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RESUMO 

O estudo que hora se apresenta versa sobre a eficacia do Estatuto da Crianca e do 
Adolescente no que diz respeito as medidas socio-educativas, buscando 
compreender a responsabilidade penal do adolescente infrator, desde os primordios 
dos tempos ate os dias atuais, bem como as causas originarias da atividade 
delituosa destes menores, evidenciando o avanco das medidas socio-educativas e 
da legislacao em vigor, assim como, alternativas para o combate dessa 
marginalizagao entre criangas e adolescentes, visto que, o crescente indice de 
infragoes cometidas por adolescente tern gerado, no seio da sociedade, acirradas 
discussoes sobre o tema. Foi realizada pesquisa bibliografica, observagao indireta 
da realidade, do metodo historico-evolutivo, e do metodo exegetico-juridico. 
Considerando as dificuldades atuais do sistema socio-educativo, ressaltando-se 
fracassos retumbantes, indiferenga do poder publico, bem como a propria sociedade, 
comprovados pelo elevado numero de reincidencia de atos infracionais praticados 
por adolescentes. Com o objetivo de verificar a verdadeira causa desta ineficacia, 
temos a comprovagao de experiencias magnificas em andamento no Brasil, com 
resultados impressionantes, redugao de reincidencia, bem como compromisso do 
estado e da sociedade. Reforgando tal entendimento, apresentou-se urn modelo 
bem sucedido da Fundagao Crianga, instituigao localizada no municipio de Sao 
Bernardo, na Grande Sao Paulo, que, com praticas condizentes com o modelo 
socio-educativo preconizado pelo ECA, esta alcangando resultados surpreendentes. 
Assim, observa-se que o Estatuto da Crianga e do Adolescente oferece como 
resposta ao ato infracional urn aparato de medidas socio-educativas, de carater 
pedagogico, recuperativo e repressivo, que, quando corretamente aplicadas, sao 
bastante eficazes para resgatar da delinquencia adolescentes infratores, de modo a 
torna-los util ao pais e a si proprio. Desse modo, conclui-se que nao precisamos de 
rebaixamento da idade penal, nem de novas leis para a solugao do problema. O 
nosso pais tern legislagao suficiente para o seu enfrentamento, basta que o Estatuto 
da Crianga e do Adolescente seja aplicado de forma adequada. Contudo, a falha 
encontra-se na ausencia de politicas publicas destinadas a efetiva aplicabilidade dos 
preceitos contidos no referido diploma legal. 

Palavra-chave: Adolescente Infrator. Medidas Socio-Educativas. Eficacia. 



ABSTRACT 

The study shows that if hours is about the effectiveness of the Statute of the Child 
and Adolescent with regard to socio-educational measures, seeking to understand 
the criminal liability of the adolescent offender, since the beginning of time until the 
present day, as well as the causes from the activity of these children criminal 
showing the pace of socio-educational measures the current legislation, as well as 
alternatives to combat this marginalization among children and adolescents, since 
the increasing rate of infractions committed by adolescents has generated within the 
society, intransigent discussions on the subject. Literature search was conducted, 
indirect observation of reality, the historical and evolutionary method, and the method 
exegetic-legal. Considering the difficulties of the current socio-educational system, 
emphasizing it is resounding failures, indifference of the public and society itself, 
supported by the high number of recurrence of illegal acts committed by adolescents. 
In order to verify the true cause of this ineffectiveness, we have the proof of 
wonderful experiences in progress in Brazil, with impressive results, reducing 
recidivism and commitment of the state and society. Reinforcing this view, proved to 
be a successful model of the Child Foundation, an institution located in the 
municipality of San Bernardo, in Greater Sao Paulo that, with practices consistent 
with the socio-educational model advocated by EGA, is achieving impressive results. 
Thus, it is observed that the Statute of the Child and Adolescent offers as a response 
to an infringement apparatus socio-educational measures of educational character, 
recuperative and enforcement, which, when properly applied, are effective to rescue 
the delinquency juvenile delinquents In order to make them useful to the country and 
himself. Thus, it appears that there is no need for lowering age of criminal, or any 
new laws for the solution of the problem. Our country has sufficient legislation to your 
face, just as the Statute of the Child and Adolescent is implemented fairly. However, 
the flaw is in the absence of public policies for the effective application of the 
precepts contained in the said law. 

Keyword: Adolescent Offender. Socio-educational Measures. Effectiveness. 
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INTRODUCAO 

A evolugao do Direito da Crianga e do Adolescente e fruto de inumeros 

movimentos internacionais de garantia dos direitos inerentes a pessoa em 

desenvolvimento, como: Declaracao universal dos direitos da crianga, em 1.959, 

afirmando que a crianga, devido suas condigoes, fisica e intelectual, necessita de 

uma protegao singular, e cuidados especiais; tambem as Regras Minimas das 

Nagoes Unidas para a Administragao da Justiga, e da Infancia (regras de Beijing) 

Adotadas pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas de 1958; logo em seguida, 

surge a convengao internacional sobre os direitos da crianga, aprovada em 1.989, 

regulamentando a situagao das criangas e dos adolescentes e consagrando a 

doutrina da protegao integral. 

Nesse contesto de movimentos internacionais surge o Estatuto da Crianga e 

do Adolescente, que representa urn grande avango da legislagao brasileira, e veio 

para garantir as criangas e adolescentes o tratamento com atengao, protegao e 

cuidados especiais para se desenvolverem e se tornarem adultos conscientes e 

participativos do processo inclusive Dentre as agoes programadas em defesa dos 

direitos da crianga e do adolescente, destacam-se enumeras medidas socio-

educativas de carater pedagogico, que visam prevenir a delinquencia infanto-juvenil 

e conduzir a ressocializagao dos menores em conflito com a lei. 

Apesar dos esforgos dos legisladores, o crescente indice de infragoes 

cometidas por adolescentes tern gerado, no seio da sociedade, discussoes acirradas 

sobre as possiveis solugoes e causas do problema, entre elas, a redugao da 

maioridade penal. 

E nesse contexto que o presente trabalho monografico objetiva fazer urn 

estudo sobre o programa de medidas socio-educativas a serem aplicadas aos 
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adolescentes em conflito com a lei, buscando entender a instituicao da medida 

socio-educativa, no entanto levar-se-a em consideragao o principio da protegao 

integral, e o menor enquanto ser em desenvolvimento. Dessa forma o estudo que 

hora se apresenta busca de forma precipua, verificar a eficacia das medidas socio-

educativas, e observar se, as mesmas, uma vez aplicadas estao alcancando o seu 

verdadeiro objetivo, qual seja, ressocializar o adolescente a elas submetidos. 

O primeiro capitulo consiste em uma retrospectiva historica das varias 

leg is la tes criadas e aplicadas no Brasil, voltadas para a protegao e a 

responsabilizagao penal da crianga e do adolescente, desde o aparecimento das 

primeiras Codificagoes, ate os dias atuais, com o surgimento do ECA. 

No segundo capitulo, serao feitas analises do ato infracional, e a 

inimputabilidade penal do menor infrator, trazendo a discussao acerca do 

rebaixamento da maioridade penal, alem de tragarmos a distingao entre crianga e 

adolescente, apontando as medidas cabiveis aquelas. 

No terceiro capitulo sera estudado o tratamento dado pelo Estatuto da 

Crianga e do Adolescente ao menor infrator, serao demonstradas, em especie, cada 

uma das medidas socio-educativas previstas no ECA, levando em consideragao 

suas particularidades e aplicagao. 

No quarto e ultimo capitulo, tratar-se-a da eficacia das medidas socio-

educativas, mais precisamente, da maneiras em que estao sendo aplicadas, dessa 

forma, levar-se-a em consideragao os altos indices de criminalidade infanto-juvenil, e 

as possiveis causas dessa marginalizagao. Proceder-se-a com uma analise 

comparativa entre a realidade da maior parte das instituigoes destinadas a aplicagao 

das medidas socio-educativas e urn modelo bem sucedido realizado pela Fundagao 

Crianga, instituigao localizada no municipio de Sao Bernardo, na Grande Sao Paulo. 
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A escolha do tema se deu devido a presente tematica esta gerando, no seio 

da sociedade, calorosas e radicais discussoes sobre possiveis solucoes para o 

problema. 

O estudo foi elaborado utilizando os metodos: historico-evolutivos, com foco 

na evolucao da legislacao infanto-juvenil no que diz respeito as medidas aplicadas 

aos adolescentes ao longo da historia; por fim o metodo exegetico-juridico, para 

analise dos textos legais concernentes ao tema. 

A metodologia utilizada foi a bibliografica, atraves do estudo da legislagao, 

doutrina e jurisprudencia. 



CAPITULO 1 - EVOLUQAO DA LEGISLACAO MENORISTA BRASILEIRA. 

Para se promover uma melhor compreensao da atual realidade juridica, no 

que diz respeito a problematica do menor, bem como entender a efetividade da Lei 

n° 8.069, de 13 de julho de 1990, ou simplesmente Estatuto da Crianga e do 

Adolescente (ECA), julgamos ser de suma importancia analisar, brevemente, as 

varias legislagoes criadas e aplicadas no Brasil, relacionadas ao tema em epigrafe. 

1.1. Consideracoes Iniciais. 

A preocupagao com a realidade infanto-juvenil sempre teve presente na 

legislacao brasileira. Referencias ao menor ja constava nas Ordenagoes Filipinas, 

que vigoravam no periodo colonial de 1603 a 1830, cuja preocupagao centrava-se 

na delinquencia. Neste sentido, dispunha o Titulo CXXXV do livro quinto daquele 

diploma legal, citado por Saraiva. (2005, p.27): "Quando o delinquente for menor de 

dezessete anos cumpridos, posto que o delito merega morte natural, em nenhum 

caso Ihe sera dada, mas ficara em arbitrio do julgador dar-lhe outra menor pena." 

No Brasil colonia a legislagao ja era voltada para as criangas abandonadas. 

As instituigoes de assistencia normalmente funcionavam como instituigoes privadas, 

ligadas a igreja, situagao esta que durou ate o seculo XIX. 

A partir do final do seculo XIX, e inicio do seculo XX, a problematica do menor 

passou a assumir urn aspecto dificil de ser solucionado. O crescente 

desenvolvimento das industrias, o trabalho fora do lar, o urbanismo, o afrouxamento 

dos lagos familiares, entre outros, concorreram para o abandono material e moral 

das criangas, culminando com o aumento da delinquencia. 
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Neste contexto, varias legislagoes foram criadas e aplicadas no Brasil, 

contudo, cada uma a sua epoca, foram demonstrando-se ineficaz frente a 

descontrolada arrancada da criminalidade juvenil. 

1.2. Codigo Criminal de 1830. 

No Imperio, o Codigo Criminal de 1830, ao disciplinar sobre o menor, cuidou 

apenas de sua responsabilidade penal, fixada aos 14 anos, e adotou, tomando como 

modelo o Codigo Penal da Franga de 1810, o criterio do discernimento. Deste modo, 

sobre estes menores, militava a presungao juris tantum da irresponsabilidade. No 

entanto, se provasse terem agido com discernimento, ou seja, uma vez demonstrada 

a capacidade de entendimento do ato infracional praticado, seriam os mesmos 

conduzidos a casas de corregao, por tempo a ser determinado discricionariamente 

pelo juiz, que nao poderia ultrapassar a idade de dezessete anos. 

Quanto aos maiores de 14 anos e menores de 17 anos, ficariam estes 

sujeitos a pena de cumplicidade (dois tergos da que caberia ao adulto), se ao 

julgador parecesse justo; e aos menores com mais de 17 anos e menos de 21 anos, 

teriam sua pena diminuida pela atenuante da menoridade. 

Contudo, a ausencia de estabelecimentos correcionais fazia com que muitos 

menores fossem recolhidos a prisao comum, ingressando no contagio pernicioso 

com delinquentes contumazes e, consequentemente, na escola do crime. Isto posto, 

na pratica, nao havia prevengao atraves do resguardo necessario a formagao da 

personalidade do menor. 
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1.3. Codigo Penal de 1890. 

Apesar de ter introduzido modifieagoes estruturais, o primeiro Codigo Penal 

da Republica continuou adotando o mesmo criterio do discernimento. 

Entre as principais alteracoes trazidas, podemos destacar a fixagao da idade 

de 9 anos para a responsabilidade penal, tornando-os nos termos da presungao, 

juris et de jure, plenamente irresponsaveis. Aqueles que se enquadrassem na faixa 

etaria entre 9 e 14 anos, tinham a seu favor a presungao relativa da 

responsabilidade, de tal modo que ficando evidenciado que teriam agido com 

discernimento, seriam recolhidos a estabelecimentos disciplinar industrial, por tempo 

que nao ultrapassasse a idade de dezessete anos. Por fim, a pena de cumplicidade 

(dois tergos daquela que coubesse ao adulto), perdeu o carater de facultatividade 

para se tornar obrigatoria, como tambem, restou mantida a atenuante da 

menoridade. 

Alem disso, o mesmo inovou ao sugerir a recuperagao do menor delinquente 

atraves de recursos pedagogicos, enquanto que em nagoes cultas, ainda se 

autorizavam castigos corporais e ate pena de morte para criangas. Contudo, nao 

surtiu efeitos praticos em favor dos menores, uma vez que os chamados 

estabelecimentos disciplinar industrial, que serviriam para a recuperagao do menor, 

jamais foram criados, salvo raras excegoes. 

1.4. Codigo de Menores de 1927. 

No evoluir da vida republicana, em 1927, surgiu o primeiro Codigo de 

Menores brasileiros. Elaborado atraves de urn projeto de pesquisa do Juiz de 
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Menores Jose Candido de Albuquerque Mello Matos, transformado na Lei n°. 5083, 

de 1° de dezembro de 1926, e aprovado atraves do Decreto Executivo n° 17.943, de 

12 de outubro de 1927, reunia uma serie de Leis e Decretos relativos a materia que 

estavam ate entao isoladas. 

Com a sua implantacao, o referido jurista procurou elaborar urn conjunto de 

normas que realmente atendesse as necessidades dos menores desassistidos. 

Desta forma, vinculou, definitivamente, o Estado ao problema das criangas e 

adolescentes carentes, deixando os pais responsaveis pela educagao de seus filhos. 

Assim, as questoes que envolvem o menor nao seriam mais consideradas no ambito 

criminal, devendo ser tratada de maneira especial sob uma tonica corretiva e 

educacional, porem, ainda que de forma arcaica. 

Alem de disciplinar a incidencia da lei penal com referenda aos menores, ele 

acatou proveitosos principios, dentre os quais podemos destacar a impossibilidade 

de recolhimento do menor de 18 anos que houvesse praticado ato infracional prisao 

comum. Os menores de 14 anos, consoante fosse sua condigao peculiar de 

abandonado ou pervertido, ou na iminencia de o ser, ou nenhuma destas 

caracteristicas, seria colocado em asilo, casa de educagao, ou ainda, confiado a 

pessoa idonea, por tempo nao superior a idade de 21 anos. Poderia, outrossim, ficar 

sob a custodia dos pais, tutor ou outro responsavel, quando necessitasse de 

tratamento especial e a sua periculosidade nao reclamasse medida mais 

assecuratoria. Aos agentes de crimes ou contravengao entre 14 e 18 anos, seriam 

submetidos a processo especial, e entre 18 e 21 anos, continuava a constituir 

circunstancia atenuante. 

Entretanto, apesar das varias modifieagoes trazidas, na pratica, muitos 

obstaculos surgiram para o fiel cumprimento dos seus dispositivos legais, uma vez 
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que, em decorrencia de uma mentalidade polftica eompletamente reacionaria, 

faltavam recursos para a criagao e manutengao das instituigoes que deveriam 

prestar suporte ao processo de reeducacao dos menores. 

1.5. Codigo de Menores Brasileiros de 1979. 

Em 10 de outubro de 1979, data que marcou o ano internacional da crianga, 

foi instituida a Lei n° 6.697, mais conhecida como o Codigo de Menores Brasileiros. 

Este Codigo inovou mais uma vez, ao consagrar a doutrina juridica da situagao 

irregular, ou seja, optou o legislador por substituir a classificagao tradicional de 

menor abandonado e delinquents, por urn sistema de enquadramentos das 

situagoes em que o menor estaria fora dos padroes da normalidade, quer dizer, em 

situagao irregular. Assim, estavam enquadrados sob a mesma classificagao, 

criangas e adolescentes carentes, desprovidos de meios para satisfagao de suas 

necessidades basicas; abandonados, ou seja, privados de qualquer tipo de 

assistencia familiar, e infratores, isto e, em conflito com a lei em razao do 

cometimento de delito. 

Ele ampliou os poderes da autoridade judiciaria, de modo que o destino e a 

vida da crianga e do adolescente ficava a merce da vontade do juiz. Muitas vezes, 

estes menores recebiam urn tratamento mais desumano que os criminosos adultos, 

uma vez que permitia a aplicagao de medidas sem uma acusagao formal, com 

ausencia do contraditorio e da ampla defesa. 

Outro grave problema gerado na epoca em que vigorava, foi a enorme 

quantidade de internagoes de menores em situagao irregular nos internatos, fazendo 

com que os mesmos nao tivessem uma assistencia pedagogica personalizada, 
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prejudicando a reeducaeao dos seus internos. Na verdade, estes internatos 

funcionavam como urn verdadeiro deposito de menores, onde os internos eram 

mantidos em condicoes precarias, ficando ociosos a maior parte do tempo. 

Comentando o assunto, Liberati (2002, p. 13) considera: 

O Codigo revogado nao passava de um Codigo Penal do Menor, disfargado 
de um sistema tutelar, suas medidas nao passavam de verdadeiras 
saneoes, ou seja, penas, disfargadas em medidas de protegao. Nao 
relacionava nenhum direito, a nao ser aquele sobre a assistencia religiosa, 
nao trazia nenhuma medida de apoio a famtlia; tratava da situagao irregular 
da crianga e do jovem, que, na verdade, eram seres privados de seus 
direitos. 

Na verdade, em situagao irregular estao as familias, que nao tern estrutura e 

abandona a crianga, o pai, que desampara os deveres do patrio poder, o Estado que 

nao cumpre as suas politicas sociais basicas, nunca a crianga ou o jovem. 

1.6. Estatuto da crianga e do adolescente. 

O ECA incorporou as recomendagoes das regras de Beijing1 e os principios 

do art. 19, da Convengao Internacional sobre os Direitos da Crianga da ONU/1989, 

ao determinar que os Estados deverao tomar medidas uteis e necessarias a 

protegao da crianga contra todas as formas de violencia, de brutalidade fisica ou 

mental, de abandono ou negligencia, de maus tratos ou exploragao, inclusive sexual. 

Correspondendo o preceito do artigo 227 da constituigao federal de 1988 

(CF): 

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

1 Regras Minimas das Nagoes Unidas Para a Administragao da Justiga de Menores. 
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dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligeneia, discriminacao, 
exploracao, violencia, crueldade e opressao. 

Alem de indicar garantias e liberdades, e estabelecer as responsabilidades do 

Estado, da familia e da sociedade em relagao a crianga, o ECA preve, tambem, 

eficazes medidas socio-educativas a serem aplicadas aos jovens infratores. Levando 

em consideragao a condigao peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento, 

estas medidas tern por objetivo tratar e recuperar o jovem, tornando-o capaz de 

exercer adequadamente seus direitos e deveres frente a sociedade. 

Outra inovagao trazida por este Estatuto foi a criagao dos Conselhos de 

Direitos e dos Conselhos Tutelares, sendo estes ultimos orgaos populares, eleitos 

democraticamente, encarregados pela sociedade de zelar pela vigilancia e 

cumprimento dos direitos da crianga e do adolescente. 

Desse modo, torna-se indiscutivel a importancia da Lei n° 8.069/90 (Estatuto 

da Crianga e do Adolescente) para as nossas criangas e adolescentes. Uma vez 

aplicado de forma correta, e a solugao mais eficaz para o fiel cumprimento de 

direitos e deveres da crianga e do adolescente, bem como dos direitos, deveres e 

obrigagoes do Estado, familia e sociedade em relagao a eles. 



CAPITULO 2 - DA PRATICA INFRACIONAL E INIPUTABILIDADE PENAL DO 
MENOR. 

As medidas socio-educativas sao aplicadas aos menores inimputaveis, 

verificada a pratica de ato infracional, (art. 112, ECA), com isso, faz-se necessario o 

conhecimento do que se entende por ato infracional e inimputabilidade penal do 

adolescente infrator. 

2.1. Conceito de Ato Infracional. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente em seu artigo 103: "Considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravengao penal". Isto significa dizer 

que o fato atribuido ao adolescente, embora enquadravel como crime ou 

contravengao, so pela circunstancia de sua idade, nao constitui crime ou 

contravengao, mas, na linguagem do legislador, simples ato infracional. 

A Lei de Introdugao ao Codigo Penal (Dec. Lei n° 3.914, de 9 de dezembro de 

1941) traz, em seu artigo primeiro, as definigoes de crime e contravengao penal: 

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

Na verdade, nao existe diferenga essencial entre os conceitos de ato 

infracional e os de crime ou contravengao penal. Ambas sao condutas contrarias ao 

direito, situando-se na categoria de atos ilicitos (LIBERATI 2002). 
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Tanto o crime quanta a contravengao, pela definicao finalista, sao fatos tipicos 

e antijuridicos. O que diferencia uma da outra, levando-se em conta apenas o criterio 

quantitative e que a contravengao, comparada com o crime, apresenta menor 

gravidade, ensejando, desse modo, punigao menos severa. 

De qualquer forma, o Estatuto engfobou em uma so expressao, ato 

infracional, a pratica de crime ou contravengao penal praticada por adolescente. 

Dessa forma, eles podem vir a cometer algum ato ilfcito, contudo, nao preenche o 

requisite da culpabllidade, pressuposto da aplicagao de pena na esfera penal 

comurn. 

2.2. Distingao entre Crianga e Adolescente e as medidas Aplicaveis a Crianga 

Infratora. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seu artigo 2°, distingue 

taxativamente a crianga, do adolescente: "Art. 2° Considera-se crianga, para os 

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

aquela entre doze e dezoito anos de idade". 

Tal distingao esta fundada tao somente no aspecto da idade, nao levando em 

consideragao o psicologico e o social. 

Para a norma, crianga e aquela pessoa que tern ate 12 anos de idade 

incompletes; e adolescente aquele que esta compreendido entre a faixa etaria que 

vai dos 12 aos 18 anos de idade. 

A decisao de incluir na esfera de agao do Estatuto o menor de 18 anos esta 

de acordo com a convengao dos direitos da crianga, que, como se sabe, em seu 
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primeiro dispositivo, estabelece que, para os efeitos da mesma, se entende por 

crianga todo o ser humano menor de 18 anos. 

Contudo, apesar desta distingao tecnica e legal, podemos concluir que a 

crianga e o adolescente sao pessoas ainda em processo de formagao, tanto fisico, 

psicologico quanta emocional, cuja estatura e personalidade ainda nao atingiram sua 

plenitude. 

Ademais, como bem conceitua o dicionario Aurelio (2001, p.18e193): "crianga 

e o ser humano de pouca idade, menino ou menina, e adolescente, aquele que esta 

na puberdade, que ainda nao atingiu todo o vigor". 

A importancia da distingao estabelecida pelo Estatuto ressalta-se diante da 

circunstancia de que, embora ambos gozem dos mesmos direitos fundamentals, 

reconhecendo-se sua condigao especial de pessoas em desenvolvimento, o 

tratamento de suas situagoes, quando incorrem em atos infracionais, diferem entre 

si. Enquanto os adolescentes infratores podem ser submetidos a um tratamento 

mais rigoroso, como sao as medidas socio-educativas, previstas no artigo 112 do 

referido Estatuto, que podem implicar privagao de liberdade; as criangas infratoras 

sao isentas de culpa e pena, ficando sujeitas apenas as medidas de protegao. 

Assim determina o Mandamento Estatutario (Lei n° 8.069/ 90): "Art. 105. Ao 

ato infracional praticado por crianga corresponderao as medidas previstas no art. 

101." 

E dispoe o artigo 101 da referida lei, de maneira exemplificativa: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipoteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente podera determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientagao, apoio e acompanhamento temporarios; 
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III - matricula e freqiiencia obrigatorias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusao em programa comunitario ou oficial de auxilio a familia, a 
crianca e ao adolescente; 
V - requisicao de tratamento medico, psicologico ou psiquiatrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusao em programa oficial ou comunitario de auxilio, orientacao e 
tratamento a alcoolatras e toxicomanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocagao em familia substituta. 
Paragrafo unico. O abrigo e medida provisoria e excepcional, utilizavel como 
forma de transicao para a colocacao em famflia substituta, nao implicando 
privacao de liberdade. 

Dessa forma, quando a crianga comete atos infracionais, a mesma deve ser 

encaminhada ao Conselho Tutelar (art. 136, I), que, antes de tudo, mediante termo 

de responsabilidade, tern a incumbencia de coloca-la sob a guarda de seus pais. 

Estes devem ser os primeiros responsaveis pela sua formagao moral e social. Se 

nao tiverem condigoes para tanto, diante do desajuste familiar, ha de se encontrar 

um terceiro responsavel dentro ou fora da linha de consanguinidade. Alem dessa 

providencia, o conselho pode e deve acompanha-la temporariamente, com 

orientagao e apoio, determinando tambem sua matricula e freqiiencia obrigatoria em 

estabelecimento oficial de ensino. Caso a situagao economica da familia ou 

responsavel seja pouca, permite o conselho buscar o apoio de programa comunitario 

ou oficial de auxilio a familia, a crianga e ao adolescente. E, sendo o caso, podera o 

mesmo requisitar tratamento medico, psicologico, psiquiatrico, em regime hospitalar 

ou ambulatorial, ou incluir em programa oficial ou comunitario de auxilio, orientagao 

e tratamento a alcoolatras e toxicomanos. 

Outra hipotese cabivel e a utilizagao do abrigo em entidade, a nao implicar 

privagao de liberdade. E sempre uma cautela excepcional e provisoria (art. 101, 

paragrafo unico), ate sua colocagao em familia substituta, sendo esta adstrita a 

competencia da Justiga da Infancia e da Juventude. 
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Caso inexista Conselho Tutelar no munieipio, ou por qualquer outro motivo 

impediente do exerclcio da respectiva fungao, a aplicagao destas medidas de 

protegao passam a ser da competencia da autoridade judiciaria competente. 

Por mais 'hediondo' que seja o ato infracional praticado pela crianga, ela nao 

podera ser conduzida a Delegacia de Policia, como bem salienta Liberati (2002), A 

autoridade policial nao tern competencia para investigar e apurar as provas do ato 

praticado pela crianga. A competencia originaria e do Conselho Tutelar (art. 136, inc. 

I, ECA); a subsidiaria e da autoridade judiciaria (art. 262, ECA). 

Porem, esse posicionamento e questionado por alguns doutrinadores, como, 

por exemplo, Ishida (2000, p. 295), que possui o seguinte entendimento: 

O cometimento de delito grave por uma crianca deve ser acompanhado pela 
autoridade policial, ja que os conselhos tutelares nao sao dotados de 
instrumentos nem sao equipados visando fornecer seguranga aos membros 
do conselho. O conselho tutelar teria atribuigao na hipotese de delitos de 
menor gravidade. 

De qualquer modo, o Estatuto da Crianga e do Adolescente preve medidas as 

criangas infratoras que evitem causar-lhes vexame. Tal constrangimento, como e o 

caso do acompanhamento pela autoridade policial, poderia marcar ainda mais a 

crianga ja traumatizada. 

Enfim, a crianga infratora, por ser ainda incapaz de refletir em profundidade o 

ato cometido, e alvo de medidas que visam a sua protegao. Sao medidas que 

objetivam a garantia e a protegao dos direitos mais fundamentals, assim, com as 

urgencias necessarias, nas quais certamente requer a situagao, propiciando a 

recolocagao em normalidade social e psicologica a vida da mesma. 
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2.3. Inimputabilidade Infanto-juvenil. 

Seguindo a Constituicao Federal vigente (art. 228) e o Codigo Penal (art. 27), 

o Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seu artigo 104, dispoe que: "Sao 

penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos as medidas previstas 

nesta Lei." 

O conceito de sujeito inimputavel e encontrado no Codigo Penal (Decreto-Lei 

N.° 2.848/40), no seu artigo. 26, caput, que trata da inimputabilidade por doenga 

mental ou desenvolvimento incompleto: 

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

Desse modo, inimputavel e, entao, o agente que ao tempo da pratica do fato, 

nao possui capacidade para entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. Por outro lado, imputavel e, como bem nos ensina o 

mestre Damasio de Jesus (1995, p. 409): "O sujeito mentalmente sao e 

desenvolvido, capaz de entender o carater ilicito do fato e de determinar-se de 

acordo com esse entendimento". 

Na nossa legislagao, ha varios sistemas ou criterios para determinar as 

causas da inimputabilidade. O primeiro e o sistema biologico (ou etiologico), 

segundo o qual se leva em conta a causa e nao o efeito. Assim, se o sujeito e 

portador, por exemplo, de uma anomalia psiquica e pratica um fato tipico e 

antijuridico, pela circunstancia de ser doente, e inimputavel, nao importando que a 

causa tenha exclufdo ou diminuido a capacidade de compreensao ou de 
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determinagao da conduta delituosa. Para o sistema psicologico, o que importa e o 

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

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

acordo com essa compreensao ou nao. Por fim, temos o criterio biopsicologico, que 

e constituido dos dois primeiros. Por ele, leva-se em consideragao a causa e o 

efeito. So e inimputavel o sujeito que, em conseqiiencia da anomalia mental, nao 

possui capacidade de compreender o carater criminoso do fato ou de determinar-se 

de acordo com essa compreensao. 

Enquanto que para os outros casos em que se verifica a inimputabilidade 

(doenga mental, desenvolvimento mental retardado e desenvolvimento mental 

incompleto em relagao aos silvicolas inadaptados) foi adotado o sistema 

biopsicologico, a lei adotou o sistema biologico (idade do autor do fato) quanto aos 

menores (excegao a regra). 

Assim, nao e preciso que, em decorrencia da menoridade, o menor seja 

inteiramente incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. A menoridade (fator biologico), ja e suficiente para 

criar a inimputabilidade. Trata-se de uma presungao absoluta de inimputabilidade, 

que faz com que o menor seja considerado como tendo desenvolvimento mental 

incompleto em decorrencia de um criterio de polftica criminal, nada tendo com a 

capacidade ou incapacidade de entendimento. 

A segunda parte do disposto no art. 104 estabelece que os menores de 18 

anos ficarao sujeitos as medidas previstas nesta lei. A crianga (pessoa ate 12 anos), 

se praticar algum ato infracional, sera encaminhada ao Conselho Tutelar e estara 

sujeita as medidas de protegao previstas no art. 101; o adolescente (entre 12 e 18 

anos), ao praticar ato infracional, estara sujeito a processo contraditorio, com ampla 
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defesa, que, apos o devido processo legal, recebera ou nao uma sangao 

denominada medida socio-educativa mencionadas no art. 112. 

Esse mesmo limite minimo de idade (18 anos) para a inimputabilidade penal, 

como bem enfatiza Mirabete (2003), e consagrado na maioria dos paises (Austria, 

Dinamarca, Finlandia, Franga, Colombia, Mexico, Peru, Uruguai, Equador, Tailandia, 

Noruega, Holanda, Cuba, Venezuela, etc), sendo, de acordo com Massa (apud 

Mirabete, 2003), um limite razoavel de tolerancia recomendado pelo Seminario 

Europeu de Assistencia Social das Nagoes Unidas, de 1949, em Paris. Ademais, 

considera-se que ate essa idade, ha uma maior possibilidade de ressocializagao, 

reeducagao e reintegragao do menor a sociedade. 

2.4. Controversias Acerca do Rebaixamento da Maioridade Penal. 

Toda vez que se fala em inimputabilidade penal do menor de 18 anos, 

reacende-se uma polemica, dividindo opinioes, entendendo alguns que deve ser 

mantida a idade de dezoito anos, de acordo com a legislagao vigente, enquanto 

outros julgam necessaria a redugao para dezesseis anos (ou ate mesmo para 

quatorze anos), em face do desenvolvimento mental dos adolescentes nos dias de 

hoje. 

Na verdade, esse tema da redugao da maioridade penal do adolescente e 

ciclico, senao casuistico. De tempos em tempos, e principalmente, quando algo 

excepcional acontece, o assunto torna-se obrigatorio, insistindo os defensores do 

rebaixamento em ignorar as verdadeiras causas que levam o menor a praticar 

infragoes, bem como todos os avangos conquistados com o advento do ECA. 
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Encaram tal medida como se ela fosse, repentinamente, nos trazer a solugao deste 

amplo e grave problema social. 

Desse modo, dada a importancia do assunto e pelo grande interesse da 

populagao, necessario se faz esclarecer alguns pontos fundamentals, pois qualquer 

proposta de mudanca da legislagao visando a redugao da idade da responsabilidade 

penal devera, antes de tudo, estar em consonancia com a Constituigao Federal. 

De acordo com o artigo 60 § 4°- da Constituigao Federal vigente, nao podera 

ser objeto de deliberagao proposta de emenda constitucional tendente a abolir 

garantias individuals. Ou seja, qualquer proposta de alterar a legislagao, e aplicar as 

sangoes previstas no Codigo Penal aos menores de 18 anos, representara o fim do 

tratamento diferenciado, sendo, portanto, inconstitucional. Por sua vez, muitos 

entendem que o enunciado do artigo 228, do mesmo diploma legal, constitui-se 

Clausula Petrea. Nesse sentido, o magistrado paulista Dr. Barros Vital (apud Liberati, 

2002, p. 76), defende que: 

Nesse terreno movedigo em que falta a razao, so mesmo a natureza petrea 
da clausula constitucional (art. 228) que estabelece a idade penal, resiste ao 
assedio do conservadorismo penal. A inimputabilidade etaria e, sem duvida, 
um principio que integra o arcabougo de protegao da pessoa humana do 
poder estatal projetado naquele, e assim deve ser considerado clausula 
petrea. 

Por outro lado, os partidarios da redugao da idade penal argumentam que o 

individuo maior de 16 anos, na sociedade atual, pode votar e, da mesma forma, 

deve ser responsabilizado criminalmente. Porem, a concessao deste direito de votar 

dada a estes menores nao implica o reconhecimento da plena capacidade politica 

do eleitor, uma vez que se reveste de caracteristica restritiva, pois eles tern a 

faculdade e nao o dever de votar, alem de permanecer inelegivel ate completar 18 
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anos, para alguns casos. Assim, como extrair de uma capacidade politica tao 

limitada, a ilimitada responsabilidade penal? 

Outro argumento diz respeito ao poder de discernimento dos jovens de hoje 

que, por varios fatores, entre eles a facilidade de acesso a todo tipo de informacoes, 

sao mais amadurecidos do que os adolescentes do inicio do seculo passado e, 

portanto, tern mais discernimento. Contudo, e preciso ter em mente que as 

informacoes as quais o adolescente tern acesso atualmente sao mais quantitativas e 

menos qualitativas, ou seja, o jovem e mais bombardeado por informacoes mais 

deleterias que educativas, nao podendo, assim, ser considerado mais responsavel. 

Ademais, o discernimento no tocante a ilicitude de determinadas condutas pode ser 

observada ate mesmo em criangas de cinco anos e, portanto, nao pode servir de 

criterio para redugao do limite etario de punibilidade. 

Assim, com base nesses argumentos e outros, as propostas para o 

rebaixamento da idade da responsabilidade penal para 16 (dezesseis) anos, alem de 

ser inconstitucional, e uma solugao injusta, pois vai afastar os adolescentes de todos 

os programas de reeducagao e ressocializagao, acabando com a chance que eles 

possuem de integrar-se na sociedade, e nao na vida do crime, o que, com certeza, 

os presidios brasileiros nao vao conseguir evitar. 



CAPITULO 3 - TRATAMENTO DADO PELO ECA AO ADOLESCENTE INFRATOR. 

O Mandamento Estatutario, alem de fornecer garantias e direitos 

fundamentals (vida, saude, educagao, lazer, entre outros), estabelece, por outro 

lado, responsabilidades, sujeitando os adolescentes que incidirem na pratica de atos 

infracionais, ao cumprimento de medidas socio-educativas, cujas disposigoes gerais 

estao dispostas no capitulo VI, artigo 112 do referido diploma legal, e sao os 

seguintes: 

I - adverteneia 
II - obrigacao de reparar o dano; 
III - prestagao de servicos a comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - insercao em regime de semiliberdade; 
VI - internacao 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101,1 a VI. 

Observa-se, desse modo, que, por se tratar de um rol taxativo, (e nao 

simplesmente exemplificativo), e terminantemente vedada a imposigao de medidas 

diversas das elencadas no artigo em tela. 

Sao elas destinadas apenas aos adolescentes (aqueles que se enquadram na 

idade entre 12 e 18 anos), nao sendo extensivo as criangas (menores de 12 anos), 

uma vez que, para estes, o ECA estabeleceu, como vimos no capitulo II, medidas de 

protegao integral que podem inclusive, serem aplicadas aos adolescentes infratores, 

quando as medidas socio-educativas nao satisfizerem ou nao completarem o 

tratamento psicossocial. 

A medida socio-educativa e a manifestagao do Estado, em resposta ao ato 

infracional, sendo, portanto, de natureza juridica impositiva, sancionaria e retributiva. 

Assim Segundo Liberati (2002, p. 85-86): 
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A medida socio-educativa tern carater impositivo, porque a medida e 
aplicada independentemente da vontade do infrator. Alem de impositiva, as 
medidas socio-educativas tern cunho sancionario, porque, com sua acao ou 
omissao, o infrator quebrou a regra de convivencia dirigida a todos. E por 
fim, ela pode ser considerada uma medida de natureza retributiva na 
medida em que e uma resposta do Estado a pratica do ato infracional 
praticado. 

Desse modo, o adolescente recebe como resposta a conduta infracional, uma 

serie de medidas de carater socio-educativas, que sao desenvolvidas com finalidade 

pedagogico-educativa, capaz, se aplicadas corretamente, de regenerar o 

adolescente infrator sem, contudo, deixar de lado o seu carater retributivo, ou seja, 

deve ser ela considerada no seu duplo efeito: regenerativo e punitivo. 

Embora presente o carater sancionatorio, nao se trata de pena, uma vez que 

o seu objetivo imediato nao e punir, mas principalmente, ressocializar. 

Para a aplicagao das mencionadas medidas, o juiz deve levar em conta, alem 

das circunstancias e gravidade do ato infracional praticado, sobretudo, a capacidade 

do adolescente de cumpri-las, bem como as suas condigoes pessoais, como, por -

exemplo, sua personalidade, suas referencias sociais, sua estrutura familiar, entre 

outras. 

Nesse sentido, orienta Gusmao (apud De Paula, 1989, p.469): 

O juiz fara a aplicagao das medidas segundo a sua adaptagao ao caso 
concreto, atendendo aos motivos e circunstancias do fato, condigoes do 
menor e antecedentes. A liberdade do magistrado, assim, e a mais ampla 
possivel, de sorte que se faga uma perfeita individualizagao do tratamento. 

De resto, nao se trata de deixar impune todo e qualquer ato infracional 

praticado por menor, uma vez que a revelagao do erro e prejudicial ao mesmo, mas 
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sim, dispoe o ECA no sentido de responsabiliza-lo e, consequentemente, 

ressocializa-lo mediante a aplicagao de medidas de carater socio-educativa. 

3.1. Medidas Socio-Educativas em Especie. 

Depois de tragados os lineamentos gerais sobre o assunto, faz-se necessario 

discorrer sobre cada uma das especies de medidas socio-educativas previstas no 

ECA. Para tanto, como prefere a doutrina, iniciaremos com as medidas socio-

educativas em meio aberto, por fim, trataremos das medidas socio-educativas em 

meio nao aberto. 

3.2.1. Advertencia. 

A advertencia e a primeira das medicas socio-educativas a ser aplicada ao 

adolescente que pratique ato infracional. Definida no artigo 115 do Estatuto 

consistira em admoestagao verbal, que sera reduzida a termo e assinada, sendo, 

logo apos, o menor entregue a seus pais ou responsaveis. 

Tal medida dirige-se, via de regra, aos adolescentes que registrem 

antecedentes de atos infracionais e para os que pratiquem atos de pequena 

gravidade, seja quanto a sua natureza, seja quanta as suas consequencias, uma vez 

que, dependendo de sua gravidade, existem outras medidas mais apropriadas. 

Como explica Liberati (2002, p.89): 

O Juiz e o Promotor de Justica deverao examinar cautelosamente os casos 
apresentados, no sentido de que seja apurada a sua verdadeira gravidade, 
para que a medida nao ultrapasse os limites do rigor, nem tampouco seja 
por demais tolerante ou benevolente. 
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Quanto a sua aplicagao, o artigo 114, paragrafo unico do Estatuto estabelece 

que, uma vez provada a existencia da infragao, basta a prova de materialidade e 

indicios suficientes de autoria. Isto significa dizer, como nos orienta Cury (2002, p. 

375): 

Que estao excluidas as situacoes que acarretam mera suspeita, visto que a 
autoridade devera contar com elementos de conviecao, embora nao 
plenamente concludentes, mas fortemente indicativos sobre a autoria do ato 
infracional. 

Discorrendo sobre a materia, Nogueira (1996) afirma que a imposigao da 

advertencia na esfera do jus libertatis do adolescente, e seu carater socio-educativo 

determinam sua vinculagao ao princfpio do devido processo legal, devendo, assim, 

decorrer do procedimento apuratorio do ato infracional, atraves do respectivo 

procedimento contraditorio. Dessa forma, nao se pode estabelecer a dispensa da 

apuragao do ato infracional como regra de proceder. Esse tambem e o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiga, em voto do Ministro America Luiz (apud Nogueira 

1996, p.175): "Admitir-se a aplicagao da advertencia sem o devido processo legal, 

subverte e tumultua a ordem constitucional, que agasalhou o principio antigo 

retratado na Magna Carta de 1215 (art. 5°, LIV) (STJ, Lex, 51 : 364)". 

Enfim, consiste a advertencia em uma censura feita verbalmente ao 

adolescente infrator, onde o juiz ou promotor de justiga ira explicar a ilegalidade da 

conduta praticada, bem como as consequencias da reiteragao da pratica de 

infragoes, devendo, para que sejam alcangados resultados efetivos, ser aplicada 

logo em seguida a primeira pratica do ato infracional, na presenga dos pais ou 

responsaveis, para que tambem sejam integrados no atendimento e orientagao 
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psicossocial, se houver necessidade, assim como determina o Estatuto em seu 

artigo 129. 

Trata-se, pois, de uma medida que busca, principalmente, repreender aqueles 

que, pelos impulsos da propria juventude, cometem algum ato infracional. 

3.2.2. Obrigagao de Reparar o Dano. 

Ao adolescente autor de ato infracional com reflexos patrimoniais, o ECA 

institui, em seu artigo 116, a possibilidade de impor, como medida socio-educativa, a 

obrigagao de reparar o dano causado a vftima, seja pela restituicao da coisa, seja 

pelo respectivo ressarcimento do prejuizo, ou ainda atraves de outra forma 

compensatoria. 

Com a finalidade essencialmente educativa, o cumprimento dessa medida 

devera despertar e desenvolver no adolescente o senso de responsabilidade acerca 

do bem alheio. 

Nos termos do artigo 114 do Estatuto, a aplicagao da medida em estudo exige 

a existencia de provas suficientes de autoria e da materialidade da infragao, alem 

de, Ser acompanhada de procedimento contraditorio, com obediencia aos principios 

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

inocencia, como tambem, assistencia tecnica poradvogado. (LIBERATI, 2002) 

Contudo, deve-se levar em conta que a Obrigagao de Reparar o Dano trata-

se de uma medida com grande carater pedagogico, que visa, como explica Liberati 

(2002, p.91): "O restabelecimento social, familiar e psicologico do adolescente em 

estado peculiar de desenvolvimento que, por algum motivo, praticou uma infragao 

penal e por ela dever ser responsabilizado." 
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Assim, tal medida socio-educativa procura fazer com que o adolescente 

reconhega a ilicitude dos seus atos, bem como garante a vitima, a reparagao do 

dano e o reconhecimento de que o adolescente e responsabilizado por suas 

atitudes. 

Caso as condigoes financeiras do adolescente infrator ou da sua familia nao 

sejam suficientes para cumprir a obrigagao imposta de reparar o dano, o paragrafo 

unico do artigo em estudo estabelece que a mesma podera ser substituida por outra 

da mesma adequagao, ficando ao arbitrio do juiz. 

3.2.3. Da Prestagao de Servigos a Comunidade. 

A medida socio-educativa, prevista no artigo 112, inciso III, e disciplinada no 

art. 117, e seu paragrafo unico, do Estatuto da Crianga e do Adolescente, consiste 

na prestagao de servigos comunitarios por periodo nao excedente a seis meses, 

junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congeneres, bem como em programas comunitarios ou governamentais. 

Assim como na Esfera Penal, a medida proposta pelo Estatuto configura-se 

como uma alternativa a privagao de liberdade, ou seja, a prisao ou a internagao, 

possibilitando ao infrator que cumpra junto a familia e a comunidade, as imposigoes 

restritivas dos seus direitos. 

Para que, tal medida surta efeito, necessario faz-se necessario a colaboragao 

da comunidade na fiscalizagao do seu cumprimento e fornecimento de 

oportunidades para a realizagao do servigo. Neste ponto, salutar o entendimento de 

Mirabete (apud Liberati, 2002, p.92): 
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O sucesso da inovacao dependera, em muito do apoio que a comunidade 
der as autoridades judiciais, possibilitando a oportunidade para o trabalho 
do sentenciado. Trata-se, porem, de medida de grande alcance e, aplicada 
com criterio, podera produzir efeitos salutares despertando a sensibilidade 
popular. A realizagao do trabalho em hospitais, entidades assistenciais ou 
programas comunitarios podera alargar os horizontes e conduzir as 
entidades beneficiadas a eiaborar mecanismos adequados a fiscalizacao e 
a orientagao dos condenados na impossibilidade de serem essas atividades 
realizadas por meio do aparelhamento judicial. 

Conforme o paragrafo unico do artigo em comento, as tarefas nao podem 

prejudicar o horario escolar ou as jornadas normals de trabalho, devendo ser 

atribuida conforme a aptidao do adolescente e, na medida do possivel, cumprida de 

acordo com a gravidade do ato infracional praticado, a fim de mostrar ao 

adolescente os prejuizos causados pelos seus atos. 

A aplicagao de tal medida, entretanto, so tera validade mediante o 

consentimento do adolescente, uma vez que, do contrario, corresponderia a trabalho 

forcado e obrigatorio, o que penalmente proibido pela ECA, em seu artigo 112, 

paragrafo segundo. 

Enfim, a aplicagao devida da medida socio-educativa de prestagao de servigo 

a comunidade desperta no adolescente, atraves da realizagao de tarefas de 

interesse coletivo, o sentimento de solidariedade, alem de garantir ao mesmo, a 

possibilidade de ressocializa-lo. 

3.2.4. Da Liberdade Assistida. 

Disciplina o ECA, em seus artigos 118 e 119, a medida da Liberdade 

Assistida, segundo a qual o adolescente infrator, mesmo permanecendo em meio a 

sociedade, ficara sujeito a acompanhamento, auxilio e orientagao de tecnicos 

especializados ou associagao. 
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A medida destina-se, em principio, aos infratores que nao comportem total 

liberdade, pois necessitam de maior fiscalizagao e acompanhamento. Esse e o 

entendimento de Nogueira (1996, p. 184): 

A liberdade assistida deve ser aplicada aos adolescentes reincidentes ou 
habituais na pratica de atos infracionais e que demonstrem tendencia para 
reincidir, ja que os primarios devem ser apenas advertidos, com a entrega 
aos pais ou responsavel. 

O programa de liberdade assistida exige uma equipe de orientadores sociais, 

designadas pelo juiz, que terao, de acordo com o artigo 119 do Estatuto, os 

seguintes encargos: 

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

Desse modo, nota-se que o papel do orientador responsavel e da maior 

relevancia para o sucesso da medida, uma vez que cabera aos mesmos 

desempenhar atividades que levem o orientando a modificar seu modo de proceder, 

tornando-o socialmente aceito na sociedade. Para tanto, deverao ter uma 

participagao ativa, e nao meramente formal ou apenas burocratica. 

De acordo com o paragrafo 2° do artigo 118 do ECA: "§ 2° A liberdade 

assistida sera fixada pelo prazo mmimo de seis meses, podendo a qualquer tempo 
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ser prorrogada, revogada ou substituida por outra medida, ouvido o orientador, o 

Ministerio Publico e o defensor." 

Como nao foi estipulado pelo legislador o prazo maximo para seu 

cumprimento, especialistas na materia, como e o caso de Liberati (2002), entende 

que ela deve ser aplicada enquanto o adolescente necessitar de acompanhamento, 

auxilio e orientagao. 

Na pratica, essa medida se faz acompanhar de algumas restrigoes a 

liberdade e direitos do adolescente infrator, como nao se envolver em novos atos 

infracionais, nao andar armado, nao frequentar certos locais, nao andar em mas 

companhias, recolher-se cedo a habitagao, entre outros; alem de ter que comparecer 

mensalmente perante o orientador para assinar sua freqiiencia. 

Enfim, permite a liberdade assistida que os adolescentes nao sejam privados 

do convivio familiar, de modo que, mediante orientagao e acompanhamento de 

pessoas capacitadas, se tornem readaptadas e ressocializados a sociedade. 

3.2.5. Do Regime de Semiliberdade. 

De acordo com a definigao de Liberati (2002, p.94), por semiliberdade: 

"Entende-se aquela medida socio-educativa destinada a adolescentes infratores que 

trabalham e estudam durante o dia e a noite recolhem-se a uma entidade 

especializada". 

Embora permita que o menor frequente o meio externo durante o dia, a 

medida prevista no artigo 120 do Estatuto e a mais restritiva da liberdade pessoal, 

depois da internagao, uma vez que afasta, quase sempre, o adolescente do convivio 

familiar e da comunidade sem, contudo, restringi-lhe totalmente o direito de ir e vir. 
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Na verdade, existem duas formas de semiliberdade, sendo a primeira a 

determinada pela autoridade judiciaria, desde o inicio, atraves do devido processo 

legal, e a segunda, ocorre quando o adolescente internado e beneficiado com a 

mudanga de regime, do internamento para a semiliberdade. (LIBERATI, 2002). 

Tendo como finalidade precipua a possibilidade do menor realizar atividades 

externas independentemente de autorizagao judicial, tais como freqiiencia a escola, 

as relacoes de emprego, etc., torna-se obrigatorio, o acompanhamento da 

escolarizagao e profissionalizacao dos mesmos, sendo necessario, ainda, a criacao 

de casas especializadas para recolher-los, alem da formagao de equipes 

multidisciplinares especializadas para o acompanhamento e controle. 

No que diz respeito a sua duracao, o Estatuto nao fixou tempo determinado, 

mas sugere, em seu paragrafo segundo, a aplicagao, no que couber, das 

disposigoes relativas a internagao, inclusive, com obediencia aos principios da 

brevidade e da excepcionalidade. 

3.2.6. Da Internagao. 

Prevista no artigo 121 e paragrafos do ECA, a internagao constitui a medida 

mais grave dentre as socio-educativas, uma vez que, a teor do caput, consiste na 

privagao da liberdade do adolescente que incorre em ato infracional. 

Tendo em vista a garantia dos direitos do adolescente, o Estatuto condicionou 

a sua aplicagao a tres principios, a saber: da brevidade, da excepcionalidade, e o do 

respeito a condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento, assim como esta 

expresso no Estatuto: "Art. 121. A internagao constitui medida privativa da liberdade, 
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sujeita aos principios de brevidade, excepcionalidade e respeito a condigao peculiar 

de pessoa em desenvolvimento." 

A brevidade consiste no fato de que a medida devera ter um tempo 

determinado, perdurando, tao somente, enquanto houver necessidade para a 

recuperagao do adolescente, que podera ser de, no minimo, seis meses (art. 121, § 

2°, ECA) e, no maximo, tres anos (§ 3°). A excegao fica por conta do art. 122, §. 1°, 

III, que estabelece o periodo maximo de tres meses de interagao nos casos de 

descumprimento reiterado e injustificavel da medida anteriormente imposta. 

Pelo principio da excepcionalidade, a internagao so devera ser aplicada 

quando se fizer realmente necessaria, isto e, depois de verificada a inviabilidade e 

ineficacia das demais, pois, como lembra Liberati (2002, p.99): "provoca nos 

adolescentes os sentimentos de inseguranga, agressividade e frustragao, alem de 

ser bastante onerosa." 

O respeito a condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento significa o 

cumprimento dos direitos e garantias fundamentals expressa na Carta Magna e na 

Lei Especial, no sentido de que sejam asseguradas todas as condigoes para o 

desenvolvimento do adolescente. 

Somente sera cabivel a internagao, como depreende-se do artigo 122 do 

Mandamento Estatutario, nas hipoteses de cometimento de ato infracional mediante 

grave ameaga ou violencia a pessoa, como por exemplo, roubo, latrocinio, 

homicidio, estupro, etc.; no cometimento reiterado de outras infragoes graves e, por 

fim, pela desobediencia reiterada e injustificavel de medida anteriormente aplicada. 

Dessa forma, ve-se que a medida em comento, apesar de ser aplicada com 

moderagao e observar os direitos a protegao do menor, tern em vista, dar uma 

resposta mais severa aos atos infracionais praticados com violencia a pessoa, grave 



42 

ameaga, entre outros de elevada gravidade, com o intuito de incutir nesses jovens a 

ideia de que serao punidos pelos seus atos, como tambem, nos casos de 

desobediencia de outra medida aplicada, de que nao ficarao impunes mediante 

descumprimento do que Ihe foi imposto. 

Alem desse rol, faz-se uma ressalva a internagao provisoria, que nao podera 

ser superior a quarenta e cinco dias (art. 183, ECA), devendo, apos esse prazo, ser 

liberado o adolescente. Visa a lei, nesse sentido, resguardar a propria integridade do 

menor e, ainda, a sociedade dos males que sua liberdade podera causar. 

A internagao, apesar da Lei estabelecer que nao comporta prazo 

determinado, nao podera, em hipotese alguma, ser superior a tres anos (o que 

logicamente se conclui que e indeterminado dentro deste prazo), sendo realizadas 

avaliagoes a cada seis meses, mediante decisao fundamentada. Completado o 

prazo limite, o adolescente devera ser liberado ou, caso necessario, colocado em 

regime de semiliberdade ou liberdade assistida, conforme o art. 121, § 4°, do ECA. 

Entretanto, quando for aplicada por descumprimento reiterado e injustificado de 

medida anteriormente imposta, nao podera ter duragao superior a tres meses, 

ficando a sua estipulagao a criterio do juiz. 

A reavaliagao da medida, que podera ser realizada a qualquer tempo, desde 

que respeitado o prazo minimo de seis meses, podera tanto permitir o reingresso do 

adolescente no meio familiar e comunitario, ou mante-lo afastado dele por mais seis 

meses. Contudo, de acordo com a determinagao expressa do art. 121, § 5°, do 

Mandamento Estatutario, apos completar vinte e um anos, sera o interno liberado 

compulsoriamente, independentemente da reavaliagao ou do cumprimento da pena. 

Supoe-se ressaltar que tal medida devera ser sempre cumprida em local 

exclusivo para adolescente, observados os criterios de idade, compleigao fisica e 
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gravidade da infragao, conforme o Estatuto da Crianga e do Adolescente: "art. 123. A 

internagao devera ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separagao por criterios de 

idade, compleigao ffsica e gravidade da infragao." 

A falta desses requisitos para o desenvolvimento da medida resulta em 

reagoes plausivelmente esperadas, como e o caso das rebelioes, alem de em nada 

contribuir para a regeneragao dos internos. 

Uma vez sujeito a internagao, o ECA reserva ao adolescente privado de sua 

liberdade uma serie de direitos especfficos, estabelecidos no Mandamento 

supracitado, o que demonstra, mais uma vez, o carater protecionista da lei, em 

virtude do respeito a condigao de ser humano em desenvolvimento. 

3.3. Aplicagao das Medidas Socio-Educativas. 

Uma vez verificada a pratica de ato infracional, inicia-se, por meio de 

representagao do membro do Ministerio Publico, a sindicancia. 

Finalizado tal procedimento, cabe ao Ministerio Publico aplicar a medida 

socio-educativa. 

Tal entendimento depreende-se dos artigos 112 e 146 do ECA, segundo os 

quais podera aplicar as medidas a autoridade competente, sendo tal autoridade a 

que se refere esta Lei, o Juiz da Infancia e da Juventude, ou o Juiz que exerce essa 

fungao, na forma da Lei de Organizagao Judiciaria local. 

Ademais esse tambem tern sido o entendimento dos Tribunais, conforme 

Acordao transcrito por Liberati (2002, p. 109): 
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ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. PRATICA DE ATO 
INFRACIONAL. MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA. APLICACAO. A imposigao 
de medida socio-educativa em desfavor de menor infrator e ato jurisdicional 
de competencia exclusiva do juiz (Publ. no DJ, de 03.11.92, Rel. Min. Assis 
Toledo). 

Desse modo, o juiz, obedecendo ao disposto nos artigos 115 ao 125, do 

Estatuto, que trata das medidas em especie, aplicara a mais adequada ao caso 

concreto, uma vez que, como foi demonstrado, para cada caso, havera uma medida 

socio-educativa correspondente para sua eficaz aplicagao. 



CAPITULO 4 - A QUESTAO DA EFICACIA DAS MEDIDAS SOCIA EDUCATIVA. 

Adentrando no objeto propriamente dito do presente estudo faz-se necessario 

tecer algumas consideragoes sobre a realidade das medidas socio-educativas. 

E a partir daqui iremos destacar pontos importantes que identifiquem o foco 

dessa discussao, para chegarmos a conclusoes plausiveis a situagao de nossos 

adolescentes submetidos ao cumprimento das medidas socio-educativas. 

Desta forma, investigar a eficacia das medidas socio-educativas significa 

procurar descobrir ate que ponto o Estatuto da Crianga e do Adolescente, 

especificamente na parte normativa referente as medidas socio-educativas, esta 

alcangando a finalidade para qual se propos, qual seja: a reeducagao e a 

reintegragao social do adolescente. 

4 .1 . Um breve estudo sobre eficacia. 

Para uma melhor compreensao da problematica Torna-se imprescindfvel um 

breve estudo sobre eficacia. Desse modo passaremos a analisar a eficacia no 

sentido generico e no seu sentido especifico. De acordo com o Dicionario Aurelio 

(2001, p.259), "eficacia e qualidade ou propriedade de eficaz nesses termos eficaz e 

o que produz efeito desejado, eficiente". Temos assim o sentido geral deste termo. 

Ja o sentido especifico trata-se do aspecto juridico. A eficacia do direito 

depende do fato de sua observancia no meio social do qual e vigente. Eficaz e o 

direito efetivamente observado e que atinge a sua finalidade. E, portanto, mero fato, 

consistindo na observancia efetiva da norma por parte de seus destinatarios ou, no 
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caso de inobservancia, na sua aplicagao adequada e compulsoria por orgaos com 

competencia para tal (Judiciario, Administragao Publica, Policia etc). 

Na optica juridica eficacia e a capacidade da norma para produzir, seus 

adequados, efeitos juridicos. Portanto, deve apresentar todas as condigoes tecnicas 

de sua atuagao, ou de aplicabilidade. 

O dicionario juridico da Saraiva (2002, p.273) de forma mais generica 

conceitua eficacia: 

E a qualidade da norma vigente de produzir, no seio da coletividade, efeitos 
juridicos concretos, considerando, portanto, nao so a questao de sua 
condicao tecnica de aplicacao, observancia, ou nao, pelas pessoas a quern 
se dirige, mas tambem a de sua adequagao em face da realidade social, por 
ela disciplinada, e dos valores vigentes na sociedade, o que conduziria ao 
seu sucesso. A eficacia diz respeito, portanto, ao fato de se saber se os 
destinatarios da norma ajustam, ou nao, seu comportamento, em maior ou 
menor grau, as prescribes normativas, ou seja, se cumprem, ou nao, os 
comandos juridicos, e se os aplicam ou nao. 

Com essas definigoes, podemos concluir que a eficacia de uma norma, 

depende da colaboragao de todos aqueles participantes da sua aplicagao, assim, 

tornando-as efetivas, ou seja, oferecendo todas as condigoes possiveis para que 

esta se aplique de forma concreta. 

4.2 Causas Motivadoras da delinquencia infanto-juvenil. 

A criminalidade infanto-juvenil tern crescido vertiginosamente, de modo que 

nos convida a fazer uma analise sobre as possiveis causas do cometimento de tais 

atos que tanto tern atemorizado a populagao brasileira. 

Segundo diversos autores e diferentes opinioes, muitos sao os fatores ou 

fenomenos politicos, economicos e sociais que tern contribuido para tanto infortunio 
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e desatino. 0 aumento da crise economica; da populagao; o desajuste da familia; a 

inercia dos poderes publicos e a carencia da educagao sao, entre tantos outros, 

causas que levam o jovem a praticar, cada vez mais, infragoes penais. 

Ramidoff (2008, p.84), explica que as causas, desse auto indice de 

criminalidade infanto-juvenil, sao; 

Os baixos niveis de escolaridade e desempenho academico da populagao 
infanto-juvenil, entao, associados aos altos indices de miserabilidade dos 
nucleos familiares em que se encontra inserido consideravel numero de 
criangas e adolescentes, no Brasil, aumentam consideravelmente as 
possibilidades de vitimizacao dessas pessoas que se encontram na 
condigao peculiar de desenvolvimento. 

Desse modo, podemos dizer que a violencia destes jovens, em sua 

esmagadora maioria, nada mais reflete do que a propria violencia do meio em que 

vivem. A flagrante falta de apoio, seja pela sociedade, tratando-os com profundo 

desinteresse e indiferenga; seja por parte da familia, que a cada dia o tern 

desamparado cada vez mais; seja por parte do poder governamental, pelo 

descumprimento dos servigos sociais basicos como saude, educagao e moradia, tern 

conduzido esses jovens a adentrar a passos largos na marginalidade, fazendo com 

que passem a perambular pelas ruas, praticando atos indecorosos, viciando-se com 

entorpecentes, chegando ao apice, quando praticam atos infracionais. 

Dentre as principals causas da delinquencia juvenil, destaca-se a 

incapacidade do Estado em promover o reequillbrio social, como tambem, o 

aumento da desigualdade economica faz com que a familia, em sua grande maioria, 

nao tenha as minimas condigoes de sobrevivencia, gerando, consequentemente, o 

aumento da pobreza, a violencia familiar e o desamparo ao menor, ficando assim, 
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relevado a ultimo piano, e termina buscando nas mas e nas drogas esta carencia 

afetiva. 

Alem destas, outras causas, e que sao decorrentes ainda do problema social, 

sao a falta de instrucao e a evasao escolar, uma vez sem estudar, o adolescente fica 

ocioso e mais propenso a praticar atos infracionais. 

Entretanto, muitas outras causas concorrem para a marginalizagao infanto-

juvenil, nao ficando adstritas apenas as questoes socio-economicas. Para Chaves 

(1997, p. 468): 

A vadiagem, as mas companhias, a formagao de bandos, a embriaguez, a 
libertinagem, a prostituigao, a indisciplina domestiea, entre outras, levam-
nos a delinquir, nao importando a sua classe social, uma vez que o perfil 
psicologico dos infratores existe em todos os segmentos da sociedade, 
sejam eles pobres ou ricos. 

Assim, as causas da criminalidade menorista aleangam tambem, jovens ricos 

e bem posicionados na sociedade. Esses filhos de classe media e alta, quando 

praticam atos infracionais, em sua grande maioria, tambem sao vitimas do abandono 

praticado por seus pais, que, preocupados com a vida social, esquecem-se dos 

filhos, nao Ihes dando a educagao e os limites adequados, criando verdadeiros 

transgressores da ordem social. 

O certo e que nada justifica o crime, mas impulsiona o ser humano para ele e 

estas sao causas do impulso. Uma vez identificando-as, fica mais facil a busca de 

sua extingao ou redugao toleravel ja no nascedouro do mal, o que evitaria a 

proliferagao da violencia e formagao de futuros adultos marginais. 
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4.3. O modelo preconizado pelo ECA e eficaz 

As medidas socio-educativas previstas no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, como o proprio nome indica, visam obter a ressocializagao do 

adolescente que praticou ato infracional. 

Desse modo, a preocupagao maior do ECA deve ser no sentido de garantir a 

esses agentes, seu justo retorno ao convivio social, de forma digna e sem traumas. 

Nesse sentido, vejamos o Art. 100 do ECA: "Na aplicagao das medidas levar-

se-ao em conta as necessidades pedagogicas, preferindo-se aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios." 

Assim, deve-se ser priorizada a aplicagao das chamadas medidas em meio 

aberto, que possibilitem orientagao e acompanhamento, tais como: a liberdade 

assistida, a prestagao de servigos a comunidade e a reparagao do dano. 

Tais medidas, quando corretamente aplicadas, revelam-se bastante eficazes, 

uma vez que, dado o seu grande carater pedagogico, possibilitam o 

desenvolvimento da aprendizagem, solidariedade e responsabilidade dos jovens que 

a elas se submetem. 

Entretanto, nos casos de cometimento de atos graves ou descumprimento de 

medida anteriormente aplicada, faz-se necessario a segregagao do adolescente, 

para que seja dada uma correta resposta ao ato infracional praticado, no intuito de 

que o mesmo reconhega os limites que Ihe sao impostos pela convivencia em 

sociedade. 

Porem, tal medida deve ocorrer somente em ultimo caso, mas, quando 

necessario, que ela seja cumprida em estabelecimentos especiais, orientados para 
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formagao moral, tecnica e psiquica para que, ao sairem dali, estejam estes jovens 

devidamente capacitados e aptos para voltarem ao convivio social. 

Ao lado da aplicagao dessas medidas, deve-se sempre estar presente a 

reinsergao do jovem em programas educacionais e profissionalizantes. 

Percebe-se, pois, que a intengao do legislador e a ressocializagao do 

delinquente atraves de medidas substitutivas, ao inves do enclausuramento, sendo 

este a ultima hipotese, uma vez que a segregagao e a pior solugao para o problema, 

pois, alem de afastar o jovem do seio familiar e do convivio social, gera sentimentos 

de agressividade e revolta, contribuindo, assim, para deseduca-lo e corrompe-lo. 

Vale ressaltar, por fim, que nos lugares onde o ECA tern sido adequadamente 

aplicado, os indices de reincidencia e criminalidade, neste seguimento da 

populagao, tern sido sensivelmente reduzido. 

A exemplo disso, a Fundagao Crianga, instituigao localizada no municipio de 

Sao Bernardo, na Grande Sao Paulo, hoje, atende 412 jovens do municipio, sendo 

39 mulheres e 373 homens. A principal finalidade e priorizar as medidas socio-

educativas em regime de liberdade, como: Liberdade Assistida e Prestagao de 

Servigos a Comunidade. Fazendo com que os jovens cumpram suas medidas mais 

proximos de suas familias e dentro de suas comunidades. Com essa pratica, a 

referida instituigao, segundo dados fornecidos pele Secretaria de Seguranga do 

estado de sao Paulo, esta alcangando um, incrivel, indice de 5% 2 de reincidencia de 

adolescentes que cometem delitos e cumprem medidas socio-educativas, numero 

menor a media de 30% obtida pelos sistemas que aplicam a privagao de liberdade. 

2 Disponfvel em: http://aprendiz.uol.com.br/content/wrorshu.pruc.mmp 

http://aprendiz.uol.com.br/content/wrorshu.pruc.mmp
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4.4. A realidade das medidas socio-educativas. 

O problema da criminalidade juvenil tem-se mostrado, cada vez mais, uma 

realidade perversa, quase sempre, cercada de omissoes de toda ordem isso porque, 

se de um lado ha o Estatuto da Crianga e do Adolescente que prega processos de 

atengao integral ao menor em desenvolvimento na tentativa de reeduca-los, por 

outro lado o que se percebe e um aumento do numero de adolescentes em conflito 

com a lei, que apos a aplicagao de medidas socio-educativas voltam a reincidir. 

Reforgando tal entendimento dados da secretaria do estado de Sao Paulo, 

revelam que a reincidencia de adolescentes que cometem delitos e cumprem 

medidas socio-educativas, como na Fundagao CASA (ex-Febem) de sao Paulo, 

alcanga uma elevada media de 30%. 

O processo de aplicabilidade do ECA, especificamente no que se referem as 

medidas socio-educativas, ainda se inscreve na perspectiva da institucionalizagao 

repressiva, em grande parte, e se mostra conflituoso. O conflito se da dentro e fora 

das unidades de internagao, entre forgas que defendem as propostas correcionais e 

as que praticam as formas repressivas. 

Dos problemas referentes as praticas no processo de implementagao das 

medidas socio-educativas, podem ser destacadas: a nao disponibilidade ou reduzido 

empenho de um defensor aos adolescentes a quern se atribui ato infracional e a 

ausencia ou a reduzida qualidade de programas pedagogicos nas unidades de 

atendimento. Isto demonstra a necessidade de se investir na capacitagao dos 

agentes envolvidos e na implementagao de programas continuados e sequenciais de 

aplicagao das medidas socio-educativas. 
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O conselho naeional dos Direitos da Crianga e do Adolescente (CONANDA), 

por meio de suas resolugoes e diretrizes, norteou suas politicas publicas em 

construir propostas estrategicas, descentralizadas para o Brasil, nao so para 

educagao, saude, lazer, cultura, profissionalizagao etc., alem de pianos nacionais de 

erradicagao do trabalho infantil e combate radical a exploragao sexual infanto-juvenil, 

bem como a implantagao do Sistema de lnformag6es para a Infancia e Adolescencia 

(SIPIA), em todo o territorio naeional. 

Apesar desse esforgo do CONANDA e de alguns conselhos estaduais e 

executores, percebemos ainda muitas contradigoes na implantagao da politica 

publica de medidas socio-educativas. De um lado, juristas propondo medidas de 

execugao penal, ou ainda executores construindo unidades com arquitetura prisional 

de carater carcerario, acrescido de tratamento que se caracteriza pelos maus tratos, 

humilhagao, torturas e falta de infra-estrutura minima para os jovens cujas medidas 

sao privativas de liberdade, o que gera reagoes violentas, a exemplo das 

intermitentes rebelioes em todo pais. O que na visao de Ramidoff (2008, p. 107): "A 

medida socio-educativa enquanto punigao e a impossibilidade material da 

(re)socializagao/(re)educagao, enfim, do proprio cunho socio-pedagogico." 

Assim, com base no exposto, percebe-se que as causas do problema da 

violencia praticada por menores sao as deficiencias de operagao do sistema, 

envolvido na prevengao dos atos infracionais, e no comprimento das medidas socio-

educativas. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Atraves desta monografia, foi realizado um estudo sobre o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente mais precisamente no que diz respeito as medidas socio-

educativas aplicada ao menor infrator, onde analisamos, cronologicamente as 

leg is la tes criadas no Brasil relacionadas ao tema; o ato infracional por eles 

praticado; a questao da inimputabilidade penal, bem como, a discussao acerca de 

redugao da maioridade penal. 

Com o aperfeigoamento das legislagoes, evidenciou-se que o adolescente 

passou da condigao de mero objeto de processo, para sujeito em processo de 

desenvolvimento que, de acordo com a Constituigao Federal vigente e o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, sao merecedoras de protegao integral, com absoluta 

prioridade frente a familia, sociedade e Estado. 

Os menores de dezoito anos sao considerados inimputaveis na forma da lei, 

No entanto, verificou-se que o ECA elevou-os a categoria de responsaveis pelos 

atos considerados infracionais cometidos por adolescentes, atraves da aplicagao das 

medidas socio-educativas que, alem de apresentarem aspectos de natureza 

coercitiva servem, se aplicadas de forma adequada como prever o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, para reeduca-los e ressocializa-los. Ressaltou-se, 

contudo, que experiencias orientadas pelos principios desse diploma legal alcanga o 

fim almejado pelo os legisladores. Reforgando tal entendimento, apresentou-se um 

modelo bem sucedido da Fundagao Crianga, instituigao localizada no municipio de 

Sao Bernardo, na Grande Sao Paulo, que, com praticas condizentes com o modelo 

socio-educativo preconizado pelo ECA, esta alcangando resultados surpreendentes, 



54 

comprovado pelo baixo fndice de reincidencia dos menores que cumprem medidas 

socio-educativas. 

Assim, o resultado da pesquisa demonstra que as medidas socio-educativas, 

se aplicadas na forma preconizada pelo ECA possuem eficacia, pois estando 

apoiadas em carater pedagogico, afastam o adolescente infrator da pratica de novos 

atos infracionais. 

Desse modo, conclui-se que nao precisamos de rebaixamento da idade penal, 

nem de novas leis para a solugao do problema. O nosso pais tern legislagao 

suficiente para o seu enfrentamento, basta que o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente seja aplicado de forma adequada. Contudo, a falha encontra-se na 

ausencia de politicas publicas destinadas a efetiva aplicabilidade dos preceitos 

contidos no referido diploma legal. 

Conclui-se ainda que as causas motivadoras dos atos infracionais cometidos 

por adolescentes resultam de problemas diversos, sejam eles economicos, sociais 

ou polfticos, como tambem as mas companhias, a evasao escolar, o uso de drogas, 

entre outras. Desse modo, para que haja diminuigao da criminalidade, faz-se 

necessario a prevengao desses males, e tal se da com o conhecimento da 

fenomenologia que se quer evitar, no sentido que sejam indicadas, com a urgencia, 

politicas publicas necessaria para uma efetiva aplicabilidades das normas de acordo 

com os principio estabelecidos pelo o Estatuto da Crianga e do Adolescente. 
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