pelo paragrafo 4° do artigo 60, expressamente definido na carta. 

Entretanto, o paragrafo 2° do artigo 5° da Constituigao Federal, diz que sao 

direitos e garantias individuais, as normas dispersas pelo texto constitucional, nao 

apenas as elencadas no dispositivo mencionado. 

Assim, este paragrafo nos traz duas certezas. 

A primeira, que a propria Constituigao Federal admite que encerra em seu 

corpo, direitos e garantias individuais, e que o rol do artigo 5° nao e exaustivo. 
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A segunda, que direitos e garantias concernentes com os principios da 

propria Constituigao, e de tratados internacionais firmados pelo Brasil, integram 

referido rol, mesmo fora de sua lista. 

Voltando a leitura do inciso IV do paragrafo 4° do artigo 60, compreendemos 

que o dispositivo, refere-se a nao aboiigao de todo e qualquer direito, ou garantia 

individual elencadas na Constituigao, nao fazendo a ressalva de que precisam estar 

previstos no artigo 5° 

Dito isto, parece-nos insofismavel que todo e qualquer direito e garantia 

individua,l previstos no corpo da Constituigao Federal de 1988, e insusceptivel de 

emenda tendente a aboli-los. 

Os direitos e garantias individuais conformam uma norma petrea. Nao sao 
eles apenas os que estao no art. 5°, mas, como determina o paragrafo 2° do 
mesmo artigo, incluem outros que se espalham pelo Texto Constitucional e 
outros que decorrem de implicitude inequivoca. Trata-se, portanto, de um 
elenco cuja extensao nao se encontra em Textos Constitucionais 
anteriores.(Comentarios a constituigao do Brasil,1996,p.1031) 

Diante do exposto, e com a certeza de que existem outros direitos e garantias 

individuais espalhados pelo texto da Carta Politica de 1988, resta-nos a analise e 

comprovagao, de que a inimputabilidade penal encerra disposigao petrea, por ser 

garantia da pessoa com menos de 18 anos. 

Quis o Constituinte separar os direitos e garantias das criangas e 

adolescentes, das disposigoes relativas ao conjunto da cidadania, visando sua maior 

implementagao e defesa. 

Assim, elegeu tais direitos, colocando-os em artigo proprio, com um prlncipio 

intitulado de prioridade absoluta, que faz com que a crianga tenha prioridade na 

implementagao de politicas publicas, por exemplo, e desta forma, inclusive por 
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questao de coerencia juridico-constitucional, nao iria deixar ao desabhgo do artigo 

60, § 4°, IV, os direitos e garantias individuais de criangas e adolescentes, quando, 

foi justamente o contrario que desejou fazer e o fez. 

No que diz respeito ao artigo 228, da Constituigao Federal, a interpretagao e a 

mesma. 

0 legislador deixou claro que as penas constantes no artigo 5°, inciso XLVII, 

alineas de 'a' a 'e' nao serao aplicadas e, no caso do 228, da Constituigao, ficou 

mais claro ainda, ao afirmar que os menores de 18 (dezoito) anos nao receberao 

pena, posto que sao penalmente inimputaveis. 

Assim, quando afirma isto, o artigo 228 garante ao adolescente sua 

inimputabilidade, da mesma forma que o artigo 5° garante a todos os cidadaos, a 

nao-aplicagao das penas de morte, perpetua, de trabalhos forgados, de banimento 

ou crueis. 

Entao, se a legislagao maxima nao permite, por exemplo, a aplicagao da pena 

de morte ou de prisao perpetua, e isto se consubstancia em garantias dos cidadaos 

insofismaveis, podemos afirmar que tais garantias sao clausulas petreas. 

0 artigo 228, nada mais e do que a garantia da nao responsabilizagao 

criminal da pessoa menor de 18 anos, justamente em razao da sua condigao 

pessoal de estar em desenvolvimento flsico, mental, espiritual, emocional e social, 

sendo que, nada mais justo, que esta garantia se aplique aos adolescentes. 

Tragando um paralelo com a responsabilizagao especial do adolescente e sua 

inimputabilidade, temos que quando a Constituigao Federal no caput do artigo 228, 

afirma que as pessoas menores de 18 anos sao inimputaveis, ela garante a toda 

pessoa menor de 18, anos que ela nao respondera penalmente por seus atos 

contrarios a lei. 
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Sendo assim, o referido artigo encerra uma garantia de nao aplicacao do 

direito penal, como por exemplo, as clausulas de nao-aplicacao de pena de morte ou 

de prisao perpetua, sao garantias de nao-aplicagao do direito penal maximo a todos, 

consequentemente, todas as clausulas petreas garantidas pelo artigo 60, da 

Constituigao Federal. 

Em relagao a segunda parte do artigo 228, que dispoe que o adolescente, 

apesar de inimputavel penalmente, responde na forma disposta em legislagao 

especial, contem alem de uma garantia social de responsabilizagao do adolescente, 

um direito individual, de que a responsabilizagao ocorrera na forma de uma 

legislagao especial. 

Assim, estamos diante de uma responsabilizagao especial, nao penal, que e 

um direito individual do adolescente e, como tal, consubstanciado em clausula 

petrea. 

Dito isto, so nos resta assegurar que este dispositivo constitucional tambem e 

clausula petrea, portanto, insuscetivel de reforma ou supressao. 

Na regra do art. 228, da Constituigao Federal, ha embutida uma garantia 

pessoal de natureza analoga(sao os direitos que,embora nao refehdos no catalogo 

dos direitos,liberdades e garantias,beneficiam de um regime juridico constitucional 

identico ao destes.), dispersa ao longo do referido diploma, ou nao contida no rol 

especffico, dos meios processuais adequados para a defesa dos direitos. 

Nao aceitar tal interpretagao, e negar vigencia a propria disposigao 

constitucional do § 2°, do artigo 5°. 

A historia dos direitos e garantias individuais no Brasil, e uma historia de 

sofrimento, luta e desrespeito. A Constituigao do Imperio, elencou como direitos 
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constitucionais, os direitos politicos e individuais do cidadao, tornando-os clausula 

petrea. 

Nas demais Cons t i t u tes , todas republicanas, nenhuma outra menciona a 

condicao de clausula petrea dos direitos individuais do cidadao. Entretanto, as 

c o n s t i t u t e s de 1981, 1934, 1967 e 1969, mantem como clausula petrea a forma 

republicana federativa. As C o n s t i t u t e s de 1937 e 1946, nao fazem qualquer 

ressalva ao poder de reforma. 

Por fim a Constituigao Federal de 1988, no seu artigo 60, paragrafo 4°, inciso 

IV, colocou no patamar de clausulas petreas, os direitos e garantias individuais, 

impedindo sua modificacao ou abolicao. 
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CAPITULO 4 

O PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 171/93 

0 projeto de Emenda Constitucional n° 171/93, foi apresentado ao Congresso 

Nacional, via Camara dos Deputados, pelo Deputado Benedito Domingos do PP/DF. 

Tal projeto ja passou pela Comissao de Constituigao e Justiga e Redagoes, 

tendo conclufdo o seu voto, o Deputado relator Sr. Jose Luiz Clerot, que nao 

vislumbrou "obice a discussao e votagao da materia", apresentada naquele, votando 

inclusive pela admissibilidade da proposta. 

Tal projeto visa alterar o art. 228 da Constituigao Federal, que dispoe sobre 

inimputabilidade penal dos menores de 18 (dezoito) anos, reduzindo a mesma para 

16 (dezesseis) anos de idade. 

0 autor, baseado no conceito de imputabilidade, ou seja, na capacidade de 

entendimento do ato delituoso como pressuposto da culpabilidade, justifica a 

redugao da maioridade penal, na crenga que a idade cronologica nao corresponde a 

idade mental, sobretudo nos dias de hoje, em que a liberdade de imprensa, ausencia 

de censura, liberagao sexual, independencia prematura dos filhos, consciencia 

politica, acabam por capacitar o jovem do entendimento do que e correto ou nao em 

materia penal. 

Por estes motivos, nao poderia equiparar o jovem de 16 (dezesseis) anos de 

hoje, com os de 40 ou 50 anos atras, que nao eram atingidos por aqueles fatores, 

nao podendo assim, serem mais considerados inimputaveis, incapazes de entender 
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o carater ilfcito do ato, em face de presuncao absoluta de desenvolvimento mental 

incompleto, como era em 1940, quando da promulgagao do Codigo Penal, que 

delimitou a idade penal aos 18 (dezoito) anos. 

Alem disso, traz como fundamentos desta redugao, supostas contradigoes 

legais, como a possibilidade de casar aos 16 (dezesseis) anos, a extensao do direito 

ao voto tambem aos 16 (dezesseis) anos, conferida pela Constituigao Federal de 

1988, mesmo que facultativa; e a capacidade para empregar-se aos 14 (quatorze) 

anos. 

Para tanto, citam o Codigo Penal do Imperio, que considerava inimputaveis de 

forma absoluta, somente os menores de 9 (nove) anos completos, bem como traz a 

tona questoes relativas ao discernimento, criticando o criterio puramente biologico, 

para determinar a inimputabilidade do menor. 

Ampara a redugao da maioridade no aumento da criminalidade juvenil. 

Por fim, acreditam que a proposta de Emenda Constitucional reduzindo a 

maioridade penal, ira proporcionar ao adolescente entre 16 (dezesseis) e 18 

(dezoito) anos, maior consciencia de sua participagao social, e da necessidade do 

cumprimento da lei desde cedo, como forma de obter a cidadania. 

Dentre as justificativas da Proposta, existem aquelas que apontam uma 

suposta contradigao legal, quando a lei contempla o casamento da menina de 16 

(dezesseis) anos, permite que um adolescente de 14 (quatorze) anos possa 

contratar emprego, e estende o direito ao voto, mesmo que facultativo, tambem ao 

jovem de 16 (dezesseis) anos. 

Em primeiro piano, o casamento da menor de 16 (dezesseis), so se realiza 

com a autorizagao dos pais. Caso contrario, o ato nao tern validade, demonstrando a 

lei que sua finalidade e apenas de protegao a mulher, que muitas vezes se ve 
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obrigada a contrair matrimonio muito cedo, em razao sobretudo, de gravidez 

precoce. Todavia, este ato tern obrigatoriamente que passar pelo crivo dos pais, que 

somente se concordarem com o mesmo irao autoriza-lo, de modo a torna-lo valido. 

Passa pelo crivo dos pais por uma razao muito simples, ou seja, pressupoe que a 

jovem de 16 (dezesseis) anos, nao tenha maturidade suficiente para os atos civis. 

A possibilidade de contratar emprego aos 14 (quatorze) anos, encontra obice 

na propria impossibilidade de descontratar com esta idade. Deste modo, nota-se que 

a lei nao conferiu maturidade suficiente ao jovem desta idade, quando se tratar de 

desfazimento de seu contrato de trabalho, uma vez que neste caso, isto 

representaria um prejuizo ao mesmo, necessitando da presenca de seus 

responsaveis. Ademais a propria Constituigao Federal impoe limitagoes ao trabalho 

do menor. 

Por outro lado, a possibilidade do voto facultativo aos 16 (dezesseis) anos, 

conferida pela mesma Carta Magma, e unica e exclusivamente de exigencia politica. 

Alem disso, o voto e facultativo, nao se traduzindo numa obrigagao civica, como o e 

para os acima de 18 (dezoito) anos. 

4.1 Justificativas dos que Defendem a Redugao 

Comentamos no inicio deste trabalho, que/ a redugao da idade para a 

responsabilizagao criminal, tern sido comum em diversos pafses do mundo como, 

Canada, Belgica, Hong Kong, Filipinas, Alemanha, dentre outros.( 
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No Brasil, temos a proposta de Emenda a Constituigao n° 171/93 (e diversas 

outras apensadas a esta: 37/95,301/96, 531/97, 91/95, 386/96, 406/96, 633/99, 

68/99, 133/99, 150/99, 167/199, 169/99 e 260/2000). 

A proposta inicial, de autoria do deputado Benedito Domingos, visa alteragao 

do tao comentado artigo 228 da Constituigao Federal, reduzindo-se a maioridade 

penal para 16 anos, como propoe a maioria dos autores das Emendas. Na 

justificagao da proposta originaria (171/93), assim tambem nas subsequentes, os 

autores uniformizam o discurso em defesa da alteragao do dispositivo constitucional 

sob comento, salientando o desenvolvimento mental dos jovens de hoje, 

comparando-se com o da vigencia do Codigo Penal (1940). 

A discussao do Parecer foi adiada, tendo entao o presidente Deputado Jose 

Carlos Aleluia, tornado a acertada decisao de realizar duas audiencias publicas, para 

uma profunda discussao da materia, de forma a estabelecer maior interlocugao entre 

a Casa do Povo, a sociedade civil organizada, e setores do Governo, que atuam na 

area do direito infanto-juvenil. 

Ressalta-se que na segunda audiencia, a grande maioria da populagao 

propugnou pela redugao da maioridade penal de 18 para 16 anos. 

Eduardo Roberto Alcantara Del-Campo, membro do Ministerio Publico de Sao 

Paulo, relata com base em sua experiencia profissional, que as causas do problema 

da violencia praticada por menores, sao as deficiencies de operagao do sistema 

envolvido na repressao aos atos infracionais, no periodo precedente. Tais falhas, 

conduzem a consequencia de que o menor nao e reprimido ao longo do tempo e 

desde as pequenas infragoes, de modo que nao e desestimulado da pratica de atos 

anti-sociais mais graves. 
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Outro pontcr/da argumentagao pelo rebaixamentoj diz respeito ao 

discernimento. O jovem de hoje, mais informado, amadurece mais cedo. E 

indiscutivel a gama de informagoes ao alcance dos adolescentes. 

/Considerando o desenvolvimento intelectual, e o acesso medio a informagao 

que o mundo contemporaneo proporciona, e evidente que qualquer jovem e capaz 

de compreender a natureza ilfcita de determinados atos/ Sem mencionar que cada 

vez mais, adultos se servem de adolescentes comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "longa manus" de suas agoes 

criminosas, o que impede a efetiva e eficaz agao policial. 

/Ressalta-se ainda, que o adolescente de 16 anos tern o poder de voto, 

podendo escolher todos os dirigentes da nagao. Esta capacidade eleitoral 

evidentemente, nao combina com a tendencia ao retardamento da maturidade e 

responsabilizagao, como pretende a corrente adversaria./ 

No Direito Civil, esta urgente necessidade de mudanga, reflete-se no novo 

Codigo, que preve em seu art. 5°: "Aos 18 anos completos acaba a menoridade, 

ficando habilitado o individuo para todos os atos da vida civil". 

Tal alteragao, tambem justifica-se pelo maior amadurecimento dos jovens nos 

dias de hoje, que deve-se a evolugao dos meios de comunicagao, a ampliagao das 

oportunidades de ensino, e ao ingresso efetivo do pais na era eletronica digital e da 

cibernetica, o que ampliou-lhes o campo de visao, incutindo-lhes um notavel senso 

de independencia. 

Diante de tudo isso, por que permanecer em 18 anos a idade de 

responsabilizagao penal, fixada em 1940? 
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4.2 Justificativas dos que Discordam da Reducao 

O argumento inicial encontra-se na degeneracao do modelo prisional.^As 

penitenciarias brasileiras nao estao preparadas para receber esta parcela de 

infratores entre 16 e 18 anos. E de conhecimento publico, que a superlotacao 

carceraria, responde hoje a tres vezes mais do que a disponibilidade de vagas./ 

Estudiosos consagrados, sao unanimes em afirmar a falencia do sistema 

penitenciario no Brasil. 

Ela (a prisao) perverte, corrompe, deforma, avilta, embrutece, e uma fabrica 
de reincidencia, e uma universidade as avessas, onde se diploma o 
profissional do crime. Se nao a pudermos eliminar de uma vez, so devemos 
conserva-la para os casos em que ela e indispensavel. ( Beccaria, 1991,p.33-
34) 

/Ou t ro^ rgumen to / ^ ^ defensores da reducao da idade penal, 

e que os jovens de 16 anos ja possuem discernimento suficiente para responder por 

seus atos, citando como exemplo a capacidade para o voto. 

Primeiramente, ha de se considerar que a lei brasileira fixa diversos 

parametros para o exercicio de direitos civis. . As excecoes existentes, advem de 

decisoes legislativas de carater politico, e nada tern a ver com o amadurecimento. 

Os adolescentes nao sao elegiveis, e nao podem exercer cargos publicos de 

qualquer natureza. Isso demonstra, que o legislador nao atribuiu capacidade de 

discernimento plena aos menores de 18 anos. 

Portanto, antes de se discutir a diminuigao da imputabilidade penal, e preciso 

cumprir o que determina o artigo 4° do ECA, uma reproducao do artigo 227 da 
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Constituigao Federal, que dispoe que e dever de todos, assegurar os direitos 

fundamentals da crianga e do adolescente com absoluta prioridade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-/O limite fixado para a maioridade penal, nao pode ser confundido com a ideia 

de desresponsabilizagao da juventude: inimputabilidade nao e sinonimo de 

impunidade. 0 criterio de fixagao desta idade, e essencialmente cultural e politico, 

revelando o modo como uma sociedade lida com os conflitos e as questoes da 

juventude, privilegiando uma logica vingativo-repressiva ou, a logica educacional./ 

Os defensores desta corrente, acreditam que deve tambem a sociedade, 

posicionar-se contraria as modificagoes constitucionais, que visam apenas 

apresentar solugoes simplistas e que nao resolverao a questao da criminalidade 

juvenil. As propostas de mudanga, sao frutos de equivocos emergentes de 

movimentos radicals de politica criminal, responsavel pela difusao da crenga 

erronea, arraigada na consciencia de parcela do povo brasileiro, de que somente o 

Direito Penal fornece resposta adequada a prevengao e solugao dos desvios sociais. 

No Jornal Nacional, transmitido pela rede Globo, no dia 26 de novembro de 

2003, o presidente Luis Inacio Lula da Silva, se manifestou contra a redugao da 

maioridade penal. Para ele, a redugao da maioridade penal, nao vai acabar com a 

violencia. 

/ A q u e l e s que repudiam a diminuigao da idade penal, apresentam como 

consequencia dessa mudanga, a transformagao do adolescente no "bode 

expiatorio," responsavel pelo clima de violencia e inseguranga social. 

Alegam tambem, que se desviara a atengao da opiniao publica das causas 

reais da violencia, que sao a ausencia do direito ao trabalho e ao salario justo; os 

apelos desenfreados do consumo; a impunidade e o fracasso dos mecanismos de 
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controle social; a corrupcao que atravessa todos os poderes publicos, a 

desresponsabilizagao do Estado pelas criangas e adolescentes. / 

Outro ponto importante, seria a desqualificacao do ECA, como instrumento 

Jurfdico da regulagao dos direitos e responsabilidades dos adolescentes, bem como 

do principio constitucional que o sustenta. 

0 Estatuto preve a devida responsabilizagao dos adolescentes, que praticam 

o ato infraciona, submetendo-os a agao socio-educativa, que ao final podera resultar 

na aplicagao de uma das medidas previstas em seu artigo 112, inclusive com a 

privagao total ou parcial da liberdade por tempo indeterminado. Na verdade, as 

medidas socio-educativas de semiliberdade e intemagao, em muitas vezes, sao mais 

eficazes do que as penas privativas de liberdade em regime fechado ou semi-aberto, 

em face dos projetos pedagogicos ali desenvolvidos. 

Alias, os partidarios desta corrente, afirmam que o sistema carcerario 

brasileiro, jamais podera transformar adolescentes autores de atos infracionais, em 

cidadaos que possam contribuir produtivamente na sociedade. 

4.3 Consideragoes sobre as duas correntes 

/ A questao da maioridade penal, nao envolve apenas o aspecto jurfdico. Uma 

valorosa discussao sobre o tema, comporta profundos estudos psicossociais./ 

A materia envolvera ainda acirrados debates, visto que fortes argumentos 

alicergam as duas correntes antagonicas: uma que prega a manutengao da 

imputabilidade penal em 18 anos, aplicando efetivamente todas as regras do 
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Estatuto da Crianga e do Adolescente; outra, que luta pela redugao da idade para 16 

anos, em virtude do amadurecimento e grande capacidade de discernimento que 

implica o mundo atual. 

Em meio a essas composigoes controvertidas, permanecera o constante 

questionamento: a redugao da maioridade penal inibira a delinquencia infanto-juvenil 

no pais? 

/ E indiscutfvel porem, a falencia tanto do modelo prisional brasileiro, como das 

instituigoes destinadas aos menores infratores. 

Mudando ou nao a idade da responsabilizagao criminal, fazem-se necessarias 

grandes transformagoes nos sistemas punitivos, afim de que sejam efetivamente 

capazes, de reintegrar os infratores a sociedade. 

Mais importante que isso, e voltar-se para os metodos de prevengao do ato 

infracional, com o objetivo de evitar que os adolescentes se tornem grandes 

criminosos, em uma sociedade ja amedrontada e repleta de miserias./ 

Depois de remediada essa questao, em muito se agrava, visto ser de grande 

complexidade, a repressao ao transgressor e sua reeducagao. 

Em alguns pafses desenvolvidos, esforgos tern sido feitos no sentido de 
prevengao desde a primeira infancia. Para tanto, enfatizam a mobilizagao 
comunitaria, criando uma rede de suporte calcada na familia, escola, 
treinamento para o trabalho, atividades recreacionais e mudangas 
comunitarias.(Assis,1998,p.15) 

Sugerem tambem, um olhar especial para as caracteristicas individuais, em 

que devem ser reforgadas atitudes positivas, e direcionados os comportamentos de 

criangas e adolescentes, estimulando a resolugao de conflitos interindividuais. 

A capacitagao professional, para aqueles trabalhadores sociais que atuam 

diretamente com os jovens em risco com a delinquencia, e atividade prioritaria, alem 
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de enfase nas estrategias legais que visam a reforgar a seguranga publica. A 

^rticulagao de todas essas atividades, e o maior numero de pessoas e instituigoes 

envolvidas, sao responsaveis pelo sucesso ou fracasso das tentativas de solugao 

para a delinquencia juvenil. 
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CONCLUSAO 

Em primeiro lugar/e precise- dar-se a lei certa flexibilidade, permitindo-se ao 

juiz em casos especiais, possa ao inves de aplicar a lei penal, usar das sancoes 

previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente/ Ao juiz deve ser dado tambem, 

em face do caso concreto, a faculdade de examinar as condigoes mentais do reu, e 

consequentemente decidir sobre a conveniencia da aplicagao da lei penal. 

Nao e nem se^quer cogitave* que esses adolescentes venham cumprir pena 

juntamente com os delinquentes adultos. E mister que as penas sejam executadas 

em estabelecimentos carcerarios especiais, onde o tratamento rigorosamente 

individualizado, e de responsabilidade de profissionais realmente qualificados, possa 

ensejar uma efetiva educagao do infrator, viabilizando principalmente uma gradativa 

insergao na sociedade, atraves do mercado de trabalho. / 

Tambem nao se pode condenar o estatuto, que contempla a medida socio-

educativa, dando todas as condigoes legais para a sua aplicabilidade. O problema e 

que o Estado nao esta aparelhado para recebe-las, pois embora existam os projetos, 

os governantes fogem dos mesmos. 0 problema esta em tornar eficaz o ECA, 

atraves de uma agao contundente do estado,aparelhando-se para enfim recebe-lo, e 

entender o seu carater pedagogico como unica forma de ressocializar e reeducar o 

jovem infrator. 

Deste modo, nao e o estatuto que provoca a impunidade,mas sim a falta de 

agao do Estado. Ao contrario, o ECA e uma legislagao moderna, que se afina com 

as tendencias internacionais, nao so de protegao ao menor,mas de sua repressao 
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quando se tornar infrator, observando as garantias constitucionais e o devido 

processo legal. 

Remeter para a prisao, o jovem que ainda tern condigoes de modificar o seu 

comportamento por meio de medidas pedagogicas, e retirar do mesmo qualquer 

condicao de se ressocializar, pois e sabido e notorio, que a penitenciaria e exemplo 

de marginalizagao e de criminalidade, condenando quern ali esteve presente, a ser 

para o resto da vida um criminoso pior do que quando foi condenado. 

0 jovem de 16 (dezesseis) anos, que for condenado a passar um ano dentro 

de uma prisao, sai de la sem duvida alguma, muito mais perigoso do que entrou, 

pelo contato com criminosos de alta periculosidade, aumentado assim a sua 

violencia. E o que e pior, a redugao ira alcangar basicamente os carentes e 

abandonados, pois sao eles que sofrem com a causa social. 

Sob o aspecto social, resta ao estado e a sociedade, tornar consciencia de 

que a questao esta em combater as causas da marginalizagao e da criminalidade 

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

perdurarao.Como exemplo disto, temos a Lei 8.072/90, que trata dos crimes 

hediondos, aumentando com vigor a penalizagao dos mesmos. Vejamos, eles 

diminuiram ou cessaram? Ao contrario, continuam a assustar a populagao, estando 

hoje absolutamente em voga em jornais e revistas. 

Conclufmos pois, que a inimputabilidade apenas impede o menor, de se 

sujeitar ao procedimento criminal comum com aplicagao de penas, nao significando 

porem, que o mesmo e irresponsavel por seus atos, uma vez que existe a legislagao 

especial, sujeitando-o a aplicagao de medidas socio-educativas, entre elas, ate 

mesmo a de privagao de liberdade com a internagaoi Cabe ao estado voltar-se para 

o problema,e tornar pleno o cumprimento da medida socio-educativa, com a 
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destinagao de verbas suficientes para tal, e a sociedade cobrar esta agao, pois e a 

inercia estatal que gera a crenga de que o menor e impune. 
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