
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE DIREITO 
  

 
 
 
 
 

RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 

 

 
O MENOR INFRATOR E A EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

SÓCIO-EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUSA - PB 
2003 



RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA 
 
 
 

 
O MENOR INFRATOR E A EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

SÓCIO-EDUCATIVAS 

 
 
 

 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador: Professor Me. Eduardo Jorge Pereira de Oliveira. 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOUSA - PB 
2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboração da Ficha Catalográfica: 
Johnny Rodrigues Barbosa 

Bibliotecário-Documentalista 
CRB-15/626 

 

 

      
   
 O482m        Oliveira, Raimundo Luiz Queiroga de. 

       O menor infrator e a eficácia das medidas sócio-educativas. / 
Raimundo Luiz Queiroga de Oliveira. - Sousa - PB: [s.n], 2003. 
 
        72 f. 
 
        Orientador: Professor Me. Eduardo Jorge Pereira de Oliveira. 
         
        Monografia - Universidade Federal de Campina Grande; Centro 
de Formação de Professores; Curso de Bacharelado em Ciências 
Jurídicas e Sociais - Direito.  
  
         1. Menores infratores. 2. Medidas sócio-educativas. 3. Direitos 
do menor. 4. Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Conselho 
tutelar. 6. Responsabilidade civil do menor. 7. Maioridade penal - 
discussão I. Oliveira, Eduardo Jorge Pereira de. II. Título. 

 

                                                                                     CDU: 343.91-053.6 (043.1) 



RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O MENOR INFRATOR E A E F I C A C I A DAS MEDIDAS 

SOCIO-EDUCATIVAS 

COMISSAO EXAMINADORA 

Eduardo Jorge Pereira de Oliveira - Mestre - UFCG 

Maria dos Remedios de Lima Barbosa - Especialista - UFCG 

Aurelia Carla Queiroga da Silva - UFCG 

SOUSA - PARAIBA 

2003 



Aos menores, vitimas da sociedade cruel 

que os repudiam, que lutam para ter uma 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E de ressaltar-se que a violencia entre os adolescentes tem crescido 

vertiginosamente, de modo que estes estao assemelhados aos adultos em suas atividades 

delitivas, conscientes, pois, do que querem fazer, e nao subprodutos indefesos de uma 

situacao social que os pretere. Nao e mais uma questao de cunho exclusivamente politico-

social, mas juridico, notadamente no que tange a puni9ao dos infratores. Entendo que a 

preocupa9ao exagerada dos legisladores em rela9ao a elabora9ao de medidas socio-educativas 

recuperativas e explicada pelo fato de o menor ser ainda um individuo em processo de 

constni9ao da personalidade, que por uni ou outro motivo, comete delito, mas que ainda pode 

ser resgatado para uma sociedade justa no future, afastando-o da grande possibilidade que o 

ronda, no sentido de continuar a delinquir, quando de sua imputabilidade. Na verdade, os 

legisladores entendem a repressao tal qual no sistema aplicado aos imputaveis como sendo 

muito rigoroso e que na maioria das vezes nao recupera. Assim, o adolescente submetido a tal 

tratamento, passaria de sua personalidade ainda nao formada para a deformada pelos 

procedimentos inconsistentes e ausentes de propostas recuperativas dos presidios, que nao 

raras vezes, revolta e agu9a a tendencia para o crime. Essa posi9ao evidencia que o tratamento 

dos menores e muito mais amplo que a simples repressao aos atos infracionais, mas trata-se 

de uma politica de carater assistencial, que visa educa-lo e regenera-lo, de modo a torna-lo util 

ao pais e a si proprio. Nao ha, pois, o interesse da legisla9ao em apenas punir, mas tentar 

resgatar esse adolescente entregue a delinqiiencia enquanto ele ainda e passivel de tratamento 

eficaz de revitaliza9ao. E, pois, possivel que as medidas socio-educativas da atual legisla9ao 

menorista estejam sendo eficazes para combater a crescente marginaliza9ao dos menores? Ou, 

por sua brandura tem concorrido para o aumento da criminalidade entre os menores? Na 

verdade, e possivel sentir a problematica social do menor infrator, suas dimensoes, causas, e 

obviamente, a aplica9ao da legisla9ao menorista em rela9ao aqueles. Atualmente, a sociedade 

se ve vitimada com as mais diversas expressoes de violencia. A grande maioria dessa 

violencia come9a a povoar os pensamentos e nortear as a9oes dos individuos ainda na 

adolescencia. Segundo o sistema juridico-penal brasileiro, o menor de 18 anos e inimputavel e 

esta sujeito a uma legisla9ao especifica, mais branda, dado o seu peculiar estado de 

desenvolvimento psicossocial que, entendem os legisladores, nao torna-los aptos a serem 

punidos por suas a9oes delituosas como se adulto fosse. A verdade e que a grande maioria das 

legisla9des do seculo recem findo utilizam o criterio cronologico para responsabilizar 

penalmente os individuos. Ora, e sabido que o mundo evoluiu e que as crian9as e jovens, cada 

vez mais precoces, bem como, tendo acesso a muitas informa9oes e experiencias que antes 

eram restritas aos adultos, evoluiram tambem e atingem um grau de desenvolvimento mental 

muito antes do que pregam os arcaicos comandos legais. Assim, gozam de uma situa9ao 

relativamente privilegiada quando praticam um ato criminoso, visto que o legislador o ve 

como vitima e nao como o agressor. 

O trabalho que ora se apresenta buscou justamente compreender as causas 

originarias da atividade delituosa dos jovens, desde os primordios ate os dias atuais, 

evidenciando a eficacia das medidas socio-educativas da legisla9ao em vigor, bem como 

alternativas para o combate dessa marginaliza9ao dos adolescentes. 

Palavras-chave: menor infrator; medidas socio-educativas; eficacia. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este e um tema que sugere bastante sensibilidade, ja que envolve criancas e 

adolescentes na iniciacao da atividade delituosa, tao combatida, mas que atualmente so 

engrandece as tristes estatisticas do crime. 

A doutrina e a jurisprudencia em torno da pratica infracional por menores e 

divergente. Alguns buscam nivelar cada vez mais o adolescente ao individuo maior de 18 

anos, ou seja, imputavel, argumentando que a complacencia sugerida pela legislacao so 

concorre para o aumento do desvirtuamento social dos menores. Em outras palavras, 

acreditam que nao ha menor infrator vitima da pobreza, do abandono ou da falta de 

oportunidade de estudo ou trabalho, mas produtos de exposicoes continuadas a situacoes de 

carencia moral e que entregam-se ao crime por vontade propria, mesmo porque, a consciencia 

dos jovens da atualidade, acerca do que ou nao salutar para o seu desenvolvimento em 

sociedade, esta agucada desde o fim da segunda iniancia, pelos 12 ou 13 anos de idade. 

Assim, o adolescente ja e plenamente capaz de saber o que licito. Lado outro, alguns 

doutrinadores pregam ser o adolescente marginalizado, vitima de disfuncoes sociais, que nao 

dispoem de renda suficiente para usufruirem de bens e servicos basicos como saiide, 

educacao, habitacao, lazer, etc., e que revoltados ou ansiosos por expcrimentarem o que da 

vida lhes e suprido, enveredam pela criminalidade. Para esses, a melhor solucao e o processo 

de ressocializacao, nao com vistas a punicao, mas a reinserpao desse individuo, que ainda nao 

e adulto, na sociedade que ele mesmo repudiou. 

Este trabalho divide-se, pois, em tres capitulos, sendo o primeiro uma localizacao 

temporal do Direito da Infancia e da Juventude ao longo do tempo, desde o surgimento das 

primeiras codificacoes, as causas mais provaveis e freqiientes que ensejam a criminalidade 
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juvenil, como tambem os aspectos processuais do Estatuto da Crianca e do Adolescente, tanto 

relativo a crianca como ao adolescente infrator. O segundo trata das medidas socio-

educativas, dispostas uma a uma, suas aplicacoes e como elas tem sido absorvidas pelos 

infratores. No terceiro e ultimo capitulo, uma abordagem das palpitantes discussoes acerca da 

reducao da maioridade penal e dos reflexos trazidos pelo Novo Codigo Civil no ECA, 

evidenciando a estreita relacao do Direito da Infancia e da Juventude com tais ramos do 

direito. 

A analise da eficacia das medidas socio-educativas da legislacao atual e urgente 

para que se possa aferir se estao sendo eficientes para ressocializar o adolescente infrator, ou 

estao lhes oferecendo chances reiteradas de persistir na criminalidade dada a sua relativa 

brandura. Na verdade, o direito do menor decorre do famigerado direito penal, essencialmente 

repressivo, mas que devido a sua falibilidade, vem tornando-se mais recuperativo, contudo 

essa politica ainda e pouco utilizada, mesmo porque nao tem demonstrado resultados 

positivos e tem recebido muitas criticas, ja que a populacao ainda nao acredita nessa 

humanizacao das reprimendas. 



CAPITULO 1 

A E V O L U C A O DO D I R E I T O DA INFANCIA E DA J U V E N T U D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ato infracional nada mais e do que a conduta descrita como tipo ou 

contravencao penal, cuja denominacao se aplica aos inimputaveis. Ocorre que, na maioria das 

vezes, esses menores nao praticam atos condizentes com a sua condicao legal de 

incapacidade, quando surge entao a delinqiiencia juvenil, que segundo diversos doutrinadores 

e diferentes opinioes, apresentam causas diversas, uns vislumbrando o fato como resultado de 

uma situacao de abandono a que o menor esta exposto, outros entendendo-o como um modo 

de viver escolhido pelo proprio adolescente, nao raras vezes estimulados pelos pais, 

entregando-se a atividade delitiva conscientes do caminho escolhido. 

1.1 Esboco Historico do Direito do Menor 

O fato e que a responsabilidade do menor foi alvo de constantes discussoes, desde 

os tempos mais remotos, em todos os sistemas juridicos. Admitia-se que o homem nao<-

poderia ser responsabilizado pessoalmente pela pratica de um ato tido como contrario ao 

julgamento da sociedade, sem que para isso tivesse alcancado uma certa etapa de seu 

desenvolvimento mental e social. Contudo, os menores passaram por exaustivos sacrificios, 

inclusive tendo que pagar com a propria vida ate garantir uma codificacao de seus direitos 

mais fundamentals. 

Assim, na Grecia Antiga, era costume popular que seres humanos fossem<$-

sacrificados se nascessem com alguma deformidade fisica. Era, pois, tolhido a esses menores 

o proprio direito a vida, hoje ja consagrado em nossa Constituicao e nas diversas Leis 

Internacionais, como a Declaracao Universal dos Direitos do Homem e Declaracao dos 
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perseguicao de Herodes, rei da Judeia, que mandou executar todas as eriancas menores de 

dois anos, na tentativa de atingir Jesus Cristo, ja entao conhecido como o rei dos Judeus. Ve-

se, assim, que a epoca do paganismo foi concentrada nas agressoes e desrespeitos aos direitos 

fundamentals dos menores. 

O marco, pois, do inicio das garantias as eriancas e adolescentes foi o Cristianismo, 

que conferiu direitos aqueles, com vistas ao seu bem-estar fisico e material, o que hoje rara-

mente ocorre, sobretudo nos paises subdesenvolvidos, onde sobejam as condicoes de 

abandono e pobreza. 

Observa-se que o estabelecimento de limiares de responsabilidade penal sempre 

foi dificultada, o que levava os doutores da lei a pensar que um homem que nao estivesse 

amadurecido em sua plenitude devesse Ter a sua responsabilidade diminuida. A verdade e que 

essa questao ainda persiste nas diversas legislacoes e posicoes doutrinarias de todo o mundo. 

_̂  O Direito Romano exerceu grande influencia sobre o direito de todo o ocidente, 

de onde se mantem a nocao de que a familia organiza-se sob um forte poder do pai. Contudo, 

o caminhar dos seculos atenuou esse poder absoluto, que poderia matar, maltratar, vender ou 

abandonar os filhos. Ainda assim, o Direito Romano adiantou-se ao estabelecer de forma 

especifica uma legislacao penal adotada aos menores, distinguindo os seres humanos entre 

piiberes e impuberes. Para esses liltimos era reservado o discernimento do juiz, porem tendo 

este a obrigacao de aplicar penas bem mais moderadas. Essa classificacao era determinada 

pelo exame dos orgaos genitais, sendo geralmente considerada pubere a mulher maior de 12 

anos e o homem maior de 14 anos, cujos orgaos maduros ja eram capazes de procriar. Ja os 

menores de ate 7 anos eram considerados infantes absolutamente inimputaveis. Dentre as 

sancoes atribuidas, destacam-se a obrigacao de reparar o dano causado e o acoite, sendo, 

contudo, proibida a pena de morte, como se extrai da Lei das X L I Tabuas, assim explicada 



12 

por MEIRA (1972, p. 168-171): 

TABUA SEGUNDA 

Dos julgamentos e dos furtos 

3. Se alguem comete furto a noitc c e mono em flagrante, o que o 

matou nao sera punido; 

4. Se o furto ocorre durante o dia, e o ladraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e flagrado. que seja 

fustigado e entregue como escravo a vitima. Se e escravo, que seja 

fustigado c precipitado do alto da rocha Tarpeia; 

5.Se ainda nao atingiu a puberdade. que seja fustigado com varas, a 

criterio do pretor, e que indenize o dano. 

TABUA SETIMA 

Dos delitos 

3. Aquele que fez encantamento sobrc a eolheita de outrem; 

4. ou a colher furtivamente ii noite antes de amadurecer ou a cortou 

depois de madura, sera sacrificado a Ceres; 

5. Se o autor do dano e impubere, que seja fustigado a criterio do 

pretor e indenize o prejuizo em dobro. 

A imprecisao da maioridadc penal romana, que se dava de modo particular atraves 

do exame dos orgaos genitais, foi abolida no governo do imperador Justiniano que fixou 

cronologicamente o limite da responsabilidade penal, qual fosse, de 12 anos para a mulher e 

de 14 anos para o homem. Com efeito, nessa epoca tambem aflorou a questao da 

responsabilidade atribuida atraves da proximidade do limite estabelecido, de modo que os 

impuberes mais proximos a infancia eram julgados apenas por culpa, enquanto que aqueles 

proximos da puberdade eram julgados por dolo, ficando, inclusive, com a possibilidade de ser 

submetido a sancoes mais repressivas, consoante o julgamento do magistrado. De certa forma, 

os rigores da lei ao impubere ficou reduzido nessa epoca, de sorte que somente aqueles que 

representassem efetivamente uma ameaca a seguranca do Estado eram severamente 

repreendidos. 

A idade media, atraves dos Glosadores, suportou uma legislacao que determinava 

a impossibilidade de serem os adultos punidos pelos crimes por eles praticados na infancia. 

O Direito Canonico ateve-se fielmente as diretrizes cronologicas de 
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responsabilidade preestabelecidas pelo Direito Romano. Ou seja, e nitido que deste ultimo ate 

o fim do seculo 18, o carater das normas aplicadas aos menores transgressores era 

essencialmente repressivo, apresentando-se apenas um pouco mais brandas do que aquelas 

aplicaveis aos adultos. 

No ano de 1791, com a instituicao do Codigo Frances, viu-se um lento avanco na 

repressao da delinqiiencia juvenil com aspecto recuperativo, com o aparecimento das 

primeiras medidas de reeducacao e o sistema de atenuacao de penas. 

Contudo, como observa com aplauso DALARIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVEIRA (1985, p. 50j: 

Como um marco historico - os seculos 18 e 19 - retrataram uma epoca 

de flagelo para as eriancas. Couro advento do processo de 

industrializacao capitalista, os menores, notadamente os pobres eram 

conduzidos para os trabalhos fabris, com salarios irrisorios e 

vantajosos para a industria. 

As vezes, uma Jornada de trabalho que ultrapassava as quatorze horas diarias, 

transformando-os em verdadeiros flagelos humanos, debilitados, nao raras vezes jogados fora 

pelos empregadores que nao os via mais render no labor. Destituidos, pois, de minimas 

condicoes de sobrevivencia nas grandes cidades, que ja iniciavam o processo de "inchacao", 

entregavam-se ao crime. 

^ Quando a problematica do menor infrator ja era inegavel, os legisladores 

comecaram a dar os primeiros passos no sentido de criar leis mais eficazes, agora nao tao 

somente de carater punitivo, mas dando realce a criacao de casas de correcao, medidas de 

protecao e amparo, que recuperasse o adolescente, vitima de uma situacao de abandono 

social. 

-*>Objetivando minorar o massacre a que eriancas e adolescentes eram submetidos, 

viu-se a edicao das primeiras leis de protecao a infancia. Seguindo-se nessa face, era urgente 

que tambem se regulasse a questao dos menores infratores, de modo que a instituicao de casas 

de correcao eram necessarias para que se retirasse os menores das cadeias comuns. Comecou-
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se tambem a perceber a caracteristicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **sut generis" do delinqiiente juvenil que exigia 

psicologia e pedagogia proprias, fulminando com o entendimento que a repressao nao 

recuperava. 

Assim, inicia-se o processo de modemizacao e criacao de mecanismos efetivos e 

eficientes de repressao aos atos infracionais, consoante informa SILVEIRA (1985, p. 52): 

Em 1847, a Inglaterra publicou o JUVENILE OFFERNDER'S ACT 

que dispos que os menores fossem julgados por tribunals de jurisdicao 

sumaria. Nos Estados Unidos, em 1878, foi criado o primeiro tribunal 

para menores, no Estado de Massachussets. Entretanto, o primeiro 

tribunal de menores de sentido e organizacao modernos, foi criado em 

1889, em Chicago, possuindo como principals caracteristicas: a 

cspecializacao do local das audiencias, a limitacao da publicidade, o 

sistema de libcrdade vigiada e o espirito tutelar. A funcao dos tribunals 

passou a ser essencialmente paternalista e educativa. 

O marco inicial das propostas correcionais oficiais, ocorreu na Franca, no ano de 

1850, nao obstante terem sido desconsiituidas, ja que afastaram-se dos seus propositos 

primordiais, transformando-se em estabelecimentos de desmoralizacao, onde eram utilizadas 

as repressoes dispensadas aos adultos, que so contribuiram para a formacao de uma 

personalidade delinqiiente, solida, capaz de praticar delitos mais graves num momento 

posterior. Observa, pois, novamente SILVEIRA (1985, p.53) que: 

Na realidade. a postura humanista que se vem impondo em todos os 

paises, para o menor de conduta anti-social, tem em vista evitar o 

contato dos menores infratores com os adultos criminosos, nas 

prisoes, e reabilita-los por meio da educacao e do trabalho, a fim de 

que, retornando ao convivio social, pudessem exercer uma atividade 

profissional, de forma a ganhar a vida honestamente, correspondcndo 

a um desenvolvimento doutrinario c, conseqt'ientemcnte, da lcgislacao 

menorista em todo o mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_v De grande importancia para a garantia dos direitos dos menores foi a Declaracao 

de Genebra, em 1924. Foi a primeira manifestacao internacional nesse sentido, seguida da nao 

menos importante Declaracao Universal dos Direitos da Crianca, adotada pela ONU em 1959, 
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que estabelece onze principios considerando a crianca e o adolescente na sua imaturidade 

fisica e mental, evidenciando a necessidade de protecao legal. Contudo, foi em 1979, 

declarado o Ano Internacional da Crianca, que a ONU organizou uma comissao que 

proclamou o texto da Convencao dos Direitos da Crianca, no ano de 1989, obrigando aos 

paises signatarios a sua adequacao das normas patrias as internacionais. 

Outro acordo moral em prol dos direitos da crianca foram as Regras Minimas de 

Beijing, adotado pela ONU em 1985. 

Nao e inutil salientar tambem a 45 a Assembleia Geral da ONU, que contou com a 

presenca de varios chefes de governo do mundo inteiro, tendo sido iniciaria no dia 24 de 

setembro de 1990, quando o entao Presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo, colocou na 

lista das prioridades de seu governo a crianca e o jovem. Assim, evidenciou: 

As eriancas - tem-se repetido - encarnam o futuro, e isto e tanto mais 

verdade no Brasil, pais de maioria jovem, ansioso por modernizar-se. 

Sabemos quao dramaticos sao os problemas onde nosso pais nessa 

area. Nao ocultamos ncm escondemos nossa determinacao em 

enfrenta-los e resolve-los. As iniciativas abrangentes que vimos 

tomando em apoio a crianca demonstram empenho em fazer com que 

as potencialidades brasileiras se transformem em realidade perene. 

Consagrava-se, pois, uma das mais modernas legislacoes menoristas do mundo, 

qual fosse, a Lei 8069 de 17 de julho de 1990, ou simplesmente Estatuto da Crianca e do 

Adolescente. 

Cumpre, ressaltar, entretanto, que as causas da criminalidade juvenil tem mudado 

suas razoes. Ha pouco, o infrator era vitima de uma sociedade que o repelia. Atualmente, ele e 

quern repele a sociedade, aprofunda-se na atividade criminosa, o que demonstra claramente 

que as propostas da pedagogia corretiva nao tem alcancado os seus objetivos, evidenciando 

que a legislacao menorista, por mais moderna que se apresente, continua arcaica frente aos 

resultados que da aplicacao de seus comandos sao extraidos. 
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1.2 A Legislacao de Menores no Brasil 

A partir do seculo XIX, o problema do menor comecou a atingir o mundo inteiro, 

nao sendo diferente no Brasil. Como ja foi evidenciado, o crescente desenvolvimento das 

industrias, a urbanizacao, o trabalho assalariado, notadamente das mulheres, que tendo que 

sustentar os lares, teve que ir trabalhar fora de casa, deixando os filhos ao ocio, concorreram 

para a instabilidade e a degradacao dos valores dos menores, culminando com o crime. 

Um dos costumazes problemas no ambito da problematica menoril esta na 

ausencia de estabelecimentos correcionais que contribuam para a formacao salutar da 

personalidade do infrator. Nesse sentido, analisa CHIAVASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CHAVES (1997, p. 469): 

Apesar da irresponsabilidade penal de menores rn consagrada, no 

Brasil, desde o Codigo Criminal do Imperio Brasileiro de 1830; 

repetida no Codigo Penal Republicano de 1890; reafirmada no Codigo 

de Menores de 1927; novamente no Codigo Penal de 1940: tambem 

no Codigo Penal de 1969 (que nao entrou em vigor); enfatizada no 

Codigo de Menores de 1979 e, finalmente, na alteracao penal de 1984, 

evidentcmente com especificacoes correspondente aos varios estagios 

da evolucao da sociedade, com predominancia do famigerado criterio 

do disccrnimento. tao atacado pelo genial Tobias Barreto (Menores e 

Loucos — ed do Governo do Estado de Sergipe, 1923), a verdade e 

que, na pratica — verifica Wilson Barreira, Criancas e Adolescentes 

novamente no banco dos reus?, OESP 16/05/1989, pdg. 39 — os 

menores infratores nao tem sido protegidos pela inimputabilidade, 

porque a falta de recursos materials e humanos para o correto 

atendimento a esta problematica, conformc costumeiras alegacoes das 

autoridades governamentais, leva estas criancas e adolescentes ao 

cumprimento de verdadeiras penas privativas de liberdade em 

presidios juvenis, a que se reduzem quase todas as FEBEMs, quando 

nao chegam mesmo a ser encarcerados em penitenciarias de adultos. 

. Muitas foram as legislacoes criadas e aplicadas no Brasil. Cada uma, a sua epoca, 

foi dembnstrando-se ineficaz frente a descontrolada arrancada da criminalidade juvenil. Outro 

dos mais combatidos problemas relacionado com as normas menoristas repousa no 

discernimento que ate hoje e reservado ao juiz de menores. Nao ha reprimendas com penas 

fixas para os infratores, o que segundo BARRETO (1938, p. 23): "pode abrir caminho a muito 
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abuso e dar lugar a mais um espetaculo doloroso". Essa discricionariedade atribuida ao Juiz, 

dificulta a eficacia da aplicacao das medidas socio-educativas. A discricionariedade atribuida 

ao Juiz menorista esta, ha muito, presente na legislacao patria. Cite-se, por oportuno, que com 

o advento do Codigo Criminal do Imperio, em 1830, os menores foram considerados 

inimputaveis se fossem capazes de entender o ato infracional que praticassem. Essa afericao 

de discernimento era feita pelo Magistrado, de modo que, a presuncao de irresponsabilidade 

penal dos menores erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juris tantum. Constatada, pois, a plena capacidade de entendimento do 

ato praticado, eram reclusos em casas de correcao, por lapso de tempo a ser determinado 

tambem pelo Juiz, nao podendo, entretanto, ultrapassar o limiar cronologico dos 17 anos. Aos 

menores cuja idade estivesse entre os 14 e 17 anos de idade, quando da pratica de ato 

infracional, era reservado ao julgador a possibilidade de aplicacao de pena correspondente a 

dois tercos daquelas aplicadas aos adultos. Essa faculdade veio a tornar-se compulsoria na 

vigencia da legislacao ulterior, qual fosse, o Codigo Penal de 1890. Por ele, os menores de 9 

anos eram totalmente inimputaveis. Ao reves, dos 9 aos 14 anos, era verificada a consciencia 

do menor ao praticar o ato, o que iria determinar a sua imputabilidade e a aplicacao das 

medidas, que, mais uma vez, nao poderiam ultrapassar os 17 anos. 

- A esteira das legislacoes mcnoristas continuou a evoluir, de modo que em 1926 

passou a vigorar o Codigo de Menores instituido pelo Decreto Legislativo de 1° de dezembro 

do mesmo ano, prevendo a impossibilidade de recolhimento do menor de 18 anos que 

houvesse praticado ato infracional a prisao comum. Em relacao aos menores de 14 anos, 

consoante fosse a sua condicao peculiar de abandonado ou pervertido, ou nenhuma dessas 

caracterislicas, seria abrigado em casa de educacao ou preservacao, ou ainda, confiado a 

guarda de pessoa idonea ate a idade de 21 anos. Poderia ficar, outrossim, sob a custodia dos 

pais, tutor ou outro responsavel se a sua periculosidade nao reclamasse medida mais 
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assecuratoria. E de salientar-se, que em todas as legislacoes supracitadas, entre os 18 e 21 

anos de idade, o jovem era beneficiado com circunstancia atenuante. 

' Com o advento do Codigo Penal de 1940, fixou-se o limite da inimputabilidade 

aos menores de 18 anos que, qualquer que seja a idade, nao sera submetido a processo 

criminal, mas a procedimento e normas previstas em legislacao especial, que adota a 

presuncao absoluta da falta de discernimento, quando um menor pratica um fato descrito 

como crime ou contravencao penal. Entendeu o legislador que a pena criminal nao seria 

objeto de reajuste para o menor de 18 anos, de personalidade incompleta e mal formada. 

Em 1969, o Decreto-Lei 1004 de 21 de outubro, voltou a adotar o carater da 

responsabilidade relativa dos maiores de 16 anos, de modo que a estes seria aplicada a pena 

reservada aos imputaveis com reducao de 1/3 ate a metade, se fossem capazes de 

compreender o ilicito do ato por ele praticados. A presuncao de inimputabilidade ressurge 

como sendo relativa. A maior e esmagadora maioria da doutrina alienigena entende que a 

fixacao da inimputabilidade aos 16 anos aumenta a responsabilidade social dos jovens. 

A Lei 6016 de 31 de dezembro de 1973, modificou novamente o texto do art. 33 

do Codigo de 1969, de modo que voltou a considerar os 18 anos como Limite da 

inimputabilidade penal, ja que a adocao da responsabilidade relativa havia gerado inumeras 

criticas. O grande questionamento e que na epoca da edicao dessas normas, talvez o menor 

infrator fosse somente um menor socialmente abandonado e a correcao destes por metodos 

pedagogicos certamente sugeriria um perdao da sociedade capaz de reabilita-lo para a vida. 

Atualmente, o quadro que se percebe e o de total ineficacia da norma menorista diante de uma 

juventude violenta, sanguinaria, idolatras de organizacoes criminosas que nao estao 

preocupados com o perdao da sociedade ante as suas condutas descompassadas, mas 

acreditam ser esta sociedade a causa de sua pobreza espiritual e material, que lhes priva de 
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condicoes igualitarias de competicao, e dado o seu distanciamento da realidade por eles 

experimentada, potencializam seu odio, revolta e angustia, que sao, apesar de tudo isso, 

injustificados. 

$ O Codigo de Menores instituido pela Lei n° 6697/79, disciplinou com louvor a lei 

penal de aplicabilidade aos menores, mas foi no ambito da assistencia e da protecao que 

alcancou os mais significativos avancos da legislacao menorista brasileira, acompanhando as 

diretrizes das mais eficientes e modernas codificacoes aplicadas no mundo. Contudo, ressalte-

se que essa legislacao nao tinha um carater essencialmente preventive, mas um aspecto de 

repressao de carater semi-policiais. Evidentemente que durante a sua vigencia surgiram 

algumas leis especificas que o adequaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a realidade, suprindo-lhe algumas lacunas. 

7 A Constituicao Federal de 1988 corroborou, em seu art. 228, os arts. 1°, I I e 41, § 

3° do entao Codigo de Menores, vigente ainda a epoca, no sentido da inimputabilidade penal 

dos menores de dezoito anos. Consoante a Carta Magna vigente, nao e permitido que criancas 

e adolescentes sejam responsabilizados penalmente, de forma a ser-lhes aplicadas as penas 

constantes do Codigo Penal, da lei das contravencoes Penais, ou ainda de Leis Ordinarias: 

Art. 228 da Constituicao da Republica Federativa do Brasil: "Sao penalmente inimputaveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos as normas de legislacao especial". 

^ O surgimento da Lei n° 8069/90, ou simplesmente Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, trouxe grandes avancos para a responsabilidade menoril, tentando aproximar-se 

da realidade social desfrutada pelo Brasil, que e das mais amargas face ao vertiginoso 

crescimento da marginalizacao de menores. Promotores e Juizes da Infancia e da Juventude 

sao categoricos ao afirmar que tal Diploma determinou criterios bem mais rigidos de punicao, 

ao mesmo tempo em que criou medidas de recuperacao aplicaveis aos menores que ainda 

possuem condicoes para tal. Alguns acreditam que o carater repressivo do Estatuto e ate mais 
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rigoroso que o do Codigo Penal, tudo em virtude da discricionariedade do Juiz de Menores, 

que fixa e regula a duracao da reprimenda imposta. Alias, ja era mencionado o perigo dessa 

norma de carater flutuante, que pode repreender de forma mais severa um infrator que 

cometeu um delito de pouca monta, agucando-lhe o espirito de revolta, como tambem 

repreender de forma branda um delinqiiente perverso e nocivo a sociedade, instigando neste o 

desejo de persistir no crime, em virtude da reprimenda ineficaz ao qual foi submetido. Ha, 

pois, um confrontamento constante na doutrina sobre a eficacia das medidas socio-educativas 

aplicadas aos infratores. Alem disso, o criterio utilizado pela lei brasileira para a 

'imputabilidade penal e o biologico, ja comprovadamente ineficaz ante o criterio psicologico 

utilizado por outros paises, como analisa CHAVES 1 , "o criterio psicologico, que tem 

fimdamento na capacidade de entender e de querer, compreendida em sentido amplo e, com 

base no qual, ate o menor de 12 anos podera ser condenado a morte ou a prisao perpetua 

desde que seja entendido, como possuidor desta capacidade. E o criterio vigente nos paises de 

lingua inglesa, e nos chamados paises socialistas, antes do Muro de Berlim, com excecao de 

Cuba e China, onde permanece vigente;...". 

No mesmo pensamento, esboca PIAGETzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CHAVES (1996, p. 428): 

A imputabilidade deve ser definida pela adequada avaliacao da 

capacidade de discernimento, independente do limite arbitrario de 

idade. Assim, nas pegadas do exemplo britanico, sem hipocrisia 

conseguiremos desestimular o crime e evitar o retomo a barbaric zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Causas da Pratica Infracional por Menores 

Importa considerar que nao ha uma opiniao pacifica na doutrina sobre as possiveis 

causa da delinquencia juvenil. O que ha sao suposicoes, primordialmente de carater social 

acerca desses desvios de conduta que culminant com a reprovacao da sociedade. Analisa 

1 Antonio. Comentarios ao Estatuto da Crianca e do Adolescente, 2. ed. Sao Paulo: LTr, 1996, p. 428. 
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A familia foi colocada como a grande orquestradora da marginalidade, 

eis que os pais ou responsaveis sao considerados como causadores da 

'situacao irregular' de seus filhos ou pupilos, seja ela concebida como 

carencia de meios indispensavcis a subsistencia, abandono material e 

ate mesmo a pratica de infracao penal. 

Verifica-se no texto legal que o Estado nao pode ser responsabilizado 

por nada, somente aparecendo depois de instalada qualqucr hipotese 

que configure situacao irregular, fazendo-se presente unicamente 

atraves de seu poder coercitivo, que o autoriza a intervir, amena ou 

drasticamente na vida do menor e/ou de sua familia. 

A verdade e que alguns doutrinadores encaram o problema como sendo o 

adolescente infrator vitima da violencia exercida pelo Estado. Reflitam-se, pois, a admitir que 

o fato gerador da atividade delitiva de menores esteja na propria personalidade desvirtuada e 

em total descompasso com a ordem social, peculiar do menor infrator. Nesse bojo e com 

louvavel definicao, ensina MACHADOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PAULA (1989, p. 467) classificando as causas 

dos atos infracionais em: 

Causas geradas pelo meio ambicnte, nos paises desenvolvidos, devido 

ao ocio, ao tcdio. etc.; causas geradas pelos fatores socio-economicos, 

nos paises subdesenvolvidos, devido ao crescimento demografico, a 

urbanizacao, a deficiencia medico-sanitaria, a carencia alimentar e 

habitacional, ao analfabetismo, a desqualificacao de mao-de-obra, a 

industrializacao desordcnada, as correntes migratorias constantes, e 

causas ligadas a psicopatias cujas principals caracteristicas sao a 

consciencia subdesenvolvida e a incapacidade de identificar-se com 

outras pessoas (grifo mcu). 

Nessa esteira de defesa do menor, observa NOGUEIRA (1996, p.5): 

Nao ha diividas que o menor carente, abandonado e infrator e fruto de 

nossa sociedade, marcada por uma brutal diferenca entre a classe 

pobre e a abastada, pois, enquanto aquela sofre as consequencias do 

pauperismo, esta esbanja de forma acintosa o que e subrraido 

ilicitamente dos menos favorecidos. E a justica passa a ser instrumento 

contra os humildcs, enquanto os poderosos continuam a agir 

impunemente. 

PAULA (1989, p.146): 

E acrescenta: 
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Cumpre ainda ressaltar que a violencia entre os menores tem aumentado nos 

ultimos anos, defasado dia-a-dia a legislacao menorista vigente dada a pratica de delitos 

graves como estupros e homicidios, que nao tem conotacao economica, afastando totalmente 

a tese das condicoes subumanas a que sao submetidos os jovens, sobretudo nos grandes 

centros, e que os levariam a delinquir. Alem disso, o numero de menores infratores entre a 

classe media e alta tem aumentado, nao so no Brasil, mas na maioria dos paises 

desenvolvidos. As causas da marginalidade entre os adolescentes sao, pois, muito amplas e 

desconhecidas, nao se restringindo somente a vadiagem, mendicancia, fome ou descaso 

social. Tende ainda pelo lado das mas companhias, formacao de bandos, agrupamentos 

excentricos, embriaguez, drogas, prostituicao, homossexualismo, irreverencia religiosa ou 

moral e vontade dirigida para o crime, configuram-se como as principals delas. 

Extrai-se, pois, que nao se pode negar a existencia de menores infratores de alta 

periculosidade. Alias, nas grandes estatisticas criminals do mundo, embora lamentaveis, 

observa-se que a criminalidade cresce vertiginosamente entre os menores. Partindo-se desta 

constatacao que salta aos olhos, e impossivel ignorar a tendencia mais perigosa de alguns 

desses menores, reservando-os tratamento com mais rigor. 

Ademais, muito se lutou para que os direitos da infancia e da juventude fossem 

consagrados e 8arantidos, o que implica a estes sujeitos de direito a contrapartida do cumpri-

mento de seus deveres sociais. E preciso que o Estado abandone essa postura utopica de 

ressocializacao pedagogica de menores perigosos em detrimento de punicoes mais severas, 

porem adequadas aos seus atos delituosos. Ora, as mais desenvolvidas e avancadas nacoes do 

mundo punem os seus menores infratores de relevante periculosidade como se adulto fossem. 

A sua personalidade ainda incomplete nao e obice a que ele saiba que pratica uma conduta 

anti-social. O desconhecimento da lei jamais sera excludente de culpabilidade. 
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1.4 O Devido Processo Legal Aplicado aos Infratores 

Quando um menor de dezoito anos pratica um ato infracional, o Estado intervem 

como um coadjuvante na obrigacao original e incompleta de educar atribuida aos pais ou 

responsavel. O adolescente infrator e, pois, detentor de todas as garantias processuais 

consagradas pela Constituicao Federal, ate mesmo de forma mais eficaz, de modo que nao 

restrinja a sua dignidade ou respeito aos direitos humanos fundamentals. 

Contudo, no Procedimento Especial de Adolescente nao se configura o rigor 

formal do processo penal comum. A principal razao dessa informalidade e o nao 

comprometimento da finalidade assistencial e protetiva do infrator. Contudo, alguns 

doutrinadores defendem a implantacao dos rigores do processo penal comum aos menores, 

embora essa opiniao nao seja pacifica. Para estes e suficiente que haja prova de materialidade 

e autoria para a instauracao do procedimento. 

Ha de considerar-se, de piano, os direitos individuals consignados no Estatuto da 

Crianca e do Adolescente, no que toca aos adolescentes praticantes de atos infracionais. 

Naturalmente sao direitos que acodem ao proprio texto Constitucional, cuja eficacia e 

assegurada pelas garantias do mesmo Diploma. Verifica-se, por conseguinte, que essas tutelas 

sao especialmente aplicadas quando se trata de privacao de liberdade do adolescente infrator. 

Assim, como continuidade da norma prevista no art. 5°, L X I da Constituicao 

Federal-, nenhum adolescente podera ser privado de sua liberdade senao em flagrante do ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciaria competente. 

Dessa forma, surpreendido em flagrante pela pratica de ato infracional descrito 

como crime ou contravencao, o adolescente infrator sera imediatamente apresentado a 

autoridade policial especializada. 

Nao havera lavratura de auto de prisao em flagrante, vez que esta inexiste em 
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relacao a menores. Tambem nao havera nota de culpa. A apresentacao a autoridade 

supracitada ocorrera para que o adolescente seja encaminhado ao Juiz competente, qual seja o 

da Vara da Infancia e Juventude ou aquele que exercer essa funcao segundo as leis de 

organizacao judiciaria locais. Infere-se, por conseguinte, que as prisoes para averiguacoes 

estao vedadas, sendo ilegais. Vale salientar, por oportuno, que as garantias individuals de que 

tratam o art. 106 e ss. do Estatuto da Crianca e do Adolescente atingem somente estes ultimos, 

ja que as criancas que praticarem ato infracional estao livres de qualquer apuracao de tais 

atos. Ocorrera, sim, a sua sujeicao a medidas protetivas ou tuitivas ancoradas no art. 101,1 a 

V I I I do Estatuto, que ser-lhes-ao aplicadas pelo Conselho Tutelar, se existir, ou pelo Juiz da 

Infancia, de acordo com o caso concreto. 

Na realidade, o Procedimento Especial de Adolescente inicia-se com a verificacao 

da idade do infrator. Consoante o art. 54 da Lei 6.015/73 - Lei de Registros Publicos - o 

assento de nascimento consignara o dia, mes, ano e lugar de nascimento, alem da hora exata, 

segundo a possibilidade de determina-la ou aproxima-la. Assim, a primeira hora do decimo 

oitavo ano de nascimento, a pessoa tomar-se-a imputavel penalmente. Certo e que a 

dificuldade dessa precisao gera algumas desconformidades legais, contudo, deve-se observar 

com o maximo de asseverancia possivel essa colocacao cronologica do adolescente. Ora, e 

condicao primordial que se verifique a inimputabilidade penal do agente para que lhe sejam 

aplicadas as normas pertinentes. Nao e inutil salientar, entretanto, que a idade que se utiliza 

como base para os procedimentos e aquela da epoca do ato infracional, fazendo com que 

alguns imputaveis sejam submetidos as regras do Estatuto da Crianca e do Adolescente se 

estavam no limiar cronologico da responsabilidade penal. O certo e que o procedimento esteja 

instruido com a copia do documento de comprovacao da idade do adolescente. 

Apreendido, pois, em flagrante o adolescente infrator, sera apresentado a 
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autoridade policial competente. Nao sera conduzido a Delegacia Especializada mediante 

violencia, vexame ou constrangimento, o que podera acarretar, se verificado, pena de ate dois 

anos de prisao para o condutor (art. 230 e paragrafo unico do ECA). O infrator podera ser 

apreendido, ainda, mediante ordem judicial previa. Efetuada a sua apreensao, nao deve ser 

apresentado a autoridade policial, mas ao Magistrado. 

O ideal e que existissem Delegacias Especializadas em todas as cidades, com 

profissionais capacitados para apurar os atos infracionais de autoria atribuida a adolescentes. 

Nos grandes centros, e possivel encontra-las e para esse reduto policial e que devem ser 

encaminhados os menores apreendidos. 

No flagrante de ato infracional grave, estabelece o art. 173 do Estatuto da Crianca 

e do Adolescente como sendo aqueles cometidos mediante violencia ou grave ameaca contra a 

pessoa, deve a autoridade lavrar o Auto de Apreensao, ouvindo-se as testemunhas e o 

adolescente, apreender o produto ou instrumentos da infracao, alem de requisitar exames ou 

pericias necessarios a comprovacao da materialidade e autoria daquela. 

E importante destacar tambem o flagrante de adolescente em co-autoria com 

maior. Assim, surpreendido em flagrante de pratica infracional, o adolescente e o adulto que 

estiver em sua companhia serao encaminhados a autoridade policial. Contudo, ao adolescente 

sera reservado um procedimento posterior diferenciado, nao podendo ser exposto a 

constrangimentos ou vexames, nem ser algemado ou conduzido com excessivo rigor de 

seguranca. Muitos menores, sabedores desse tratamento diferenciado que a lei lhes confere, 

aproveitam-se de situacoes criminosas e quando surpreendidos pela policia, adverte-a logo de 

sua condicao de inimputavel, muitas vezes num ato de afronta e zombaria, o que demonstra as 

personalidades desordenadas, que ja nao merecem tao peculiar tratamento. Se houver na 

cidade delegacia especializada, o adolescente deve ser conduzido a esta como outrora se 
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evidenciou. Quanto ao maior, sera conduzido a delegacia de policia comum. 

Feito isto, a providencia do art. 174 do Estatuto: "Comparecendo qualquer dos 

pais ou responsavel, o adolescente sera prontamente liberado pela autoridade policial, sob 

termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentacao ao representante do Ministerio 

Publico no mesmo dia ou, sendo impossivel, no primeiro dia util imediato, exceto quando, 

pela gravidade do ato infracional e sua repercussao social, deva o adolescente permanecer sob 

internacao para garantia de sua seguranca social ou manutencao da ordem publica". 

Nao sendo, porem, o adolescente liberado na forma do artigo supracitado, ele sera 

apresentado ao membro do Ministerio Publico, que sera feita com apresentacao da copia do 

Auto de Apreensao. E importante frisar que o infrator nao podera aguardar a sua apresentacao 

ao Promotor em uma delegacia de policia se ha entidades de atendimento especifico. E 

mesmo que tenha que permanecer em delegacia de policia comum, por inexistir a 

especializada, jamais podera ficar no mesmo ambiente que os adultos. A lei determina que a 

apresentacao do infrator ao Ministerio Publico devera ser feita em 24 horas de sua apreensao. 

Perante o Promotor de Justica, sera feita a oitiva informal do adolescente, bem 

como de seus pais ou responsavel, alem das vitimas e testemunhas. Caso o infrator nao se 

apresente, o Promotor podera notifica-lo, seus pais ou responsavel, podendo, inclusive, 

requisitar a conducao coercitiva daquele, tanto pela Policia Civil como pela Militar. Esta 

hipotese se configura com extrema freqiicncia. Ja que, a detencao do menor e excecao que so 

se efetua quando houver flagrante de ato infracional ou Mandado de Busca e Apreensao, que 

e uma variacao da prisao prcventiva. 

Apos a oitiva informal, o Promotor podera tomar uma das providencias dispostas 

no art. 180 do Estatuto, quais sejam : promover o arquivamento dos autos; conceder a 

remissao ou representar a autoridade judiciaria para aplicacao de medida socio-educativa. 
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Esmiucando mais a possibilidade da concessao da remissao, ataca CHAVES (1997, p.78): 

Ora, o art. 175 dctermina que o menor sera ao Ministerio Publico e 

uma das providencias a adotar seria a concessao da remissao (180,111). 

Remissao e o perdao judicial, que pressupoe a funcao judicante do seu 

aplicador, Sujeito ao principio do contraditorio Ministerio Publico, nao 

pode exercer funcao jurisdicional, por absurdo. 

A verdade e que sao mesmo raros os casos de concessao da remissao pelo 

Promotor, que deve ser reduzida a termo fundamentado e submetido a homologacao da 

autoridade judiciaria, mas e costumeiro o procedimento da representacao do infrator quando 

visiveis os indicios de materialidade e autoria. 

Proposta a representacao, que deve ser dirigida ao juiz, este a recebera e designara 

a audiencia de apresentacao do adolescente, decidindo tambem acerca de um possivel pedido 

de internacao provisoria do mesmo. Se o infrator estiver internado provisoriamente, o 

procedimento nao pode ultrapassar os quarenta e cinco dias. Serao notificados o adolescente e 

seus genitores ou responsavel a comparecer a audiencia de apresentacao. Se estes ultimos nao 

forem localizados, o juiz dara curador ao infrator, que sera o advogado do mesmo. Se este nao 

for encontrado para receber a notificacao, sera expedido Mandado de Busca e Apreensao, sob 

o pretexto de cuidados, a fim de garantir a imperatividade do processo. 

Na audiencia de apresentacao, o magistrado procedera a oitiva do adolescente, de 

seus genitores ou responsavel e do Ministerio Publico. Se entender viavel a concessao da 

remissao suspensiva, ponderando a gravidade do ato infracional e a periculosidade do infrator, 

ouvira o parecer do Promotor, proferindo entao a decisao. Nao sendo possivel a concessao da 

remissao, o juiz nomeara defensor ao adolescente que nao tiver advogado constituido, 

designando a audiencia de Instrucao e Julgamento, intimando as partes, podendo desde logo 

requerer diligencias e abrindo o prazo de 3 dias para que a defesa apresente alegacoes 

preliminares e o rol de testemunhas. 
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Durante a audiencia de Instrucao e Julgamento serao apresentadas as testemunhas 

do Ministerio Publico e do infrator, seguindo-se as alegacoes finais, que se requerida pelas 

panes sob forma de memorial, sera concedido o prazo de 5 dias, tendo o juiz igual prazo para 

proferir sentenca. Poderao ser aplicadas as seguintes medidas socio-educativas, elencadas no 

art. 112 do Estatuto: advertencia; obrigacao de reparar o dano; prestacao de servicos a 

comunidade; liberdade assistida; insercao em regime de semiliberdade; internacao em 

estabelecimento educacional; qualquer uma das previstas no art, 101,1 a V I . 

O menor apontado como autor de infracao penal pode resistir a pretensao do 

Estado em educa-lo ou reeduca-lo em condicoes de igualdade, tendo acesso a todos os atos do 

processo que visa a aplicacao de medida restritiva ou privativa de liberdade, tendo efetiva 

oportunidade de participacao na realizacao dos mesmos. A ampla defesa encontra-se 

delineada pela possibilidade do infrator produzir provas e alegacoes faticas e juridicas que 

indiquem a impossibilidade de aplicacao de qualquer medida, atraves de sua defesa tecnica. 

Com efeito, ao menor oriundo de familia de baixa renda, impossibilitado, pois, de constituir 

advogado e assegurado a nomeacao de Defensor Publico, de maneira que nao fique 

inferiorizado na relacao processual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 O conselho tutelar e a crianca infratora 

"O Conselho Tutelar e um orgao permanente e autonomo, nao jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do 

adolescente, definidos nesta lei". Este e o teor do art. 131 do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente. Esse orgao e criado por Lei Municipal, estando, pois, vinculado ao poder 

Executivo Municipal. 

Cumpre salientar que na elaboracao desta lei, deverao ser observados criterios 
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como os aspectos geograiicos, demograficos, culturais e economico da regiao que vai ser 

atendida pelo Conselho Tutelar. Sendo orgao autonomo, suas decisoes estao a margem de 

ordem judicial, de forma que as deliberates sao feitas consoante as necessidades da crianca e 

do adolescente sob protecao, nao obstante esteja sob fiscalizacao do Conselho Municipal, da 

Autoridade Judiciaria, do Ministerio Publico e entidades civis que desenvolvam trabalhos 

nesta area. 

O Conselho sera composto de cinco membros que guardem os requisitos 

ancorados no art. 133 do Estatuto, a saber: "reconhecida idoneidade moral; idade superior a 

vinte e um anos; residir no municipio. Contudo, esses requisitos nao esgotam outros que 

possam ser estabelecidos a cargo das necessidades particulares de cada localidade, inclusive 

sobre a remuneracao de seus membros, que sao eleitos para um mandato de tres anos 

permitida uma reconducao (art. 132, ECA). A lei tambem dispora sobre o local, dia e horario 

de funcionamento do Conselho, bem como, quanto aos recursos necessarios ao seu 

funcionamento, que fara constar previsao da lei orcamentaria municipal. 

A crianca, cuja definicao repousa no art. 20 da lei 8069/90, quando da pratica de 

ato infracional a ela atribuida, surge uma das mais importantes funcoes do Conselho Tutelar, 

qual seja, a aplicacao das medidas protetivas previstas no art. 101 da lei supra. 

As medidas de protecao a crianca podem ser definidas como genericas e 

especificas. As primeiras decorrem da acao ou omissao da sociedade, que e um dos sujeitos 

que tem a obrigacao de evitar que os direitos infanto-juvenis sejam desrespeitados. E o que se 

extrai do art. 70 do Estatuto da Crianca e do Adolescente. Assim, na definicao de LIBERATI 

(2000, p.65): 

Quando o Estado c a sociedade, por qualquer motivo, nao assegurarcm 

aqueles direitos ou, ofcrccendo protecao aos direitos infanto-juvenis, o 

fizerem de forma incomplcta ou irregular, estarao permitindo que os 

direitos da crianca e do adolescente sejam ameacados ou violados, 
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realizando o tipo descrito no inciso I . 

Ainda nas medidas de protecao genericas, aplicam-se quando ocorrer falta, 

omissao ou abuso dos pais ou responsavel, o que acarreta uma situacao de risco pessoal e 

social para a vida da crianca. Por fun, em razao de sua propria conduta, a crianca ou 

adolescente pode causar-lhe uma situacao de risco, pelo que, lhes sao asseguradas as medidas 

de protecao. 

Quanto as medidas especificas, ha que ter se em primeira consideracao que cabera 

ao Conselho Tutelar aplica-las a criancas que praticarem atos infracionais, com a 

possibilidade de recurso para a autoridade judiciaria. Desta feita, quando a crianca pratica um 

ato infracional, devera ser apresentado ao Conselho Tutelar, se estiver funcionando ou ao Juiz 

da Infancia e da Juventude que o substitui nessa hipotese. A primeira medida a ser tomada 

sera o encaminhamento da crianca aos pais ou responsaveis, mediante Termo de 

Responsabilidade. E de grande importancia que o menor permaneca junto a familia, onde se 

presume encontrar apoio e incentive contudo se a convivencia com esta for desarmoniosa, 

condicao esta verificada apos exaustivo estudo da equipe interprofissional da Justica da 

Infancia e da Juventude, mediante laudo circunstanciado e apreciacao do Conselho Tutelar ou 

do Magistrado, a crianca sera entregue a entidade assistencial, que sera medida excepcional e 

provisoria, enquanto nao for feita a colocacao em familia substituta, nao implicando em 

privacao da liberdade. O apoio, orientacao e acompanhamento temporarios sao procedimentos 

de praxe num e noutro caso. Os incisos IN e IV do art. 101 do Estatuto acolhem a inclusao do 

menor na escola e de sua familia em programas comunitarios como forma de dar sustentacao 

ao processo de reestruturacao social. Neste topico, comenta ALBERGARIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIBERATI 

(2000, p.68): 

O programa eomunitario e um dos instrumentos da comunidade, por 
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meio do qual se efetua a participacao ativa do Estado na execucao da 

politica social de protecao a infancia e a adolescencia. O programa 

eomunitario e destinado a promocao do bem-estar humano e social da 

populacao marginalizada. Na execucao desses programas, realiza-se a 

participacao mais ampla da comunidade, mediante contribuicao de re-

cursos comunitarios. 

O Estatuto preve ainda a possibilidade de requisicao de tratamento medico, 

psicologico ou psiquiatrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, bem como a inclusao em 

programa oficial de auxilio a alcoolatras e toxicomanos. E necessario lembrar ainda que, todas 

essas medidas requerem a apresentacao do menor aos orgaos competentes para avaliacao do 

procedimento de reeducacao social, bem como que serao aplicadas pelo Conselho Tutelar, 

excetuando-se a medida de colocacao em familia substituta e os relacionados com perda e 

destituicao do Poder Familiar, que serao julgados pela Justica da Infancia e da Juventude. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Das garantias processuais 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente veio a abolir a antiga orem do Codigo de 

Menores que nada tutelava acerca das garantias processuais diferenciadas em relacao aos 

menores infratores. Surgiram, pois, normas especificas que regulam o flagrante, a Busca e 

Apreensao e outros institutos do procedimento. Dessa forma, o art. 111 do Estatuto ancora 

algumas das garantias reservadas ao adolescente, sempre no sentido de promover a 

ressocializacao deste e nao apenas a sua punicao, alem de protege-los da exagerada 

discricionariedade na apuracao da infracao. 

Na verdade, o dispositivo supra mencionado foi buscar inspiracao tambem na 

Carta Politica de 1988, em seu art. 5°, LIV. E como ensina LIBERATI (2000, p.78): 

A Constituicao se incumbe de configurar o Direito Processual nao 

mais como mero conjunto de rcgras acessorias de aplicacao de Direito 

Material, mas, sim, como um instrumento publico de realizacao da 

Justica. 
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A primeira das garantias expedidas aos adolescentes e o pleno e formal 

conhecimento da atribuicao do ato infracional, mediante citac&o on meio equivalente. Atraves 

desse conhecimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e da citacao, o adolescente podera lancar mao do contraditorio atraves de 

defesa tecnica feita por advogado, que tambem e uma garantia processual. Isso promovera a 

sua igualdade processual, garantindo-lhe a oportunidade de confrontar-se com vitimas e 

testemunhas, produzindo todas as provas necessarias a sua defesa (inc. II) . Por fim, ressalte-se 

que nenhum adolescente sera processado sem defensor, que sera nomeado pelo Juiz caso 

aquele nao disponha de condicoes de conslituir (inc. IV). O patrono do adolescente tera todos 

os direitos assegurados pelo art. 40 do Codigo de Processo Civil . Ademais, tem o direito de 

ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, que e o juiz da Infancia e da Juventude 

ou quern exercer as suas atribuicoes segundo as leis judiciarias locais (inc. V), bem como de 

solicitar a presenca de seus pais ou responsavel em qualquer fase do procedimento (inc. VI) . 

Conclui-se, por conseguinte, que essas garantias surgiram com o Estatuto vigente 

para reiterar e fortalecer o respeito a dignidade e liberdade dos adolescentes, o que nao 

descaracteriza a funcao julgadora da justica menorista, ja que os direitos de terceiros devem 

tambem ser considerados em compasso com a importancia de se estimular a reintegracao do 

jovem a sociedade. 

1.4.3 Os recursos no Estatuto da Crianca e do Adolescente 

Na conceituacao de MARQUES (1986, p.113), recurso e: um procedimento que se 

forma, para que seja revisto pronunciamento jurisdicional contido em sentenca, decisao 

interlocutoria ou acordao. O pressuposto fundamental de todo recurso, e na Justica da Infancia 

e da Juventude nao e diverso, e a sucumbencia, ou seja, so a parte vencida pode pleitear a 
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reforma da decisao que lhe foi desfavoravel, total ou parcialmente, pois so ela detem o 

interesse processual para tanto. Alem disso, os principios fundamentals que informam a teoria 

geral dos recursos tambem devem ser observados. Assim, utilizar-se-ao os principios do duplo 

grau de jurisdicao, da taxatividade, singularidade, fungibilidade, proibicao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reformatio em 

pejus, etc. 

Ao reves do revogado Codigo de Menores, o sistema recursal do ECA nao e 

proprio, de modo que acompanha os recursos vigentes para o processo civil brasileiro no 

Codigo de Processo Civil. Aquele estabelecia dois recursos, quais fossem o administrativo, 

que poderia ser proposto pelo interessado e Ministerio Publico, tendo ou nao efeito 

suspensivo; e o recurso por instrumento, cabivel contra todas as decisoes proferidas em 

procedimento de verificacao de situacao irregular, sendo recebido apenas no efeito 

devolutive 

Saliente-se, pois. que se o Codigo de Processo Civil e aplicavel aos 

procedimentos do ECA, so as decisoes judiciais sujeitam-se aos recursos daquele Diploma, 

excluindo-se as decisoes do Conselho Tutelar, que serao impugnadas por acao autonoma 

interposta perante a Justica da Infancia e da Juventude. Essa excecao tambem se aplica ao 

Ministerio Publico, em relayao as decisoes de arquivamento de inquerito civil, de pecas de 

apuracao de ato infracional e de concessao da remissao, ja que sao de natureza juridica 

administrativa e nao judiciais. 

No que tange a custas e emolumentos, as acoes e procedimentos da Justica da 

Infancia e da Juventude, com base no Estatuto, sao isentos de pagamento, dai porque, o 

preparo nao e requisito de admissibilidade nesta Justica Especializada, inexistindo, pois, o 

fenomeno da desercao. E o que se extrai do inciso 1 do art. 198 do ECA. 

O prazo recursal no ECA esta unificado no inciso I I do artigo retro mencionado, 
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sendo de 10 dias para todos os recursos, exceto para os embargos de declaracao contra 

acordao, e agravo, que serao interpostos em 5 dias. Os embargos de declaracao contra decisao 

interlocutoria e sentenca, acompanhando o art. 536 do Codigo de Processo Civil , serao 

interpostos em 5 dias. 

Ressalte-se, outrossim, que os recursos oriundos da Justica da Infancia e da 

Juventude tem preferencia de julgamento no Tribunal e dispensam revisor. 

Em relacao ao agravo, a norma do art. 528 do Diploma prefalado deve ser seguida 

indistintamente, fazendo com que o agravo seja necessariamente recebido pelo juizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a quo, 

proibindo, tambem este de exercer o juizo de admissibilidade, que so sera feito pelo orgao que 

ira conhecer do recurso, ou seja, o juizo ad quern, intimando-se o agravado para, no prazo de 

5 dias oferecer resposta e indicar as pesas a serem transladadas. 

JUNIOR apud A M ARAL E SILVA (2002, p.618), dispoe acerca dos efeitos dos 

recursos no Estatuto da Crianca e do Adolescente: 

Relativamente aos efeitos em que sao reccbidos os recursos, dois sao 

os regimes do Estatuto: a) para as acoes individuals, onde a prestacao 

deduzida seja de direitos individuals, a regra e de que a apelacao, o 

agravo, o recurso ordinario, o recurso especial e o recurso 

extraordinario sejam recebidos apenas no efeito devolutivo. Somentc 

os embargos de declaracao, os embargos infringentes, a apelacao 

contra sentenca que deferir adocao por estrangeiro e apelacao, sempre 

que houver perigo de dano irreparavel ou de dificil rcparacao, tem 

efeitos suspcnsivo e devolutivo; b) para as acoes colctivas, vale dizer, 

acoes civis pubicas, onde a pretensao deduzida seja de direitos e 

interesses difusos ou colctivos, a regra e a mesma do item anterior, 

podendo o juiz, entretanto, conferir efeito suspensivo a todo e 

qualquer recurso. para cvitar dano irreparavel a parte (art. 215 do 

Estatuto). 

A apelacao sera recebida apenas no seu efeito devolutivo, sendo tambem 

conferido efeito suspensivo quando interposta contra sentenca que deferir adocao por 

estrangeiro e, a juizo da autoridade judiciaria, sempre que houver perigo de dano irreparavel 

ou de dificil reparacao. Lado outro, os recursos especial e extraordinario serao recebidos 



35 

apenas no efeito devolutivo consoante a regra do art. 27, § 2° da Lei n° 8.038/90. O mesmo se 

diga para o recurso ordinario constitucional, seguindo a norma do art. 33 da mesma Lei. 

Aos recursos de embargos de declaracao, embargos infringentes, apelacao e 

recurso ordinario serao atribuidos os efeitos devolutivo e suspensivo. 

Andou bem o Estatuto ao permitir em seu sistema recursal o juizo de retratacao 

feito pelo Juiz quando do exanie das razoes de apelacao. Note-se, contudo, que esse reexame 

da decisao so podera ser concretizado apos a abertura do prazo de resposta para o recorrido, 

acudindo-se assim ao principio constitucional do contraditorio. Os autos principals, poderao 

subir, tratando-se de apelacao. No caso do Juizo de Retratacao se efetivar, com a conseqiiente 

reforma da decisao recorrida, somente houver expressa solicitacao do Ministerio Publico ou 

da parte, e nos 5 dias posteriores a nova decisao, e que os autos principals ou o instrumento 

serao remetidos ao orgaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad quern. Caso nao haja reforma da decisao, os autos principals ou o 

instrumento deverao ser remetidos de oficio, em 24 horas, ao tribunal ad quern. 

Adentrando na seara do ato infracional e importante destacar a polemica 

possibilidade de renuncia do menor ao seu direito de apelar. Peca o Estatuto, pois, no que diz 

respeito a aplicacao da medida socio-educativa ao adolescente infrator, a impossibilitar o 

recurso de apelacao, pelo defensor, ou ainda pelo Ministerio Publico em caso de renuncia, 

pelo adolescente, ao recurso. 

O direito de renuncia a interposicao do recurso, vem previsto no ECA e permite 

que o adolescente quando de sua intimacao da decisao condenatoria manifeste seu interesse 

em nao recorrer da decisao. Essa manifestacao pode ser certificada pelo Oficial de Justica 

responsavel pela intimacao, impedindo a interposicao do recurso pela defesa do adolescente, 

ou melhor, obstaculizando seu conhecimento, pelo segundo grau de jurisdicao, diante do que 

dispoe o Codigo de Processo Civil. 
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Nao atenta, entretanto, o processualista civil, para os criterios de efetividade dessa 

renuncia ou seja, das condicoes ou capacidade processual de seu autor ao afirma-la. A regra 

que contempla a referida renuncia deve ser, entretanto, declarada inconstitucional, em se 

tratando o adolescente infrator de pessoa com idade inferior a vinte e um anos e, portanto, 

incapaz de avaliar a real extensao da aplicacao da sentenca condenatoria e, mais ainda, das 

medidas socio-educativas impostas, mormente a de internacao ou semiliberdade, de nitido 

carater sancionatorio que pode se estender por periodo de ate tres anos. Ademais, a possivel 

incapacidade do adolescente em evidenciar a possibilidade da aplicacao de uma medida de 

internacao, quando em realidade outra medida se impunha, como criterio apto a evitar a 

internacao, conforme disposto no artigo 122 do ECA., nao e de pronto afastada. No mesmo 

sentido e com referenda as medidas de semiliberdade, BARATTA (2000, p.394) assevera: 

deve-se, portanto, considerar valido, tambem para a semiliberdade o limite de aplicabilidade 

estabelecido para a internacao com os incisos I , I I e I I I dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do artigo 122 em relacao a 

gravidade das infracoes. 

Ha que se questionar, a luz desses argumentos interpretativos, como podera o 

adolescente avaliar o principio da excepcionalidade previsto na legislacao especial e 

determinar sua renuncia ao recurso, mediante simples manifestacao ao oficial de justica, sem 

que seja assistido por curador, ou ainda, ouvido em juizo sobre essa renuncia? Como podera 

dispor de uma ampla avaliacao da sentenca que lhe aplicou uma medida de internacao ou 

semiliberdade? A toda evidencia, o dispositivo fere as garantias individuals do adolescente 

infrator, impossibilitando, inclusive ao orgao do Ministerio Publico, que ao ver afastado seu 

pedido relativamente a "absolvicao" do adolescente infrator, tenha reconhecido seu recurso de 

apelacao ante a renuncia do adolescente a esse direito. 

As conseqiiencias do processo sao limitacoes ao principio da inocencia, 
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demonstrando-se de consideravel gravidade quando referentes a um adulto, e em grau muito 

mais elevado, quando se refere ao adolescente infrator, constituindo-se em medida 

estigmatizante que afeta a auto-estima e faz aflorar a conduta desviante. 

Dessa feita, mais uma razao se encontra em destaque de modo a evidenciar a real 

necessidade da interposicao do recurso de apelacao em favor do adolescente infrator nao 

apenas-porque nao possui as condicoes necessarias para avaliar o que pode ou nao ser 

favoravel a sua pessoa, mas principalmente em obediencia aos principios constitucionais da 

mais ampla defesa e da presuncao de inocencia, reconhecidos quando da instauracao do 

devido processo legal. 

Conforme se verifica do Codigo de Processo Penal brasileiro em caso de renuncia 

de recurso pelo reu, maior de 21 anos, esta devera ser tomada por termo perante o proprio juiz 

ou por peticao propria. No caso, entretanto dos reus cuja idade situa-se entre 18 e 21 anos e, 

portanto caracterizada a menoridade do agente, a renuncia nao impede a propositura da 

correspondente apelacao pela defesa, tendo em vista a nao compreensao, pelo agente, da 

extensao de sua condenacao, pelo que impoe-se a efetiva avaliacao da necessidade de 

interposicao de recurso ou nao, por parte de seu defensor, como criterio apto a assegurar a 

ampla defesa e, via de conseqiiencia, o principio da jurisdicionalidade. 

Por fim, urge salientar a norma do art. 199 do ECA que disciplina o recurso de 

apelacao a ser utilizado contra as decisoes proferidas com base no art. 149 do mesmo 

Diploma. Para esses casos, as regras procedimentais sao as mesmas do Codigo de Processo 

Civil , com as modiiicacoes do art. 198. 

Conclui-se, pois, que a despeito de traduzir as mais modernas tendencias na 

outorga das garantias fundamentals da crianca e do adolescente, o Estatuto descuida dos 

direitos e garantias individuals do adolescente infrator, quando escolhe o Codigo de Processo 
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Civil como orientador do sistema recursal relativamente a pratica do ato infracional criando, 

com isso, unia evidente infracao aos principios constitucionais orientadores de um processo 

penal garantista, se comparado o adolescente infrator aos criminosos maiores de 18 anos que 

se veem tutelados pelo Codigo de Processo Penal, no que respeita ao devido processo legal. 

Basta a simples leitura dos artigos que evidenciam a apuracao do ato infracional no Estatuto 

para que se verifiquem assegurados ao adolescente, uni procedimento orientado por principios 

processuais de caracteristicas garantistas e, por isso mesmo, caracteristicos de um sistema 

acusatorio. Isso porque, evidencia-se no Estatuto o fim primeiro de conferir aos adolescentes, 

ainda que infratores, e as criancas a garantia dos seus direitos fundamentals, somando-se aos 

mesmos, as garantias de submissao a um procedimento justo, adequado, isento de qualquer 

resquicio ditatorial, em total correspondencia com os ditames Constitucionais. 

Alem disso, e indiscutivel que a lei se demonstra imbuida de fazer valer seu 

espirito garantidor dos principios postos na Constituicao Federal relativamente a seu publico 

alvo. Entretanto, e de se ressaltar que o equivoco operado quando da determinacao do 

procedimento recursal poderia ter sido, desde logo, dissipado estabelecendo-se um duplo 

sistema recursal: aquele destinado a protecao dos interesses e garantias da crianca e 

adolescentes, de carater eminentemente civil e por isso mesmo regulado pelo Codigo de 

Processo Civil, no intuito de fazer valer a funcao do processo civil que e a composicao da 

lide; e .um segundo, que diria respeito aos procedimentos de atos infracionais; de carater 

eminentemente penal e regulado pelo Codigo de Processo Penal, para o fim da plena 

observancia dos criterios orientadores do devido processo garantista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Da prescricao e da decadencia das medidas socio-educativas 

Importa salientar, preliminarmente, que as medidas socio-educativas tem natureza 
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juridica. e filosofica diversas das penas criminals. Aquelas tern um aspecto reeducador, ou 

seja, uma finalidade retributiva., ja que, impoe uma priva^ao de um bem juridico; preventiva, 

pois visa proibir a pratica de novos atos infracionais; e reeducativa, intervindo no processo de 

desenvolvimento dos infratores, fazendo-os melhor compreender o sentido da convivencia 

social saudavel. Estas tern um carater punitivo bem objetivo, delineado por normas 

processuais, cuja aplicabilidade independe do alvedrio do Magistrado. 

O Estado tern um poder-dever de socio-educar. Em outras palavras, e conferido 

ao Juiz da Infancia e da Juventude a tarefa de adequar o infrator e o ato infracional por ele 

praticado a medida socio-educativa mais adequada. A lei tutelar nao fixazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in abstrato os limites 

da medida e nem qual a correspondente ao ato infracionai praticado. Dai decorre um 

importante questionamento em torno da prescri9ao e da decadencia no Direito da Infancia e 

da Juventude. E possivel que, pelo fato da Lei 8.069/90 nao tratar especificamente sobre esta 

materia, este poder-dever subsista indefinidamente, possibilitando que a qualquer tempo a 

aplicacao da lei supradita? Duas sao as posi9oes a respeito. Antes, porem, ao conceito 

doutrinario de prescri9ao penal, esbo9ado por JESUS (1999, p.721) : "e a perda da pretensao 

punitiva ou executoria do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercicio". 

A primeira corrente sustenta que nao ha uma separa9ao absoluta dos principios 

aplicados ao Direito Penal no ambito menorista, pelo fato de existirem muitas semelhan9as 

entre as penas esculpidas no Codigo Penal e as medidas socio-educativas, sobretudo pelo 

carater de supressao de liberdade e vantagens que sao inerentes aos cidadaos, verificadas em 

ambas as san96es. Assim, entendem como inconstitucional proporcionar ao jovem infrator 

normas- mais beneficas, ja que os atos infracionais nao sao atingidos pela prescri9ao ou 

decadencia de forma explicita pela lei Tutelar. A prescri9ao das medidas socio-educativas e 

de sua execu9ao teria, pois, intima rela9ao com a legisla9ao penal comum, reservando-lhes 
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algumas peculiaridades, quais fossem, a inexistencia de peremp9&o e decadencia, por ser a 

a9ao socio-educativa publica incondicionada; a fixa9ao do prazo prescricional de pretensao 

socio-educativa em 8 anos, qualquer que fosse o ato infracional, aplicando a regra do art. 109 

do Codigo Penal ao maximo da medida mais extrema, alem da fixa9ao diferenciada de prazos 

para a prescri9ao subseqiiente, ou superveniente a senten9a. As substitui96es de medidas, 

ancoradas no art. 113, c/c o art. 99 do ECA so seriam feitas dentro do prazo prescricional e a 

cumula9ao de medidas, faria com que o prazo prescricional fosse regulada pela mais gravosa. 

Com efeito, as regras que regulam a intcrrup9ao da prescri9ao e as que consideram alguns 

crimes como imprescritiveis tambem aplicar-se-iam as medidas socio-educativas. 

A segunda corrente, com a qual esposamos, evidencia com propriedade o carater 

reeducador das medidas socio-educativas previstas no ECA, de modo que o legislador atribuiu 

ao Estado o dever de aplica-las para resgatar o jovem infrator para uma vida saudavel e feliz 

na sociedade. As medidas socio-educativas enquanto normas sancionatorias tern um carater 

retributivo, e bem verdade, mas mitigado, pois o seu principio e mesmo o de reabilitar o 

infrator. Dai o correto posicionamcnto de que estas medidas nao se sujeitam a prescri9ao, pois 

nao se assemelham as penas criminals. Este tambem e o entendimento do Superior Tribunal 

de Justi9a. 

Ademais, e de ressaltar-se que as medidas socio-educativas devem ter o legitimo 

interesse do Estado ao serem aplicadas, ou seja, um procedimento socio-educativo so estara 

justificado quando houver necessidade de colheita de provas para julgar. Em muitos casos, o 

lapso temporal entre a pratica do ato infracional e a apura9ao deste e tao grande, que o infrator 

pode-se mostrar ja recuperado, mesmo sem a aplica9ao de qualquer medida, ou ate mesmo ter 

sido aquela pratica um unico momento de desvio ja suplantado. E inutil e ineficaz do ponto de 

vista pedagogico que se instaure um procedimento para apurar uni ato infracional perdido no 
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tempo. A personalidade do infrator a ser norteadora da Justica da Infancia e da Juventude 

deve ser aquela da epoca da aplicacao da medida e nao da epoca do fato. Destarte, se ha a 

necessidade imperiosa de aplicacao da medida, nao importa a epoca do ato infracional e ela 

deve ser aplicada, pois o Estado busca com ela a ressocializacao do jovem, a preparacao para 

que ele surja no seio social como um cidadao justo. Haveriam reflexos psicologicos negativos 

caso uma medida fosse imposta a um infrator que a epoca da apuracao do ato infracional 

praticado nao necessita da mesma. Geraria a reincidencia, revolta, magoa e descontentamento 

desnecessarios. 

Outro ponto de discussao, este menos polemico e o que abrange a decadencia. E 

quase unanime na doutrina o entendimento de que o termo final para que o Estado exerca a 

persecucao penal no ambito da Justica Menorista, qual seja, a idade de 21 anos, coincida com 

a decadencia, que e a perda do direito de acao do ofendido em face do decurso do tempo, 

contudo, aqui tern natureza juridicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sui generis, ja que nao mantcm consonancia com 

nenhuma causa extintiva de punibilidade da legislacao penal. O certo e que ha a extin9ao dos 

procedimentos e das medidas quando alcan?ada a idade de 21 anos, ou quando ao infrator que 

alcancou a maioridade penal e aplicada pena privativa de liberdade, que coincidem com a 

Decadencia. Cite-se, outrossim, que esta ultima constitui uma causa supra legal de extin9ao da 

medida socio-educativa, aplicavel essencialmente ao infrator entre 18 e 21 anos. Seria um 

desproposito a execu9ao de duas reprimendas, uma da legisla9ao penal comum e outra da 

legisla9ao menorista. Assim, quando e aplicada uma pena ao infrator que cumpre medida de 

interna9ao, a solu9ao e a extin9ao da medida e o cumprimento da pena criminal imposta. 

Contudo, se o crime cometido pode ter o cumprimento da pena extinto antes do advento dos 

21 anos do infrator, ele retomara a Justi9a da Infancia e da Juventude para continuar o 

cumprimento da medida anteriormente imposta. 
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Ve-se, pois, que as medidas socio-educativas visam essencialmente a 

ressocializacao do infrator e nao a sua punicao. Talvez por isso e possivel que nao haja uma 

lacuna na lei menorista quanto a prescricao, mas a desnecessidade de fixa9ao de prazo para a 

imposi9ao das medidas, dado o carater essencialmente reabilitador destas. 



CAP i TU LOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

MED ID AS SO CIO -ED U CATIVAS. AP LICACAO E EFI CACI A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relutando-se ou nao em nomea-las como medidas socio-educativas, as 

reprimendas impostas aos menores infratores nao se furta do carater punitivo-sancional, 

embora alguns doutrinadores as queiram colocar livre do enfoque penalista. O que se apura e 

a mesma coisa, ou seja. ato defmido como crime ou contravencao penal. 

Orienta GUSMAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PAULA (1989, p.469) na justificacao de seu esboco: 

... o Juiz fara a aplicacao das medidas segundo a sua adaptacao ao caso 

concreto, atcndcndo nos motivos e circunstancias do fato, condicScs 

do menor e antecedents. A liberdade, assim, do magistrado e a mais 

ampla possivel, dc sorte que se faca uma perfeita individualizacao do 

tratamento. O menor que revelar periculosidade sera internado ate que 

mediante parecer tecnico do orgao administrativo competente e 

pronunciamcnto do Ministerio Publico, seja decretado pelo juiz a 

cessacao da periculosidade, assim, e um traco marcante no tratamento 

de menores. Toda vez que o juiz verifique a existencia da 

periculosidade, ela lhe impoe a defesa social e ele, esta na obrigacao 

de determinar a internacao. 

Contudo, ao administrar as medidas socio-educativas, o Juiz da Infancia e da 

Juventude nao se atera apenas as circunstancias e a gravidade do delito, mas sobretudo, as 

condicoes pessoais do adolescente, sua personalidade, suas referencias familiares e sociais, 

bem como a sua capacidade de cumpri-la. 

2.1 Da Advertencia 

Talvez seja a medida de maior tradicao no Direito do Menor, tendo constado tanto 

no primeiro Codigo de Menores patrio, o Codigo Mello Mattos, de 1927, no art. 175, como 

tambem no Codigo de Menores de 1979, no art. 14,1, figurando entre as chamadas "Medidas 

de Assistencia e Protecao". 

Disciplinada no art. 115 do Estatuto vigente, e a primeira das medidas aplicavel 

ao menor infrator que pratica infracoes de pequena gravidade: pequenos furtos, vadiagem, 
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agressoes leves. Diz o laconico comando legal supra que "a Advertencia consistira em 

admoestacao verbal, que sera reduzida a termo e assinada, sendo, logo apos, o menor entregue 

aos pais ou responsavel". Importa ressaltar que, para a sua aplicacao basta a prova de 

materialidade e indicios de autoria, acompanhando a regra do art. 114, paragrafo unico do 

ECA. Sobre o procedimento, ensina L1BERATTI (2000, p.85): 

Como nao tera o procedimento contraditorio, a medida sera aplicada 

em audiencia e consubstanciada em termo proprio, onde constarao as 

exigencias e orient^oes que deverao ser cumpridas pelo adolescente, 

e recebera a assinatura do Juiz, do Promotor, do adolescente e de seus 

pais ou responsavel. 

O fato e que nem sempre a advertencia e a medida mais adequada, de sorte que o 

juiz deve examinar cautelosamente os fatos no sentido de apurar a sua gravidade. Por outro 

lado, a reducao a termo da advertencia se faz necessaria para que se de credibilidade a 

medida, ou seja, para demonstrar ao infrator o seu carater de reprimenda, a fim de se obter o 

objetivo final, qual seja, a reeducacao. Ademais, o Magistrado e o Promotor deverao ter muita 

cautela ao avaliar os casos concretos3 atentando para aterem-se entre os limites da tolerancia 

exagerada e do rigor excessive Alias, dado a crescente marginalizacao dos jovens, a 

advertencia tem-se tornado ineficaz e de pouca aplicabilidade, ja que a violencia contra a 

pessoa humana, tao difundida entre eles exige punicoes mais severas. Nesse sentido enfoca 

LIBERATTI (2000, p. 82): 

Nota-se que esse primeiro encontro do adolescente com a autoridade 

competente (Juiz ou Promotor de Justi9a) podera ser decisivo: ou sera 

o inicio de sua recupera9ao, ou o inicio de usa recupera9ao carreira no 

crime, dependendo da forma de aplica9ao da medida (STJ, RE 24.437; 

TJSP, A I 16.986-0, Rel. Lair Loureiro). 

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

aqueles que, pelos impulsos proprios da juventude, cometem algum ato infracional. 
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2.2 Da Obrigacao de Rcparar o Dano 

No caso da pratica infracional com reflexos patrimoniais, o juiz pode utilizar-se 

da medida socio-educativa disposta no art. 116 do Estatuto, determinando que o adolescente 

restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou por outra forma compense o prejuizo da 

vitima. Havendo, contudo, manifesta impossibilidade, a medida pode ser substituida por outra 

adequada. Assim, a obrigacao de reparar o dano imposta ao infrator nao tern somente o 

escopo literal da medida, mas visa inserir no menor as conseqiiencias do ato ilicito que 

praticou, atendendo mais uma vez a finalidade da medida, qual seja, a sua ressocializacao. 

O procedimento sera contraditorio, assegurado ao adolescente todas as garantias 

Constitucionais da ampla defesa, presuncao de inocencia e assistencia tecnica de advogado. 

Questao relevante e a que diz respeito a pessoa que ira suportar a responsabilidade 

pela reparacao do dano causado pela pratica de ato infracional, Consoante o art. 928 do 

Codigo Civil de 2003, o incapaz responde pelos prejuizos que causar, se as pessoas por ele 

responsaveis nao tiverem obrigacao de faze-lo ou nao dispuserem de meios suficientes. No 

art. 5° do Diploma supracitado, esta definido que a menoridade cessa aos 18 anos completos. 

Extrai-se, pois, que quando um adolescente com menos de 16 anos for considerado culpado e 

obrigado a reparar o dano causado, em virtude de sentenca definitiva, a responsabilidade 

dessa compensacao cabera, exclusivamente aos pais ou responsavel, a nao ser que o 

adolescente tenha patrimonio que possa suportar essa responsabilidade. Acima de 16 anos e 

abaixo de 18 anos, o adolescente sera solidario com os pais ou responsavel quanto a 

obrigacoes dos atos ilicitos por ele praticados. Isso conclui-se da interpretacao do art. 932, I 

do Codigo Civil de 2002. 

E de ressaltar-se, por fim, que a condicao financeira dos infratores que os 

impedem ate mesmo de construir um patrono, nao raras vezes, inviabilizam a aplicacao dessa 
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medida, quando a mesma devera ser subslituida por outra de mesma adequacao, de modo que 

a medida tern tido alguma aplicacao na Justica da Infancia e da Juventude especialmente aos 

adolescentes de classe alta, bem como aqueles pichadores do patrimonio publico e privado. 

Em ambos os casos, notadamente neste ultimo, a reparacao dos predios danificados tern sido 

efetuada com cautelas para nao submeter o adolescente a humilhacao publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Da Prestacao de Servico a Comunidade 

Cuida-se de uma das inovacoes do estatuto, que veio acolher a medida introduzida 

na area penal, em 1984, pelas Leis n° 7.209 e 7.210, como alternativa a privacao de liberdade. 

Esta e uma das medidas mais aplicadas aos adolescentes infratores dado o seu 

carater dubio, ou seja, ao mesmo tempo que contribui com assistencia a institui96es de 

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

Assim, a finalidade primaria que e a ressocializa9ao passa a ser apenas urna conseqiiencia do 

trabalho realizado. Cumpre salientar que a aplicacao dessa medida a menores infratores da 

classe media alcan?a excelentes resultados, pois os poe de frente com a real idade fria e 

palpitante das instituicSes publicas de assistencia, fazendo-os repensar de maneira mais 

intensa o ato infracional por eles cometido, afastando a reincidencia. A ressocializa9ao e 

nesses casos e visivel e freqiiente. Afmal, a segrega9ao raramente recupera e o trabalho 

comunitario e salutar tanto para os adolescentes como para a sociedade. Institui naqueles o 

instinto da responsabilidade e o estimula a interessar-se pelo trabalho, alem do impulso extra 

imposto pela autoridade judiciaria no sentido da retomada aos estudos por aqueles que o 

abandonaram. A medida socio-educativa, prevista no art. 112, I I I , e disciplinada no art. 117 e 

seu paragrafo unico, do Estatuto da Crian9a e do Adolescente, consiste na presta9ao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

servi90S comunitarios, por periodo nao excedente a seis meses, junto a entidade assistenciais, 
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hospitais, escolas e outros estabelecirncntos congenercs, bem como programas comunitarios 

ou governamentais. O trabalho e escolhido de acordo com as aptidoes do adolescente, 

devendo ser prestado em dia e hora que nao confrontem com suas atividades escolares. A 

Jornada de trabalho nao excedera a 8 horas semanais, e a medida, o prazo de 6 meses. Afinal, 

o infrator deve sentir o onus da medida e as exigencias de retribuicao pela pratica infracional, 

estando longe de parecer uma relacao empregaticia. Alem disso, deve ser imposto de acordo 

com a sua vontade conforme a situacao concreta. A comunidade deve apoiar e fiscalizar o 

cumprimento da medida em conjunto com os educadores sociais, a autoridade Judiciaria e o 

Ministerio Publico. A respeito desse tema, comenta MIRABETEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIBERATI (2000, 

p.88): 

O sucesso da inovacao depcndera, em muito, do apoio que a 

comunidade dcr as autoridades judiciais, possibilitando a 

oportunidade de trabalho para o sentenciado, o que ja demonstra as 

dificuldades do sistema adotado diante da reserva com que o 

condenado e encarado no meio social. Trata-se, porem, de medida de 

grande alcance c, aplicada com criterio, podera produzir efeitos 

salutares, despertando a sensibilidade popular. A realizacao do 

trabalho cm hospitais entidades assistenciais ou programas 

comunitarios podera alargar os horizontes e conduzir as entidades 

beneficiadas a elaborar mecanismos adequados a fiscalizacao e 

orientacao dos condenados na impossibilidade de serem essas 

atividades realizadas por meio do aparelhamento judicial. 

A grande importancia dessa medida reside no fato de constituir-se uma 

alternativa a internacao, que so deve ser aplicada em carater excepcional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Da Liberdade Assistida 

De piano, convem ressaltar que essa medida socio-educativa tanto restringe 

direitos como liberdade. Nao e exatamente uma medida segregadora, mas assume um carater 

semelhante, ja que importa em restricoes vislumbradas na lei e pela autoridade Judiciaria, 
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quando de sua aplica<,;ao. 

Entre as diversas formulas e solucoes apresentadas pelo Estatuto, para o 

enfrentamento da criminalidade infanto-juvenil, a medida socio-educativa da Liberdade 

Assistida se apresenta como a mais gratificante e importante de todas, conforme 

unanimemente apontado pelos especialistas na materia. Isto porque possibilita ao adolescente 

o seu cumprimento em liberdade junto a familia, porem sob o controle sistematico do Juizado 

e da comunidade. 

Atraves dessa medida, disciplinada no art. 118 do Estatuto, o infrator sera 

encaminhado a uma pessoa capacitada que acompanhara o caso, alem de auxilia-lo e orienta-

lo. Assim, durante o prazo fixado pelo magistrado, que sera de no minimo 6 meses, podendo a 

qualquer tempo ser revogada, prorrogada ou substituida por outra, ouvido o orientador, o 

Promotor e o defensor, o infrator devera comparecer mensalmente perante o orientador para 

assinar sua frequencia. A medida destina-se, em principio, aos infratores passiveis de 

recuperacao em meio livre, que estao se iniciando no processo de marginalizacao. 

Ao fixar essa medida, o juiz tambem determinant o cumprimento de algumas 

regras compativeis com o bom andamento social do jovem, tais como: nao se envolver em 

novos atos infracionais, nao andar armado, nao andar em mas companhias, nao freqiientar 

certos locais, obedecer aos pais, recolher-se cedo a habitacao, retornar aos estudos, assumir 

ocupacao licita, entre outros. Alem disso, algumas regras de Beijing foram implantadas na 

aplicacao da medida, como analisa FREITASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud A M A R A L E SILVA (2002, p.388): 

O legislador acolheu as regras de Beijing (ONU, 1985), onde a 

liberdade assistida foi abrigada como uma das varias opcoes de 

alcance das autoridades competcntes para tanto (regra 18), obedccidos 

os principios constantes da regra 17, que trata dos principios que 

embasarao a decisao judicial c das medidas correspondentes: 17.1 A 

decisao da autoridade competente pautar-se-a pelos seguintes 

principios: a) a resposta a infra9ao sera sempre proporcional nao so as 

circunstancias e gravidade da infrasao, mas tambem as circunstancias 

e necessidades do menor, assim como as necessidades da sociedade; 
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b) as restricoes a liberdade pessoal do menor serao impostas somente 

apos estudo cuidadoso e se reduzirao ao minimo possivel; c) ... d) o 

bem-estar do menor sera o fator preponderante no exame dos casos. 

18.1 Uma variedade de medidas deve estar a disposicao da autoridade 

competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao maximo a 

instiiucionalizacao. Tais medidas, que podem algumas vezes ser 

aplicadas simultancamentc, incluem: a) determinacao de assistencia, 

orientacao e supervisao; b) liberdade assistida; c) . . . 

A cada 3 meses e feito um relatorio comportamental do infrator, remetendo-se 

ainda ao seu relacionamento familiar e social. Nota-se, pois, que a fmalidade precipua da 

mediada e a de vigiar, orientar e tratar o mesmo, de forma a coibir a sua reincidencia e obter a 

certeza da recuperacao. Ou seja, quando bem exercida, notadamente com subsidios especiais 

para o trato com menores problematicos, tal medida traz excelentes resultados. A fixacao do 

prazo e de, no minimo, seis meses, podendo ser a qualquer tempo prorrogada, revogada ou 

substituida por outra medida, ouvido o orientador, o Ministerio Publico e o defensor (art. 118, 

§ 2°, ECA). A medida nao comporta a fixacao de prazo maximo, pois deve ser aplicada 

enquanto houver necessidade de assistencia. 

No caso especifico do Estado da Paraiba, normalmente e aplicada, 

concorriitantemente, a Liberdade Assistida, a obrigatoriedade de freqiientar o Centro de 

Atividades Ocupacionais - CAO - onde sao ministrados cursos profissionalizantes. Esse 

trabalho tern gerado excelentes resultados, ja que o jovem cumpre as suas dividas com a 

sociedade ao mesmo tempo em que aprende uma profissao com a qual possa ganhar a vida 

honestamente. O trabalho e importante porque viabiliza novas oportunidades e caminhos para 

o jovem infrator, visto que, se ele nao e colocado profissionalmente, nao tera condicoes de 

sobreviver e, fatalmente, voltara a delinquir. 
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2.5 Do Regime de Seniiliberdade 

Na definicao de LIBERATI 2 , veja-se: "por semiliberdade, como regime e politica 

de atendimento, 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". 

Na verdade, sao dois os tipos de semiliberdade, a saber: tratamento tutelar 

determinado desde o inicio pela autoridade judicial, mediante aplicacao do devido processo 

legal; progressao de medida, passando o adolescente internado para a semiliberdade, como 

beneficio. 

A guisa do proprio termo, a semiliberdade consiste num tratamento tutelar feito, 

na maioria das vezes, no meio aberto, o que sugere, necessariamente, a possibilidade de 

realizacao de atividades externas, tais como a frequencia a escola, relacoes de emprego, entre 

outras. Note-se que essas sao finalidades precipuas da medida, que se nao aparecerem, aquela 

perde a sua essencia. 

Observam COSTA e LOPESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIBERATI (2000, p.91): 

O regime de semiliberdade dcstina-se, sobretudo, aos menores cuja 

agrcssividade, oposicao ou instabilidade se explicam por frustracoes 

afctivas, traumatismos de afctividadc ou sentimentos de inferioridade; 

e ainda a menores cuja inadaptacao resulta da falta de direcao familiar 

ou da cxtrcma fraqueza dos pais. Dai a necessidade do exame medico-

psicologico e social do menor candidato ao regime de semi-internato, 

que nao sera obtido sem essa previa observacao cicntifica do menor. 

Os resultados a serem obtidos em programas de atendimento, seja a crianca e a ao 

adolescente, seja ate mesmo aos adultos condenados, ou mesmo em qualquer outro servico 

assistencial, dependem muito do interesse e da dedicacao de uma equipe devidamente 

preparada e de uma chefia consciente e atuante na busca de resultados concretos, pois, 

2 Wilson Donizete. Comentdrios ao Estatuto da Crianca e do Adolescente. 5. ed. Sao Paulo: Malheiros,2000. 
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enquanto os problemas sociais estiverem afetos a politicos em busca de promo9oes pessoais, 

ate as verbas publicas serao desviadas para a sua propaganda e faltarao sempre para os 

servigos essenciais. 

Na pratica, como medida inicial, a semiliberdade e pouco utilizada, quando e 

aplicada a Liberdade Assistida ja mencionada, contudo, com o fito de preservar os vinculos 

familiares e sociais, o Estatuto inovou ao permitir a sua aplica9ao desde o inicio do 

atendimento, possibilitada a realiza9ao de atividades externas, independente de autoriza9ao 

judicial (arts. 112, V, e 120, §§ 1° e 2°, ECA). A grande ocorrencia dessa medida e verificada 

mesmo no processo de transi9ao do meio fechado para o aberto. Assim como a Liberdade 

Assistida apresenta elevados indices de satisfa9ao, notadamente em virtude a assistencia 

prestada pelas equipes de psicologos, assistentes sociais, nutricionistas e recreadores que 

supervisionam de perto todo o processo. E obrigatoria a escolariza9ao e profissionaliza9ao do 

menor, nao comportando a medida, prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as 

disposi96es relativas a interna9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Da Internacao 

Esta disposta no art. 121 e paragrafos do Estatuto. Constitui-se de uma das mais 

complexas medidas socio-educativas a serem aplicadas, pois embora o Diploma preveja 

objetivamente os casos para a sua utilizacao, o famigerado discernimento do juiz, aumenta-lhe 

o arbitrio. 

No debate que se trava no meio juridico, emerge com clareza, em um extremo, os 

partidarios da Doutrina do Direito Penal Maximo, ideia fundante do movimento Lei e Ordem, 

que imagina que com mais rigor, com mais pena, com mais cadeia, com mais repressao em 

lodos os niveis, havera mais seguran9a. No outro extremo, os seguidores da ideia do 
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Abolicionismo Penal, para quern o Direito Penal com sua proposta retributiva faliu, que a 

sociedade deve construir novas alternativas para o enfrentamento da criminalidade, que a 

questao da seguranca e essencialmente social e nao penal, etc. 

Em meio a estes extremos que se opoem ha a Doutrina do Direito Penal Minimo, 

que reconhece a necessidade da prisao para determinadas situacoes, que propoe a constru9ao 

de penas alternativas, reservando a priva9ao de liberdade para os casos que representem um 

risco social efetivo, buscando nortear a prisao por principios como o da brevidade e o da 

excepcionalidade, havendo clareza que existem circunstancias que a prisao se constitui em 

uma necessidade de retribui9ao e educa9ao que o Estado deve impor a seus cidadaos que 

infringirem certas regras de conduta. 

Surge, entao, o maior problema enfrentado pelo direito menorista, qual seja a 

eficacia da cadeia para os jovens infratores. Dai emerge outra discussao veemente: a redu9ao 

da maioridade penal. Os punicistas defendem essa diminuicao porque a marginalidade esta 

crescendo a cada nova estatistica, o que demonstra a ineficiencia das reprimendas atuais. Em 

contrapartida, surge a opiniao daquelas que entendem a justi9a dos menores, operacionalizada 

adequadamente, emendando-se as falhas do estatuto, que fez ressurgir a onda pela reducao da 

idade da responsabilidade penal, e a solucao. O ideal e que o menor continue sempre sob os 

cuidados paternos, no seio de sua familia legitima ou substituta, evitando-se ao maximo o seu 

possivel internamento, que so deve ocorrer em ultima hipotese, em caso excepcional, 

tratando-se de menor abandonado ou infrator. 

E importante salientar que tres principios norteiam a aplica9ao da medida socio-

educativa de interna9ao, a saber: da brevidade; da excepcionalidade; do respeito a condi9ao 

peculiar da pessoa em desenvolvimento. Analisemos, pois, cada uma. 

Pelo principio da brevidade entende-se que a interna9ao devera ter um tempo 
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determinado para a sua duracao, qual seja, o minimo de seis meses (art. 121, §2°, ECA) e o 

maximo de 2 anos (§ 3). A excecao fica por conta do art. 122, § 1°, I I I , que estabelece o 

periodo maximo de tres meses de internatpao nas hipoteses de descumprimento reiterado e 

injustificavel da medida anteriormente imposta; o minimo, neste caso, fica a criterio do juiz. 

Pelo principio do respeito ao adolescente, em condicao peculiar de um ser em 

desenvolvimento, o estatuto reafirma que e dever do Estado zelar pela integridade fisica e 

mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contencao e seguranca (art. 

125, ECA). 

Dai, surge um importante questionamento, qual seja a finalidade da internacao. 

Destaca PAULAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIBERATI (2000, p.95j: 

A internacao tern finalidade curativa e cducativa. E educativa quando o 

estabelecimento cscolhido reune condicoes de conferir ao infrator 

escolaridade, profissionalizacao e cultura, visando a dota-lo de 

instrumentos adequados para enfrentar os desafios do convivio social. 

Tem finalidade curativa quando a internacao se da em estabelecimento 

ocupacional, psicopedagogico, hospitalar ou psiquiatrico, ante a ideia 

de que o desvio da conduta seja oriundo da presenca de alguma 

patologia, cujo tratamento em nivel terapeutico possa reverter o 

potencial criminogeno do qual o menor infrator seja portador. 

O certo e que a medida socio-educativa de internacao tem que continuar no 

sistema penal juvenil. E impossivel que a sociedade continue a merce dos delitos cada vez 

mais graves dos adolescentes violentos e frios. Isso nao quer dizer que a interna9ao seja uma 

forma cruel de punir seres humanos em estado de desenvolvimento psicossocial. Afinal, a 

medida e ate muito branda, ja que tem prazo maximo de 3 anos, podendo a qualquer tempo 

ser revogada ou sofrer progressao, conforme os relatorios apresentados pelo centro de 

interna9ao sejam favoraveis reinser9ao do menor na sociedade e na familia. Alem disso, a 

interna9ao e a medida ultima, extrema, aplicavel somente aos individuos que revelam perigo 

concreto a sociedade, costumazes delinqiientes. O que nao se pode e fechar os olhos a esses 
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criminosos, que ja se apresentam perigosos, pelo simples fato de serem menores. E se a 

pratica infracional ocorrer no limiar da imputabilidade e da inimputabilidade? Dias ou horas 

nao sao suficientes para deiinir a responsabilidade penal do ser humano. Mas a falha gritante 

do Estatuto e a discricionariedade do julgador, extremamente notavel na aplicacao da 

internacao, de forma que nao so os aspectos objetivos do tipo devem ser ponderados, como 

tambem a periculosidade, a reincidencia e a culpabilidade do infrator. Emergem dai, entao, a 

psicologia, a pedagogia, o servico social, fazendo aparecer os imperiosos Direitos Humanos, 

dificultando o trabalho do Poder Judiciario. 

A internagao nem de longe lembra os calaboucos sujos e sombrios dos presidios. 

Sao unidades especiais, dotadas de todos os servicos psicossociais, as mais variadas e 

modernas formas de terapias, sejam elas com fins exclusivamente terapeutico ou de ocupacao, 

recrea9ao, educa9ao religiosa. O objetivo nao se afasta da ressocializacao, repelindo 

totalmente a punicao, que ja se sabe, nao recupera. 

Sera sempre cumprida em local exclusivo para adolescentes, observados os 

criterios de idade, complei9ao fisica e gravidade da infravao. Contudo, a falta de criterios para 

o desenvolvimento da medida socio-educativa de interna9ao deriva em rea9oes 

plausivelmente esperadas, como aquelas exemplificadas pelas rebelioes, tao constantes nas 

unidades segregadoras. O abismo existente entre a legisla9ao e a pratica e que nao ha 

entidades especializadas suficientes para atender a crescente demanda dos menores 

submetidos a interna9ao. Mas e inevitavel admitir que se a lei fosse cumprida fielmente nao 

haveria razao para tanta indignidade dos humanistas em rela9ao a priva9ao da liberdade dos 

menores, que tem todas as garantias processuais pertinentes a todos os delinquentes, sejam 

eles maiores ou nao, refor9adas ainda pelos direitos do art. 124 do Estatuto. Completados, 

pois, 21 anos, o adolescente internado pela pratica de ato infracional quando menor de 18 
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anos sera compulsoriamentc liberado (art. 121, § 5°, ECA). Apos essa idade nao sera aplicada 

mais nenhuma medida socio-educativa pela autoridade judiciaria, nem mesmo aquela de que 

trata o paragrafo unico do art. 2°. 

O art. 122 do Estatuto elenca as possibilidades de aplicacao da medida, a saber: 

quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaca ou violencia a pessoa; por 

reiteracao no cometimento de outras infracoes graves; por descumprimento reiterado e 

injustificavel da medida anteriormente imposta. Ressaltc-se, que essa enumeracao e taxativa, 

de modo que nao sera aplicada a medida em situacoes em que a lei nao preveja. 

O ambito de eiicacia da ameaca e delimitado por MIRABETEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIBERATI 

(2000, p.99): 

Quando emprcgada para obrigar alguem a fazer algo, e 

constrangimento ilegal (CP, art. 146); quando utilizada para obter 

coisa alheia movel, e roubo (CP, art. 157) etc. nesse caso, quando 

praticada em sentido instrumental, e ela componente do crime 

complexo ou circunstancia qualificadora do delito. 

Deve-se ter em conta, entretanto, que a ameaca deve ser grave, ou seja, levada em 

consideracao todas as situacdes particulates da vitima, tais como: idade, sexo, estado de 

saiide, entre outras. 

A condicao de aplicacao de internacao por reiteracao no cometimento de infracoes 

graves, justifica-se para o jovem que, ja tendo sido sentenciado com a aplicacao de alguma 

medida,' retome o cometimento de outras infracoes graves, dando conta de que a medida 

anteriormente imposta nao foi suficiente para recupera-lo e devolve-lo em condicoes normais 

de convivencia a sociedade. Se o infrator reincide, ha uma severidade maior ao puni-lo. 

No que tange a condicao de descumprimento reiterado e injustificavel de medida 

anteriormente imposta, de modo que, o adolescente nao deixara de cumprir a medida por ele 

descumprida, como tambem cumprira, independente do novo ato infracional praticado, apos a 
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instauracao do devido processo legal, com contraditorio e ampla defesa, os tres meses de 

internacao que o inciso I I I do art. 122 do ECA. Essa hipotese de internacao tambem e 

conhecida na doutrina como internacao instrumental. 

A internacao provisoria, determinada pelo Magistrado, dar-se-a nas seguintes 

hipoteses: pratica de ato infracional com as caracteristicas evidenciadas nos incisos I , I I e I I I 

do art. 122; bem como se nao for possivel a imediata liberacao do adolescente infrator a seus 

pais ou responsavel; ou ainda, se as conseqiiencias e gravidade do ato praticado reclamarem a 

seguranca e protecao do adolescente. Frise-se, por oportuno, que essa medida nao sera 

cumprida em reparticao policial, salvo se nao houver estabelecimento especializado na 

comarca, devendo o mesmo ficar separado dos adultos, com instalacoes adequadas e nao 

podendo ultrapassar 5 dias, sob pena de responsabilidade (art. 185, § 20, ECA). Da mesma 

sorte, o.procedimento sera cncerrado em 45 dias, o que acarretara a liberacao do adolescente, 

caso nao se configure. 

Assente-se que, a medida de internacao submete-se ao principio da 

excepcionalidade, nao podendo ser aplicada se houver outra adequada que a substitua. 

Essa fixacao de casos concretos aproxima-se do ideal modelo de legislacao, mas 

ainda deixa lacunas, ja que, so ao julgador cabera decidir o que e ato infracional cometido 

mediante grave ameaca ou violencia contra a pessoa, afinal nao esta disposto que trata-se de 

roubo, estupro, homicidio, latrocinio ou qualquer outro. 



CAP ITU LO 3 

A R ELACAO EN TRE O ECA E O U TRO S RAMOS DO D I REI TO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 A Discussao do Rebaixamento da Imputabilidade Penal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Afinal, a solucao no combate a criminalidade, em especial nos grandes centros 

urbanos, passa pela reducao da idade de imputabilidade penal hoje fixada em 18 anos? Alguns 

setores dao tanta enfase a esta proposta que induzem a opiniao publica a crer que seria a 

solucao- magica na problematica da seguranca publica, capaz de devolver a paz social tao 

almejada por todos. 

A inimputabilidade como causa de exclusao da responsabilidade penal nao 

significa, absolutamente, irresponsabilidade pessoal ou social. O clamor social em relacao ao 

jovem infrator (menor de 18 anos) surge da equivocada sensacao de que nada lhe acontece 

quando autor de infracao penal. Seguramente a nocao erronea de impunidade se tem revelado 

no maior obstaculo a plena efetivacao do ECA, principalmente diante da crescente onda de 

violencia, em niveis alarmantes. Todo o questionamento que e feito por estes setores parte da 

superada doutrina que sustentava o velho Codigo de Menores, que nao reconhecia a crianca e 

o adolescente como sujeitos, mas mero objetos do processo. Dai crerem ser necessario reduzir 

a idade de imputabilidade penal para responsabiliza-los. 

A circunstancia de o adolescente nao responder por seus atos delituosos perante a 

Corte Penal nao o faz irresponsavel. Ao contrario do que sofismatica e erroneamente se 

propala, o sistema legal implantado pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente faz estes 

jovens, entre 12 e 18 anos, sujeitos de direitos e de responsabilidades e, em caso de infracao, 

preve medidas socio-educativas, inclusive com privacao de liberdade. 

Diferentemente do que e bradado, a maxima "com menor nao da nada", esta em 
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desacordo com o que preceitua nosso sistema. O Estatuto preve e sanciona medidas socio-

educativas eficazes, reconhece a possibilidade de privacao provisoria de liberdade ao infrator, 

nao sentenciado, inclusive em parametros mais abrangentes que o CPP destina aos imputaveis 

na prisao preventiva, e oferece uma gama larga de alternativas de responsabilizacao, cuja mais 

grave impoe o internamento sem atividades externas. 

A proposito dessa medida privativa de liberdade, internacao na linguagem da lei, 

o que a distingue fundamentalmente da pena imposta ao maior de 18 anos e que, enquanto 

aquela e cumprida no sistema penitenciario, que todos sabem o que e, nada mais fazendo alem 

do encarcerar, onde se misturam criminosos de toda especie e graus de comprometimento, 

aquela ha que ser cumprida em um estabelecimento proprio para adolescentes infratores, que 

se propoe a oferecer educacao escolar, profissionalizacao, dentro de uma proposta de 

atendimento pedagogico e psicoterapico, adcquados a sua condicao de pessoas em 

desenvolvimento. Dai nao se cogitar de pena, mas sim, medida socio-educativa, que nao pode 

se constituir em um simples recurso eufemico da legis la te 

O argumento de que cada vez mais os adultos se servem de adolescentes para a 

pratica de crimes e que por isso faz-se necessaria a reducao da idade de imputabilidade penal, 

se faz curioso. 

O Estatuto oferece amplos mecanismos de responsabilizacao destes adolescentes 

infratores, e, o que se tem constatado, em nao raras oportunidades, e que, enquanto o co-autor 

adolescente foi privado de liberdade, julgado e sentenciado, estando em cumprimento de 

medida, seu parceiro imputavel muitas vezes sequer teve seu processo em juizo concluido, 

estando freqiientemente em liberdade. 

A acao efetiva de todos os agentes envolvidos com a questao infracional passa, 

necessariamente, por um comprometimento de todos os atores deste processo, desde Policia, 
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em uma ponta, ate o Juiz, na outra. Para isso ha de existir decisao politica e engajamento de 

todos os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciario, fazendo valer a prioridade absoluta 

preconizada no art. 227 da Constituicao Federal. O Estatuto e uma receita que a nos cumpre 

aviar. 

Outra questao que tem sido levantada se refere ao modulo maximo de 

internamento de um adolescente infrator, fixado em tres anos, com limite em 21 anos de idade 

para sua liberacao. A materia, embora admita avaliacao, merece algumas reflexoes frente ao 

conjunto do sistema penal do imputavel, apresentado como solucao ao controle da 

criminalidade. Deve-se considerar, por exemplo, que, para um adulto permanecer tres anos 

"fechado", sem perspectiva de alguma atividade externa, sua pena devera situar-se em um 

modulo nao inferior a dezoito anos de reclusao, eis que cumpridos 1/6 da pena (que sao os 

mesmos tres anos a que se sujeita o adolescente) tera direito a beneficio. Nao se pode 

desconsiderar, no caso do adolescente, que tres anos na vida de um jovem de 16 anos 

representa cerca de 1/5 de sua existencia, em uma fase vital, de transformacoes, na 

complementacao da formacao de sua personalidade, onde se faz possivel a fixacao de limites 

e valores. 

Outro argumento utilizado na justificacao da reducao da idade diz respeito ao fato 

de o jovem poder votar, escolhendo desde Presidente da Republica ate Vereador. Dizer-se que 

se o jovem de 16 anos pode votar e por isso pode ir para a cadeia e uma meia-verdade (ou 

uma inverdade completa). O voto aos 16 anos e facultativo, enquanto a imputabilidade e 

compulsoria. De resto, a maioria esmagadora dos infratores nesta faixa de idade sequer sabem 

de sua potencial condicao de eleitores; falta-lhes consciencia e informacao. 

A proposito a legislacao brasileira fixa diversos parametros etarios, nao existindo 

uma unica idade em que se atingiria, no mesmo momento, a "maioridade absoluta". Um 
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adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos e, no piano eleitoral, estabelece que o cidadao 

para concorrer a vereador deve ter idade minima de 18 anos; 21 anos para Deputado, Prefeito 

ou Juiz de Paz; 30 anos para Governador, e 35 anos para Presidente, Senador ou Ministro do 

Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justica. 

Outro ponto objeto da argumentacao pelo rebaixamento diz respeito ao 

discernimento. De que o jovem de hoje, mais informado, amadurece mais cedo. Ninguem 

discute a maior gama de informacoes ao alcance dos jovens. A televisao hoje invade todos os 

lares com suas informacoes e desinformacoes, trazendo formacao e deformacao. 

Considerando o desenvolvimento intelectual e o acesso medio a informacao, e 

evidente que qualquer jovem, aos 16, 14 ou 12 anos de idade e capaz de compreender a 

natureza ilicita de determinados atos. Esse raciocinio sobre o discernimento, levado as ultimas 

conseqiiencias, pode chegar a conclusao de que uma crianca, independentemente da idade que 

possua, deva ser submetida ao processo penal e, eventualmente, recolhida a um presidio, 

desde que seja capaz de distinguir o "bem" do "mal". 

O que cabe aqui examinar e a modificabilidade do comportamento do adolescente, 

e sua potencialidade para beneficiar-se dos processos pedagogicos, dada sua condicao de 

pessoa em desenvolvimento. A opcao por um tratamento diferenciado ao jovem infrator, 

conceituado como delinqiiente na linguagem dos opositores do ECA, resulta de uma 

disposicao politica do Estado, na busca de uma cidadania que se perdeu, ou sequer foi 

conquistada. 

Revela a historia que a preocupacao oficial sobre a questao do jovem, como 

sujeito de um direito diferenciado, encontra precedente historico apenas em 1896, em Nova 

Iorque, quando foi registrado o primeiro processo judicial efetivo tendo como causa maus-

tratos causados a uma menina de nove anos de idade pelos seus proprios pais. A parte que 
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propos a acao foi a Sociedade Para a Protecao de Animais, de Nova Iorque. Dessa sociedade e 

que surgira a primeira liga de protecao a infancia. 

A criminalidade juvenil crescente ha de ser combatida em sua origem, ou seja, a 

miseria e a deseducacao . Nao sera jogando jovens de 16 anos no falido sistema penitenciario 

que se podera recupera-los. Mesmo aqueles de dificil prognostico respiratorio a sociedade tem 

o dever de investir, maxime porque a porcentagem daqueles que se emendam, dentro de uma 

correta execucao da medida que foi aplicada, faz-se muito maior em justifica plenamente o 

esforco. Nao for pensado assim, amanha estar-se-a questionando a reducao da idade de 

inimputabilidade penal para doze anos, e depois para menos, quern sabe, ate que qualquer dia 

nao faltara quern justifique a punicao de nascituros, preferencialmente se pobres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Os Reflexos do Novo Codigo Civil no Estatuto da Crianca e do Adolescente 

E quase que de conhecimento geral que a maioridade civil fora reduzida, com a 

insercao do novo Codigo Civil. O que antes era de 21 anos, hoje, o e de 18 anos. 

Ressalte-se, assim, que o Novo Codigo Civil nao pretendeu introduzir nenhuma 

mudanca no Estatuto da crianca e do Adolescente. Eram esperadas, e bem verdade, toda essa 

profusao de iniciativas e discussoes, partindo de diferentes setores da sociedade, tendentes a 

interpretar a recente Codificacao, qual seja a Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. A 

abolicao do limite de 21 anos, e a consequente equiparacao do marco responsabilidade civil 

ao da penal, vem seduzindo alguns interpretes a encontrar uma interferencia do novo Codigo 

Civil nas regras do processo por ato infracional prevista no Estatuto da Crianca e do 

Adolescente. 

O inicio da vigencia do ECA, em 1990. marcou o abandono do Direito de 

Menores e o inicio da adocao do chamado Direito da Infancia e da Juventude. A opq:ao teve 
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como fundamento o abandono da doutrina da situacao irregular, em favor de um sistema de 

protecao integral. 

As medidas e conseqiiencias previstas no Estatuto, de fato, tinham, e tem, como 

limite maximo a idade de 21 anos. Ate 10 de Janeiro de 2003, esse limite coincidia com a 

maioridade civil estabelecida no Brasil desde 1916, qual fosse, 21 anos. Fundamental e 

perceber que nao estavamos, como nao estamos, diante de uma providencia legal tutelar ou 

protetiva fundada na relativa incapacidade do agente. 

Assim, e de salientar-se que nao se possibilitava ,como nao se possibilita, a 

incidencia das medidas do ECA ate os 21 anos em razao da incapacidade do infrator. Nao era 

essa a razao do dispositivo legal. O ECA menciona o limite maximo da sua intervencao aos 

21 anos; e verdade, porem nao porque considera o autor da infracao relativamente incapaz e, 

sim, porque detras disso Uido, acham-se razoes de prevencao especial e geral. 

Se compararmos as medidas legais que o Codigo de Processo Penal tomava frente 

a quern nao tinha 21 anos, tais como a nomeacao de curador, dupla titularidade para o 

exercicio do direito de queixa ou de representacao, entre outras, veremos que, ai sim, eram 

providehcias legais protetivas, tutelares, fundadas na relativa incapacidade da pessoa para 

praticar atos da vida civil assim como processuais. O novo Codigo civil, portanto, revogou ou 

derrogou todos esses dispositivos legais protetivos do Codigo de Processo Penal, porque 

agora a pessoa com 18 anos pode praticar todos os atos da vida civil e processuais livremente. 

No que concerne ao Direito penal e ao ECA, entretanto, praticamente nenhum efeito 

derrogatorio deriva da nova maioridade fixada pelo Codigo civil. 

O fundamento de se submeter o ex-menor (o jovem-adulto), ate aos 21 anos, as 

medidas do ECA, nao estava na sua relativa incapacidade para a pratica de atos civis, senao 

na necessidade de recupera-lo para a convivencia em sociedade assim como de intimidar ou 

desestimular os potenciais autores de atos infracionais. Assim, pela opiniao da maioria 

doutrinaria incipiente, todo processo em andamento ou findo deve continuar tramitando 
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normalmente, ate que o agente cumpra os 21 anos. Nao se deu a perda de objeto da atividade 

Estatal. O Estado pode e deve fazer cumprir as medidas impostas aos ex-menores (jovem-

adultos). O fato de o ex-menor ter alcancado a maioridade civil (18 anos) em nada impede que 

o Estado continue exercendo seu direito de executar as medidas aplicadas. Nao ha diivida que 

o limite maximo para a incidencia do ECA e a idade de 21 anos ate 10 de Janeiro de 

2003,como salientamos, com a maioridade civil. Fundamental e recordar que antes quando o 

agente atingia 21 anos acabava o direito de punir do Estado nao porque ele passava a poder 

praticar livremente os atos da vida civil, sim, porque essa idade (21 anos) era e e o patamar 

que o legislador reputou como razoavel para a incidencia das medidas do ECA, em termos de 

prevencao geral e especial. 

Estabelecida uma regra particular de responsabilidade para o adolescente, pode-se 

entao contestar qualquer intromissao do novo Codigo Civil no processo de apuracao de ato 

infracional cometido por adolescente. 

Na orientacao de PAULA (2002, p.83): 

Como as principals relacoes juiidicas entre o mundo infanto-juvenil e 

o mundo adulto encontram-se disciplinadas no micro-sistema criado 

pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente, a elas sao aplicaveis as 

normas nele previstas. Somente devem incidir as normas do Codigo 

Civil , do Codigo de Processo Civil , etc., quando houver lacuna no 

Estatuto da Crianca e do Adolescente, e mesmo assim se nao forem 

incompativeis com os seus principios fundamentals. 

O novo Codigo Civil nao pretendeu introduzir nenhuma mudanca. A historica 

separacao entre as hipoteses de responsabilidade penal e civil nunca mudou: enquanto a pena 

criminal tem uma orientayao retributiva e uma face preventiva, a maioridade civil serve a 

conferir ao individuo plena aptidao para o exercicio de seus direitos. Foi esse argumento que 

permitiu que, em 6 de novembro de 2002 a Comissao de Seguranca Publica e Combate ao 

Crime Organizado da Camara dos Deputados aprovasse a transformacao em projeto de lei do 
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anteprojeto que atualiza o ECA. Uma das mudancas propostas e aumentar em um ano o prazo 

da medida de internacao: do maximo de tres anos, em vigor hoje, o Juiz poderia aplicar a 

medida por ate quatro anos; e a liberacao, que aos 21 anos e obrigatoria, poderia se estender 

ate os 22 anos. 

Contudo, existem opinioes em contrario que merecem ser citadas. Por certo, 

alguns doutrinadores e mesmo jurisconsultos, afirmam que diante da ausencia da clareza da 

norma, a maioria dos estudiosos situar-se-a na otica de manter-se a pretensao punitiva do 

Estado, ate que se alcance o limite legal, expresso no ECA, de 21 anos, a despeito da mudanca 

estatuida quanto a maioridade no novo Codigo Civil. Essa posicao e veemente repelida pelos 

que entendem que a interpretacao teleologica e eqiiitativa do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente deve prevalecer. Ou seja, afirmam que o proprio ECA se direciona a este 

entendimento quando, em seu artigo 6° preceitua que, na interpretacao desta lei levar-se-ao 

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

deveres individuals e coletivos, e a condicao peculiar da crianca e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento. De outro tocante, o artigo 5° da Lei de Introducao ao Codigo 

Civil (Decreto-Lei n° 4.657/42) preve, tambem, a aplicacao do metodo teleologico, 

atribuindo-lhe, assim, uma necessidade de interpretar-se a norma de acordo com as 

necessidades do momento, as novas circunstancias. 

Para estes, desumano e contrario aos fins sociais, seria, entao, manter o 

comprometimento socio-educativo do infrator, ate que perdure a idade de 21 anos, quando, no 

momento atual, a maioridade civil fora rcduzida para 18 anos. Entendem, assim, nao restar 

diivida que a forma mais benefica e humana, que e a finalidade ultima do ECA, seria, diante 

de uma interpretacao eqiiitativa e teleologica das normas citadas, extinguir qualquer pretensao 

coercitiva ao menor infrator, quando atingido a idade, ora reduzida, de 18 anos. 
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EntretantO, quando o ECA preve que suas medidas podem alcancar ate a idade de 

21 anos, o faz nao como medida protetiva ou tutelar findada na capacidade relativa do agente, 

senao como instrumento de protecao do proprio jovem-adulto e da sociedade. Os interesses 

em jogo nao sao exclusivamente os do ex-menor (infrator). Tambem ha relevantes interesses 

da sociedade, tais como a prevencao de infracoes, em tudo isso. Por isso que a nova 

maioridade civil em nada afetou a vigencia ou validade do ECA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ubi eadem ratio idem jus: 

onde as mesmas razoes, o mesmo Direito. Porem, onde nao coincidem as razoes, o Direito 

nao pode ser o mesmo. 
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Como ressaltei no inicio deste trabalho monografico o quao profundo e este tenia, 

ja que envolve criancas e adolescentes, ditos marginais pela sociedade, mas que guardam em 

seu interior, na sua personalidade ainda nao formada e ja deformada, uma profundidade de 

receios, medos, tristeza e abandono. Na verdade, os jovens infratores sao postos em grande 

evidencia pela sociedade, que critica as suas acoes descompassadas com a normalidade social. 

E bem verdade que muitos deles sao mesmo aprendizes de marginais perigosos, com 

tendencia inegavel para o crime, mas a grande maioria sofre o abandono social que comeca 

pela familia, constituida muitas vezes de pais drogados, alcoolatras, desempregados, que nao 

oferecem qualquer sensacao de seguranca a seus filhos, que acabam esbarrando nas 

facilidades enganosas do crime. 

As politicas sociais basicas de saude, educacao e seguranca estao muito aquem 

das necessidades das familias brasileiras, e as criancas e jovens, acostumados a encarar essa 

realidade desde muito cedo, sentem-se desprotegidos, desiguais. Comeca a migracao 

desesperada para as ruas, e meninos e meninas comecam a participar de uma realidade escura 

e triste, que contrapoe-se as luzes de seus sonhos. Expostos as mais diferentes e perigosas 

sensacoes de liberdade, adquirem uma independencia precoce, forcada, e freqiientemente 

suportada por delitos. Sao na maioria negros e pobres arrancados do seio da familia por 

situacoes adversas. Nas ruas, sofrem privacoes e preconceitos, potencializando a sua revolta e 

indignacao. Nao se pode justificar o vertiginoso crescimento da delinqiiencia juvenil pela falta 

de esteio familiar, falta de educacao, de saude e lazer satisfatorios, pela inchacao das grandes 

cidades e o desemprego. Nada justifica o crime, mas impulsiona o ser humano para ele e estas 
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sao situacoes de impulso. Tambem existem, e bem verdade, jovens de ma indole e com desvio 

moral. 

Em todo caso, aquilo que se previne e mais facil de corrigir, de modo que, a 

manutencao do Estado Democratico de Direito e das garantias constitucionais dos cidadaos 

deve partir das politicas assistenciais do governo, sobretudo para as criancas e jovens, de onde 

parte e para onde converge o crescimento do pais e o desenvolvimento do seu povo. A 

repressao, a segregacao, a violencia e a tenacidade com o jovem infrator estao longe de serem 

instrumentos eficazes de combate a marginalidade. O ECA e uma grande arma de defesa dos 

direitos da infancia e da juventude. Um modelo de legislacao copiado por muitos paises, 

capaz de conscientizar as auloridades para a necessidade de prevenir a criminalidade no seu 

nascedouro, evitando a solidificacao dessas mentes desencontradas em mentes criminosas na 

idade adulta. 

As medidas socio-educativas aplicadas como reprimenda aos atos infracionais 

praticados por menores servem para alertar o infrator a conduta anti-social praticada e 

reeduca-lo para a vida em comunidade. Se o jovem deixa de ser causador de uma realidade 

alarmante para ser agente transformador dela, porque esteve em contato com situacoes que lhe 

proporcionaram cidadania, a finalidade da medida estara cumprida. Ve-se, pois, que a mais 

salutar das medidas, com melhor indice de aceitacao e reeducacao social, e a liberdade 

assistida, posto que, coloca o jovem em contato com a familia, proporcionando-lhe 

oportunidade de resgatar seus valores e potenciais perdidos. Em alguns casos, quando a 

personalidade do jovem ja esta desvirtuada, a medida e ineficaz, abrindo espaco para o 

extremo das medidas, a internacao. A segregacao so e aplicada nos casos expressos pelo ECA. 

Estao aqui, pois, rompidos os liames com a familia e a sociedade. As possibilidades de 

restauracao despencam e os jovens, sem projetos, sem oportunidades, expostos a verdadeiras 
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"facuidades" do crime, nao se recuperam. A volta para o seio da sociedade mostra-nos um 

cidadao muito pior, ainda mais violento e anti-social. Dai a excepcionalidade da medida, que, 

nao obstante, tem sido muito aplicada dada a periculosidade dos infratores. Conclui-se, por 

conseguinte, que a reducao da imputabilidade penal, o aumento do tempo de internacao, o 

rigor excessivo das punicoes nao recuperam. So o tratamento, a educacao, a prevencao sao 

capazes de diminuir a delinqiiencia juvenil. Para combater a que ja existe, o que se pode 

afirmar e que a segregacao nao recupera, ao contrario, degenera. Rigor nao gera eficacia, mas 

desespero, revolta e reincidencia. E isso e justamente o que nao se espera para os nossos 

jovens. 
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Comparacao Europeia da idade de responsabilidade juvenil, maioridade da idade penal e 

maioridade da idade civil 
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Tabela de comparacao 

Idade da Maioridade da Idade Maioridade Civil 

Pais responsabilidade Penal (imputabilidade (Capacidade civil 

penal juvenil penal) plena) 

Alemanha 14 18-21*** 18 

Austria 14 19 19 

Belgica 16 18 18 

Bulgaria 14 18 18 

Dinamarca 15 18-21*** 18 

Espanha 12 18* 18 

Franca 13 18 18 

Grecia 13 18 18 

Holanda 12 18 18 

Hungria 14 18 18 

Inglaterra 7-15 18 18 

Italia 14 18 18 

Polonia 13 17 18 

Portugal 16 16-21*** 18 

Romenia 16 18-21*** 18 

Suecia 15 18 18 

Suica 7/15 18-25*** 20 

Fonte: Conselho da Europa: reacdes sociais contra a delinqiiencia juvenil 

(Recomendacao n° R(87)20 e exposicao de motivos) Estrasburgo, 1989. 

*** Conselho da Europa: As legislacoes em vigor relativas aos jovens adultos delinqiientes. 

Informe apresentado por M . Frieder Diinkel. Estrasburgo, outubro de 1991. Dados fornecidos 

pelos diferentes consulados. 

* O novo CP espanhol fixou a idade de responsabilidade penal em 18 anos, prevendo a figura 

do "jovem adulto" (como a Alemanha), entre 18 e 21 anos (Lei Organica 10/1995, de 

23.11.95). 

Referencias bibliografica: TIFFER SOTOMAYOR, Carlos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei de justica penal juvenil/ 

anotado y concordado: San Jose, Costa Rica: Juristexto, 1996. 




