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RESUMO 

Este trabalho tern como fito principal apresentar reflexoes sobre a eficacia das 
medidas socio-educativas no Estatuto da Crianca e do Adolescente, mostrando que 
estamos longe de atingir tal eficacia. Para isso apontamos as falhas dessas 
medidas, bem como os responsaveis pela ineficacia dessas normas, para 
chegarmos a solucoes praticas de atendimento eflcaz dessas medidas e mostrar que 
e possivel se atingir a eficiencia das mesmas. Uma vez que verificamos que as 
medidas estao sendo apiicadas sem nenhuma eficacia.Phmeiramente, buscamos 
apontar conceitos necessarios para o entendimento do que o tema propoe, fazendo 
parametros entre o que esta disposto em lei e o que e aplicado, indicando quais os 
requisitos e propositos das medidas socio-educativas^Dai, passamos a elencar as 
medidas educativas de acordo com a lei n° 8069/90, fazendo uma analise critica 
quanto a aplicagao dessas medidas e as omissoes do legislador, que causam o 
distanciamento da teoria para a pratica da aplicagao das medidas/As medidas sac 
as dispostas no art. 112 do Estatuto. Desse modo chegamos numa discussSo mais 
determinadora, onde identificamos os efeitos que a ineficacia das medidas produz, 
que e o aumento da reincidencia; e os responsaveis por essa ineficacia, que 
defendemos sr urn grupo de pessoas capazes de atuar sobre a aplicacao das 
medidas apiicadas ao adolescente infrator. Analisamos ainda o papel do orientador 
pessoa tao importante, para o cumprimento eficaz da medida, e que hoje se 
encontra teio escasso, e o Estado nada faz para oferecer capacitacao para essa 
classe. O primeiro responsavel e o legislador, que nao adequa as normas a 
realidade social; e alem dele, e responsavel, o aplicador da medida, que nao 
acompanha o cumprimento das medidas como deveria, por nao contar com uma boa 
estrutura fisica e humana que deveria ser proporcionada peio Estado, outro grande 
responsavel. Alem deles, para se ter uma medida socio-educativa eficaz : 

deverfamos contar com o apoio concreto da familia e da comunidade. Tudo isso e 
defendido, no texto, atraves da necessidade de se criar uma lei de execucao das 
medidas sdcio educativas, que ira determinar, atraves da execugao da medida, o 
papel de cada componente desse processo de ressocializacao, seja do Magistrado, 
do representante do Ministerio Publico, do orientador, do diretor do estabelecimento 
educacional, e ate o papel da familia e da comunidade. Para que se cheque a atingir 
tal eficacia e necessario promover condicoes de aplicacao dessas medidas, isto e, 
condigoes fisicas, material e humana. 

Palavras-chaves: ef icacia, medidas, socio-educat ivas, adolescentes, ate 
in f racional , EGA, iei, apl icagao, reeducacao, ressocial izacao. 



SUMARIO 

INTRODUQAO : 09 

CAPITULO 1 - CON8IDERAQOES GERAIS 12 

1.1 Classificacao das medidas socio-educativas ....13 

1.2 Aplicagao das medidas socio-educativas e maioridade civil 18 

1.3 Agentes que operam na apiicagSo das medidas 20 

1.4 As garantias processuais dos adolescentes infratores 23 

1.5 Breve estudo sobre Eficacia 24 

CAPITULO 2 - DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 27 

2.1 Disposigoes gerais 27 

2.2 Advertencia : 30 

2.3 Obrigagao de reparar, o dano 32 

2.4 Prestagao de service a comunidade.. 34 

2.5 Liberdade assistida 37 

2.6 Insergao em regime de semiliberdade 41 

2.7 lnternag§o em estabelecimento educacional 42 

CAPITULO 3 - A eficacia das medidas socio-educativas 47 



3.1 Necessidade de uma acao de execucao de medidas socio-educativas 47 

3.2 Os responsaveis peia ineficacia das medidas 50 

3.3 A crise dos estabelecimentos educacionais 53 

C O N C L U S A O 57 

R E F E R E N C E S B I B L I O G R A F I C A S 61 



INTRODUQAO 
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O trabalho que sera apresentado partiu de um estudo mais detalhado sobre a 

Lei n° 8069/90. lei esta que se trata do Estatuto da Crianca e do Adolescente -ECA-, 

que foi criada em treze (13) de julho de 1990, e so passou a vigorar noventa dias 

depois de sua publicacao, em substituicao ao antigo Codigo de Menores (ja extinto). 

Esse Estatuto foi uma grande conquista para a sociedade brasileira, pois trouxe a 

inovacao de se buscar a prevengao e nao so aplicar remedios aos menores 

infratores. Desse modo passamos a reconhecer uma nova classe, portadora de 

direitos e deveres, fundamentados em lei especifica: crianca e adolescente. 

Com base neste Estatuto, procurarei delimitar a minha pesquisa, destacando 

um ponto que considero o mais gritante dentro dessa lei, os adolescentes infratores. 

Para tanto deixarei um pouco de lado a situacao da crianga (leia-se menores de 

doze anos de idade), e passarei a apontar a situagao dos adolescentes infratores 

(leia-se entre doze e dezoito anos de idade), com relagao a aplicagao das medidas 

de ressocializacao e a eficiencia dessas medidas. Assim descreverei este trabalho 

em cima do seguinte tema: "Eficacia das Medidas Socio-Educativas no ECA". Com 

isso pretendo levantar a questao dos efeitos dessas medidas, para sabermos se as 

medidas apiicadas surtem a devida eficacia; onde estao as falhas e quern s2o os 

responsaveis? 

Decidi trabalhar com esse tema por observar que o tratamento do 

adolescente infrator no Brasil e muito preocupante e pouco se houve falar de 

estudos que viabilizem a mudanga dessa situacao. Sabia que n§o contaria com 

muita leitura sobre o assunto, mais quando iniciei a consuita bibliografica e que 
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constatei o descaso de doutrinas que temos com relagao aos adolescentes 

infratores, entao decidi que passaria a construir um texto com base em analises 

criticas. 

Utilizarei como metodologia, para desenvoiver este trabalho, a pesquisa 

bibliografica em doutrinas, artigos de internet, codigos, e anais de seminarios sobre 

o tema. 

Procurarei destacar como funciona o processo de aplicagao das medidas 

socio-educativas, elencadas no art. 112 do Estatuto e seus demais incisos. Na 

tentativa de mostrar que existem falhas em sua aplicagao, e mais do que isso que 

existem responsaveis por essas falhas, facilmente identificaveis. Para isso 

comegarei com o primeiro capitulo, tratando de apontar consideragoes essenciais 

para o relato do tema. Destacarei a classificagao dessas medidas; a equiparagao 

dessas normas com o novo codigo civil (lei n° 10.406/02); as garantias processuais 

desses adolescentes infratores; buscarei identificar a competencia das partes que 

agem junto a aplicagao das medidas; e ainda passarei a fazer algumas 

consideragoes a cerca do termo eficacia, de modo a identificar a proposta do tema. 

Para que se tenha o entendimento de que todas as vezes que falarmos de eficacia, 

no texto, estaremos nos expressando no sentido de: "produzir o efeito desejado", ser 

eficiente. No que diz respeito as normas das medidas reeducativas, estaremos nos 

referindo a atingir a eficiencia; os objetivos dessas medidas. 

No segundo capitulo e que adentraremos, de modo especffico, no discurso 

das medidas propriamente ditas. Faremos comentarios sobre os artigos que 

identificam os tipos de medidas apiicadas aos adolescentes infratores. Sao elas: 

advertencia, obrigagao de reparar o dano, prestagao de servigos comunitarios, 

liberdade assistida, semiiiberdade e intemagao. Estas medidas tern o objetivo de 
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resgatar a cidadania dos adolescentes que tenham praticado ato infracional. Atraves 

dos dispositivos legais, para que isso ocorra e necessario a lei estabelece ume serie 

de atribuicoes par o cumprimento das medidas, que vai desde a aplicagao adaptada 

ao caso concreto, isto e, de acordo com cada situagao de gravidade do ato 

infracional praticado; ate a determinacao de uma pessoa especializada (o 

orientador) para dar acompanhamento a medida e fazer com que ela seja aplicada 

na sua plenitude e atinja seus efeitos. 

O capitulo tres ficara reservado para as discussoes mais polemicas, ou seja, aquelas 

que tratam das reais causas de ineficacia das medidas socio-educativas. Para 

trataremos de pontos de aita importancia no sentido de buscar solucoes para as 

omissoes do Estatuto com relagao a essas medidas. 

O objetivo desse trabalho e levar ao conhecimento dos seus leitores a situagao das 

oportunidades oferecidas aos adolescentes infratores. De modo mais consistente 

trataremos esse assunto de modo a apresentar nao so as omissoes do Estatuto com 

respeito a aplicagao das medidas socio-educativas, como tambem levar ao 

conhecimento desses leitores que existem responsaveis por esta omissao e que 

existem maneiras de preencher essas lacunas, com programas eficazes se 

contarmos com o apoio do Estado, governantes, autoridades, legisladores e 

comunidade, enfim com o apoio da sociedade em geral, realizando seus devidos 

atributos e executando a lei. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERAQOES GERAIS 

Pela lei n° 8069/90 - Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) - o ato 

infracional 1 corresponde a conduta praticada por crianca (ate doze anos de idade) ou 

adolescentes (entre doze e dezoito anos de idade), descrita como crime ou 

contravengao penal. Por se tratarem de pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento recebem tratamento especial, diferenciado dos maiores que 

praticam delitos, uma vez que de acordo com a Constituicao Federal, em seu art. 

228 2 , os menores de dezoito anos sao penalmente inimputaveis, estando sujeitos, 

entao, as normas que a legislacao especial determina. Assim, as criancas autoras de 

ato infracional sao apiicadas as medidas de protecao, descritas no art. 102 do ECA. 

Quanto aos adolescentes, que e o que vai nos interessar neste estudo, estao 

previstas as medidas socio-educativas, enumeradas no art. 112 do Estatuto. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente surge como inovacao no tratamento 

desses pequenos infratores. Uma prova disso e que os codigos penais de corte 

retribucionista do sec. XIX - e nao precisamos ir muito longe basta analisarmos o 

nosso antigo Codigo do Menor - estabeleciam como unica diferenca normativa a 

redugao de um terco da pena, que geralmente consistia em privacao de liberdade, 

tratando-se de menores de dezoito anos. Nao previa diferenca normativa entre 

1 Art. 103, ECA: "Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravengao penal". 
2 Art. 228, CF: "Sao penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos as normas da 
legislagSo especial". 
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adultos, crianga e adolescentes, pois eram colocados, indiscriminadamente, nas 

mesmas instituigoes penitenciarias. A ausencia de um tratamento diferenciado, era 

reflexo da inexistencia de uma conscientizagao da sociedade de que, a infancia 

deveria ser tratada como uma classe diferenciada do mundo dos adultos. 

Os "corretivos" de carater pedagogico, atraves de medidas socio-educativas 

previstas no art. 112 da lei, sao: advertencia, obrigagao de reparar o dano, prestagao 

de servigo a comunidade, liberdade assistida, insergao em regime de semiliberdade, 

internagao em estabelecimento educacionai. Ao preve tais medidas, o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente surge como uma grande inovagao no tratamento desses 

adolescentes infratores, mesmo em se tratando de normas pouco eficazes e pouco 

apiicadas, ja se pode considerar o fato da criagao da lei um grande avango. 

Passaremos agora, no desenvolver deste capitulo, a fazer algumas 

consideragoes inicias, que se considera necessaria para o entendimento da 

problematizagao do tema. 

1.1 Classificagao das medidas socio-educativas 

Tidas como medidas aplicaveis ao adolescente infrator - leia-se maiores de 

doze e menores de dezoito anos de idade - elas respeitam uma serie de requisitos 

essenciais a aplicagao dessas medidas. O primelro dele e o mais Ibgico, para que se 

enquadre nessa situagao de reeducagao, o adolescente deve ter cometido qualquer 

ato infracional descrito como crime ou contravengao penal 3. Depois, deve-se 

3 Art. 103 e 106, caput do ECA. 
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observar a materialidade e autoria do ato. Deve-se ainda considerar a idade do 

adolescente de acordc com a data o fato; a possibilidade de liberacao imediata, caso 

nao exista e que se deve cogitar qual a medida enquadrar-se-a no caso concreto; 

comunicar ao responsavel, para que comparega aos tramites do processo iegai, bem 

como as autoridades competentes, como e o caso do Magistrado e do representante 

do Ministerio Publico. E mais do que tudo devera ser encaminhado a um 

estabelecimento apropriado para adolescentes, caso nao haja, ficara a disposicao 

do representante do Ministerio Publico que decidira sobre seu destine 

A natureza juridica das medidas socio-educativas apiicadas aos adolescentes 

que praticaram ato infracional ainda e ponto discutido na doutrina, a qual se divide 

entre os que Ihe atribuem o carater da pena - apiicada ao final de um verdadeiro 

processo-crime (previsto nos arts. 171 a 190 do ECA) a que se submete o 

adolescente e por meio do qual se confirma a autoria do ato - e os defendem o 

carater meramente tutelar e preventive dessas medidas, como inst ruments 

viabilizadores do Direito a Educagao, garantido pelo art. 227 da Constituicao 

Federal 4. 

O segundo posicionamento fundamenta-se no argumento de inexistir o direito 

de punir do Estado 5 com as penas previstas nas Leis Penais, por faltar culpabilidade 

ao menor de dezoito anos, uma vez que nao presente a capacidade do adolescente, 

no momento da pratica da conduta, de entender o carater ilicito do fato e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, esta ausente, tambem, um dos 

requisitos da culpabilidade, qual seja, a imputabilidade. Ao proclamar a 

Constituicao Federal que os menores de dezoito anos sao inimputaveis ; 

4 Art. 227, CF/88: "[...] direito a vida, a saude, a alimentag3o, a educagao,ao lazer, a 
profissionalizag3o, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e 
comunitaria...". 
5 Art. 228, CF/88; art. 27, CP; art.104, ECA. 



15 

estabeleceu-se uma renuncia por parte do Estado do seu direito de punir, com o 

mesmo carater das penas previstas aos imputaveis, aqueles que, antes de atingir 

essa idade, pratiquem fatos descritos em lei como infracao penal. Portanto, nao ha 

como se atribuir a natureza de pena as medidas apiicadas aos inimputaveis, embora 

os adolescentes estejam sujeitos a uma imposicao da perda ou diminuicao de um 

bem juridico previsto em lei e aplicada pelo orgao judiciario, atraves da aplicacao 

dessas medidas. 

Ademais, as medidas socio-educativas visam a educar o adolescente que, por 

deficiencias das mais variadas, nao conseguiu assimilar as regras sociais. 

Possuem carater preventivo e nao repressivo, proprio das penas, pelo menos 

esta e a ideologia das medidas, se assim e efetivada ou nao e outra questao. Assim, 

as medidas socio-educativas surgem como instrumento de que se vale o Estado 

para educagao do adolescente, ou melhor dizendo, reeducagao, uma vez que trata 

de medidas para adolescentes que tenham cometido ato infracional, visando ao seu 

desenvolvimento fisico e intelectual, bem como psiquico, de forma sadia, de modo a 

prepara-lo para o exercicio da cidadania, afastando-o do mundo da criminalidade. 

Na realidade as medidas previstas no art. 112 do ECA possuem uma 

finalidade retributiva (pois impoe um mal - privagao de um bem juridico), preventiva 

(porque visa evitar a pratica de novos atos, seja intimidando a todos pelo exemplo, 

seja obstando o autor de reincidir) e reeducativa, o que as diferenciam das penas 

criminais, pois interferem no processo de desenvolvimento do adolescente, 

objetivando melhor compreensao da realidade e efetiva compreenscio social. 

O que se pretende com esse tratamento diferenciador das penas comuns do 

direito penal nao e a imposigao de uma pena- castigo ou intimidadora, mas uma 

serie de providencias defensivas, educativas, curativas, voltadas para a readaptagao 
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soclai. Trata-se assim de um dever do Estado para com o infrator e para com a 

sociedade. 

Outro pressuposto que se deve observar e quanto a prescricao das medidas 

socio-educativas. 

Conforme expusemos acima, nao encontramos no ECA os limites em abstrato 

da medida, nem mesmo qual especie a ser aplicada para cada conduta infracional 

praticada, conforme estamos acostumados perceber na lei penal. Isso se justifica 

pelo fato das medidas socio-educativas deverem ser apiicadas visando o seu fim 

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

sua reeducacao famiilar e social, para secundariamente se ater a gravidade do ato 

praticado. Entao sera ocaso concreto e o aspecto reeducador da medida que dirao 

aojuiz qual a mais adequada e a dosagem a ser aplicada. 

Assim como em direito penal, as medidas aqui estudadas nao podem ser 

perpetuas e devem ligar-se a justica e a utilidade social de tal providencia. Dessa 

forma nao tera sentido sua aplicagao quando o ato praticado caiu no esquecimento 

popular ou quando o adolescente demonstrar que ja se encontra readaptado ao 

convivio social. 

Esses argumentos somados a possibilidade de desaparecimento dos 

elementos de prova do ato e da autoria, o que aumenta os riscos de uma punicao 

injusta, dao suporte a afirmacao de ocorrer prescricao da pretensao de aplicagao 

das medidas socio-educativas ao adolescente infrator. Certamente se desaparecida 

a necessidade de aplicagao da medida pedagogica, desaparecida tambem esta tal 

pretensao. O problema, porem, reside em estabelecer como se averiguar a 

ocorrencia da prescrigao a titulo de medida reeducadora, ja que a lei tutelar nao fixa 

os limites maximo e minimo da medida a ser aplicada. 
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Alguns sustentam a aplicagao subsidiaria das normas previstas no Codigo de 

Processo Penal (conforme art. 1 5 2 da Lei 8 0 6 9 / 9 0 ) , incidindo o art. 6 1 daqueie 

diploma (CPP) que estabelece a extincao da punibilidade. Outros sao no sentido de 

que as normas de prescricao, como normas gerais que sao, aplicam-se aos fatos 

incriminados por lei especial, se esta nao dispuser de modo diverse 

Para alguns a fixacao do prazo prescricional da prestagSo socio-educativa 

(da acao) seria oito anos, qualquer que seja o ato infracional, pois seria regulado 

pelo prazo maximo da medida mais extrema (art. 1 2 1 , § 3 ° do ECA: tres anos) dentro 

da tabela existente no art. 1 0 9 do CP. Se a medida imposta for a de Liberdade 

Assistida, a prescricao dependeria do prazo fixado pelo orgao judicial. Como o prazo 

minimo e de seis meses (art. 1 1 8 , § 2 ° da lei 8 0 6 9 / 9 0 ) e nao ha prazo maximo, este 

seria de tres anos (em analogia a internagao), ocorrendo prescrigao em oito anos. 

Ou entao poderia ser em dois anos (se o prazo fixado for inferior a um ano), em 

quatro anos (se o prazo fixado para cumprimento da medida de Liberdade Assistida 

for igual a um ano e inferior a dois), tudo consoante a tabela do art. 1 0 9 do Codigo 

Penal. 

Com relacao as medidas de prestacSo de servico a comunidade, obrigacao 

de reparar o dano e advertencia (arts. 1 1 7 , 1 1 6 e 1 1 5 , respectivamente da Lei 

8 0 6 9 / 9 0 ) , o prazo prescricional seria de dois anos (art. 1 0 9 , V I , do CO). 

Se houver acumulacao de medidas o prazo prescricional sera regulado pela 

mais gravosa. 

Necessita-se lembrar, porem, que ha quern conteste a existencia de 

prescrigao da aplicagao das medidas socio-educativas, pois, trata-se, antes de tudo, 

de um dever do Estado, o que exige o oferecimento do maximo de oportunidade ao 

Estado para educar socialmente o adolescente infrator. 

> 
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1.2 Aplicacao das medidas socio-educativas e maioridade civil 

Como sabemos, para feitos do Estatuto, crianca e aquele de idade ate os 

doze anos, e adolescente, a pessoa com faixa etaria entre os doze e dezoito anos 

completos, considerando como inimputavel os que ainda nao atingiram essa ultima 

idade. Tendo em vista a reducao feita pelo novo Codigo Civil Brasileiro a maioridade, 

civil, que cai dos vinte e um anos para dezoito anos de idade, muito se tern 

argumentado sobre existencia ou nao de impedimento a aplicagao de medidas 

socio-educativas, previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 8069/90 

- ECA), as pessoas entre dezoito e vinte e um anos, que tenham cometido atos 

infracionais antes de completados os dezoito anos de idade. 

Deve-se perceber que o assunto nao apresenta maiores dificuldades, dado ao 

fato de nao ter havido revogagao expressa no texto do ECA nem sua 

incompatibilidade com a materia nova trazida pelo CCB 6 . Ademais o assunto tratado 

em ambos os diplomas legais sao substancialmente diversos. Enquanto o art. 5° do 

novo codigo civil estabelece a idade em que o individuo se torna habilitado para a 

pratica de todos os atos da vida civil, podendo celebrar contratos e contrair 

obrigagoes sem a presenga de representante ou assistente (art. 5°, da lei n° 

10.406/02),os artigos do Estatuto da Crianga e do Adolescente estabelecem que o 

menor de dezoito anos, que pratica ato infracional antes de completar esta idade, 

fica sujeito as normas desse Estatuto, devendo cumprir a medida socio-educativa 

Lei de lntrodu?ao do Codigo Civil, art. 2°, §1°. 
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que Ihe venha a ser imposta judicialmente, visando-se a sua recuperagao, 

obedecido o limite maximo de 21 anos (artigos 2°, paragrafo unico, 104, paragrafo 

unico,112-125, com destaque para o art. 121, § 5°, da lei n° 8069/90). 

Ou seja, o novo Codigo Civil Brasileiro inovou quanto a maioridade civil, o que 

nada se confunde com o tratamento presente no ECA com reiacao as medidas 

socio-educativas apiicadas aos adolescentes infratores antes de adquirir 18 anos de 

idade, mas, que ao dar inicio ao cumprimento da medida possua entre dezoito e 

vinte e um anos de idade. Nao ha, portanto, incompatibilidade entre as normas que, 

assim, podem continuar coexistindo. 

Caso fosse diferente (ou seja, se o art.2°,paragrafo unico do ECA nao mais 

vigorasse), podehamos perceber o absurdo que seria nao aplicar qualquer especie 

de reprimenda e protecao a.quele que cometera ato infracional as vesperas de 

completar dezoito anos e atingiu a maioridade no curso da sindicancia, ou mesmo 

ter a medida interrompida antes de atingida a sua finalidade pedagogica e 

educacional, ademais, bastaria que um menor de dezesseis anos fosse emancipado 

para que nao fosse abrangido pelo Estatuto nem ter regulamentacao de sua conduta 

ilicita, uma vez que a lei penal nao se aplica ao menor de dezoito anos. Isso seria 

um descaso aos interesses do adolescente, pois iria receber um tratamento de 

criminosos, sem direito a busca da sua dignidade, implantada pelo projeto 

reeducador do Estatuto. 

Assim, para se afastar a possibilidade da existencia de um periodo dentro do 

qual o Estado nao pudesse agir, e que o ECA estabeleceu a sua aplicagao as 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos, e que se fixou o limite maximo de 

internagao em tres anos (art, 121, §3° do ECA), de forma a que aquele que comete 
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ato infracional com dezessete anos de idade, ainda possa responder pelo seu ato, 

permanecendo internado ate os vinte e um anos de idade. 

1.30s agentes que operam na aplicacao das medidas 

De inicio devemos destacar ao tratarmos do termo agente queremos dizer 

pessoas que tern a competencia para agir na aplicacao das medidas socio-

educativas. 

Para que se chegue a uma aplicagao justa, legal e eficaz, sem que fira os 

direitos e deveres do adolescente, os quais estao previstos pela nossa lei maior - a 

Constituicao Federal - e preciso que se siga uma serie de pressupostos descritos 

em lei, do qual ja analisamos, e bem mais que isso e preciso que existam figuras, 

pessoas legalmente instituidas pelo Estado para aplicar os determinados 

dispositivos legais aos casos concretos, como se ve em todo o nosso direito e que 

chamamos de aplicagao da norma ao caso concreto. E no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente nSo e diferente, para que saia da teoria e chegue ate a pratica e 

necessario que exista a participagao de um grupo de pessoas pre-estabelecidas por 

lei, que devido suas fungoes se tornam obrigadas a acompanhar e agir na aplicagao 

dos direitos e deveres de nossos adolescentes. No caso de aplicagao das medidas 

socio-educativas aos adolescentes infratores nao e diferente, uma vez que deve ser 

acompanhada por uma serie de entidades legais na figura de um representante, e 

caso da Justiga da Infancia e da Juventude, na figura do Magistrado; o Ministerio 

Publico, na figura do seu representante, quase sempre o Promotor de Justiga; o 



21 

Conselho Tutelar, na figura do orientador; e a sociedade, na figura da familia e da 

comunidade em si, como por exemplo a escoia. 

O papel do Magistrado e muito importante na aplicagao das medidas socio-

educativas, pois o Juiz da Infancia e da Juventude e a autoridade que decide, em 

primeiro lugar, sobre as questoes juridicas referentes a infancia e juventude, para 

agir basta que tenha competencia determinada por lei, e o que fundamente o art. 

147 do ECA. Ele deve acompanhar todos os atos dos adolescentes, e no caso das 

medidas socio-educativas, so a ele compete aplica-ias como define a sumula 108 do 

Superior Tribunal de Justiga: 

A aplicagao de medidas socio-educativas ao adolescente, pela pratica de 
ato infracional, e da competencia exclusiva do juiz. 

O Magistrado deve acompanhar todo o processo de aplicagao da medida 

desde o momento que o membro do Ministerio Publico entra com a representagao. O 

Magistrado e quern nomeia curador, se necessario e tambem, apos definir a medida, 

indica quern sera o orientador, caso necessite. Como se pode ver essa autoridade 

tern uma particlpagao muito importante na reeducagao do adolescente infrator, pois 

ao aplicar a medida adequada, so a ele cabe substitui-las ou prorroga-las. Ou seja 

tudo que diz respeito ao adolescente, falo deste porque e o 

que nos interessa nesse trabalho, porem as criangas tambem, deve ser informado 

e acompanhado pelo Magistrado que tera competencia para decidir sobre ele. 

Depois vem o Ministerio Publico que e o curador legal da Infancia e da 

Juventude, que tern a competencia de zelar pelo efetivo respeito aos direitos e 

garantias legais asseguradas as criangas e adolescentes, e o titular da 

representagao para apuragao dos atos infracionais. Deve, como diz o art. 201, I do 
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ECA: "[...] promover e acompanhar os procedimentos relativos as infracoes 

atribuidas a adolescentes." 

Dos seus demais atributos o que e de maior importancia destacar e quanto a 

sua tarefa em defesa da eficacia do cumprimento das medidas socio-educativas, no 

caso ele serve como fiscal da aplicagao e cumprimento dessas medidas, 

preservando pelos direitos e deveres do adolescente. 

Ha tambem uma pessoa que acompanhara o adolescente durante o periodo 

que ele estiver cumprindo a medida socio-educativa, esta e a figura do orientador, 

que sera determinado pelo Magistrado. 

Devera avaliar o desenvolvimento do adolescente, propondo a autoridade 

competente qualquer alteragao na medida se assim achar necessario, interferindo na 

relagao com a familia, a escola, a profissionalizagao e com a comunidade, buscando 

sempre mostrar um novo caminho ao adolescente infrator. Mostrando ao 

adolescente que ele tern papel importante na sociedade. Devendo contribuir de 

formar a comunicar a autoridade competente de todos os atos do adolescente 

enquanto estiver no cumprimento da medida, atraves de um relatorio mensal 7 . 

Porf im vem a sociedade como um todo, representada pela familia, escola e a 

comunidade que devem durante todo o periodo de cumprimento da medida servirem 

como verdadeiro apoio moral ao adolescente, isto e, devem contribuir para que a 

medida seja cumprida com eficiencia plena, para que se chegue aos objetivos dessa 

medida com a mais pura eficacia, tornando sua finalidade possivel. Ou seja para que 

com o incentivo da escola, da familia e da comunidade o adolescente infrator 

enxergue que e componente construtor da sociedade assim como os demais, e 

7 E o que dispo~e o art. 119, ! a IV do ECA. 
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consiga com a ajuda destes se reeducar, ressociaiizar, e nao mais reincida em ato 

infracional algum. 

Assim deve ser o papel desses "guardioes" dos adolescentes infratores, como 

ficou claro, eles sao pecas chave na reconstnugao da dignidade desse adolescente, 

de modo que se cada um cumprir com seu papel competente a eficacia das medidas 

socio-educativas atingiria o seu objetivo porcompleto. 

1.4 As garantias processuais dos adolescentes infratores 

As garantias sao meios que se destinam a fazer valer os direitos das criangas 

e dos adolescentes. De nada adianta alguem ter direitos se nSo tiver, tambem, os 

instrumentos para assegurar esses direitos. E essas garantias podem ser 

constitucionais, aquelas que estao inseridas na Constituicao Federal e servem a 

todos, nao so a criangas e adolescentes, como e o caso, por exemplo, do "Habeas 

Corpus" (exceto umas que nao se aplicam a esta classe, como e o caso de algumas 

garantias penais). Outras sao as garantias estatutarias, que estao inseridas no 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, sao as descritas no art. 111 do ECA: 

Sao asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: 
I- pleno e formal conhecimento da atribuicao de ato infracionai, mediante 
citacao ou meio equivalente; 
II- igualdade na reiacao processual, podendo confrontar-se com vftimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessarias a sua defesa; 
III- defesa tecnica poradvogado; 
IV- assistencia judiciaria gratuita e integral aos necessitados, na forma da 
lei; 
V- direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
VI- direito de solicitar a presenca de seus pais ou responsavel em qualquer 
fase do procedimento. 
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Existem tambem as garantias comuns, que sao aquelas contidas na 

Constituicao Federal e no Estatuto da Crianga e do Adolescente. Como e o 

caso do art. 110 da lei 8069/90, em acordo com o art. 5°, LIV da CF: 

Art. HO.Nenhum adolescente sera privado de sua liberdade se o devido 
processo legal. 

Diante disso toda decisao a ser tomada diante de uma controversia esta 

baseada num conjunto de atos ordenados chamado processo e todo processo tern 

uma lei especifica que deve ser obedecida. Caso contrario, causando prejuizo a 

alguem, a decisao sera nuia. Como tambem existe a garantia de ampla defesa. 

Portanto, como diz Ney Almada, citado por Ishida (2000, p. 170): 

A aplicacao de qualquer medida socio-educativa, sem a observancia do due 
process of law configura macula insanavel. Sem que se observe essa 
garantia, a imposigao de advertencia prevista no art. 112, I. Do Estatuto da 
Crianga e do Adolescente deve ser cancelada. 

O que se pode inferir e que se faz necessario o respeito as garantias do devido 

processo legal e da ampla defesa, principalmente, para que se atinja a justa 

aplicagao das medidas e se atenda os objetivos das mesmas. 

1.5 Breve estudo sobre a Eficacia 
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Para se ter uma meihor compreensao sobre a problematica do tema se faz 

necessario entender o sentido da eficacia, seja seu sentido de forma generica ou de 

forma especifica. Desse modo passaremos a analisar a partirde agora. 

De acordo com a definicao do renomado dicionario de portugues de Aurelio, 

"eficacia e qualidade ou propriedade de eficaz", com suas paiavras acrescenta que: 

"eficaz e o que produz o efeito desejado; eficiente." Este e o que se pode enquadrar 

como sendo o sentido generico deste termo. 

Para o sentido especifico, que e o caso do sentido juridico, uma norma eficaz 

e quando produz o efeito concreto pretendido, e aquela que e cumprida e aplicada 

concretamente, pelo fato de haver uma relacSo de adequacao entre ela e o que 

acontece na realidade social. Como ensina Tercio Sampaio Ferraz Jr.: "pela eficacia 

sociologica ou social considerar-se-a eficaz a norma que encontrar na realidade 

social os valores positivos as condicoes de sua obediencia." 

Na optica juridica eficacia e a aptidao tecnica da norma para produzlr efeitos 

juridicos, isto e, deve apresentar todas as condigoes tecnicas de sua atuacao, ou de 

aplicabilidade 8. 

De forma mais generalizada, o Dicionario Juridico da Saraiva (2002, p. 273) 

diz que a eficacia: 

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

Tercio Sampaio de Ferraz Jr. 
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O que se pode concluir com essas definicoes e que para que ocorra a eficacia 

de uma norma, se faz necessario que, todos aqueles que apliquem a norma e 

participe de sua aplicacao, favorecam a sua eficacia, tornando-as efetivas, ou seja, 

oferecendo todas as condicoes possiveis para que esta se aplique de forma 

concreta.Quanto as especies de responsabilidade, apresentam-se a contratual e a 

extracontratual. 

Segundo Kelsen citado por Gusmao (1997, p. 57) eficacia significa "direito 

que e realmente apiicado e obedecido". Para este legislador brasileiro uma norma e 

eficaz quando se alcanca o resultado pretendido. 

E a adequacao entre a norma e as suas finalidades sociais, atingindo.assim, 

os seus objetivos. Essa deve ser a primeira preocupacSo do legislador, elaborar uma 

norma adequada a realidade social, sob pena de nunca se ter uma norma eficaz. 
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CAPiTULO 2 

DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

2.1 Disposigoes gerais 

Feitas as primeiras consideragoes a respeito do nosso tema, passaremos 

agora a destacar os dispositivos do Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), de 

forma a analisar seus artigos, tecendo comentarios a essas medidas socio-

educativas, proporcionando uma discussao critica a seu respeito. 

O ordenamento juridico nos apresentou o Estatuto (lei 8069/90), e atraves 

dele procura-se aplicar todos os direitos e deveres atribuidos a nossas criangas e 

adolescentes, com o objetivo de torna-lo o mais eficaz possivel. Em se tratando da 

pratica de ato infracional, e aplicada ao adolescente uma serie de medidas 

denominadas de socio-educativas que busca promover o resgate da cidadania 

deste. E diante disso, com base nos artigos 112 e seguintes, e que 

desenvolveremos nosso texto. 

Dispoe o art. 112 da lei n° 8.069/90: "Verificada a pratica de ato infracional, a 

autoridade competente podera aplicar ao adolescente as seguintes medidas:" 

advertencia; obrigagao de reparar o dano; prestagao de servigo; liberdade assistida, 

semiliberdade; internagao e qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. Nota-se 

que o artigo e taxativo, pois destaca que as tais medidas sao aplicaveis 
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exclusivamente ao adolescente (leia-se aquela entre doze e dezoito anos de idade), 

uma vez que de acordo com o codigo penal brasileiro sao considerados 

"inimputaveis, ficando sujeitos as normas estabelecidas na legislacao especial 1." 

Porem e necessario observar uns requisitos basicos antes de se aplicar uma dessas 

medidas, a primeira e que tenha ocorrido a realizagao de um ato infracional, a 

segunda e que seja, o adolescente, representado pelo membro do Ministerio Publico 

(curador oficial da infancia e juventude) e a terceira e que seja aplicada por uma 

autoridade competente 2 /no caso o Magistrado que esteja respondendo pelo juizado 

da infancia e juventude. Esse artigo ainda trata de mais alguns pressupostos legais 

que determinam que se deve aplicar as medidas de acordo com a capacidade de 

cada um, pois de que adianta se aplicar um tipo de servigo que exija total condicao 

fisica de um adolescente que possua, por menor que seja, alguma deficiencia ffsica, 

e se torne dificil a eficacia desta medida?.Outra coisa que se deve observar e, a 

gravidade do ato praticado, para que se aplique uma medida justa ao infrator. Uma 

vez que nao e justo privar de liberdade, mesmo sendo a semiliberdade, aquele 

adolescente que praticou um ato de levissima gravidade, onde caberia uma simples 

advertencia ou ao contrario, tratar um adolescente que tenha cometido um ato 

infracional grave e/ou reincidente, com uma medida tao leve, nac produzindo seus 

efeitos reais, que e de carater socio-educativo, primando pela ressocializacao. 

Da mesma forma, antes de se aplicar tal medida, deve-se observar o 

dispositive que trata da inadmissibilidade de se aplicar trabalho forgado, mesmo 

porque estaria indo de encontro com dois princlpios constitucionais, isto e, tratar-se-

ia de uma norma inconstitucionai. Sobre o assunto destaca a Constituigao Federal 

(C.F.) de 1988 (2002, art.5°, XLVII.c) "nao havera penas: [...] ;c) de trabalhos 

1 Art. 27 do Codigo Penal Brasileiro. 

2Sumula 108, STJ: 'A aplicagao de medidas socio-educativas... competencia exclusiva do juiz". 
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forgados". Bem como esta declarado no art. 7°, inciso XXXIII da mesma, que prolbe 

trabalho a menores de dezoito anos, se verificado qualquer risco a este, e a menores 

de dezesseis, exceto na condicao de aprendiz se ja estiver com quatorze anos. Em 

se tratando de portadores de deficiencia fisica ou mental, cabera ao magistrado 

oferecer-lhes um tratamento em local especialmente adequado a essa situacao.Fica 

entao claro a necessidade de se ater a aplicagao da norma a um caso concreto, e o 

que defende muitos de nossos doutrinadores da area, como faz Tavares; (1999, 

p.112): 

Teorias a parte, importante, na realidade, e que o Juiz procure aplicar seu 
bom senso, considerando as condigoes peculiares da adolescencia e as 
conveniencias sociais observaveis na execugao das medidas. Trabalho 
forgado (§2°) nao pode sequer ser cogitado por contrario as finaiidades de 
promogao humana, razao de ser do Estatuto. No caso de adolescente com 
saude precaria ou hipossuficiencia psicomotora (§3°) o trabalho socio-
educativo sera desenvolvido de maneira personalizada para adequa-la ao 
caso. 

O Magistrado dispoe de varias medidas aplicaveis ao adolescente, desse 

modo pode optar por uma delas (de acordo com cada caso, como ja tratamos) ou 

aplica-las de forma cumulativa 3, tudo isso de maneira que venha a gerar a eficacia 

do carater socio-educativo das medidas. Do mesmo modo deve-se respeitar o direito 

do adolescente em convivio com a familia e a sua comunidade, aplicando, por 

exemplo, a prestagao de servigo em um local que o detenha proximo da familia e da 

comunidade em que reside, evitando o distanciamento deste das pessoas que 

poderao, mais do que ninguem, contribuir para a sua reintegrag^o social. 

A lei a necessidade de prova da autoria e materialidade no caso de aplicagao 

das medidas previstas nos incisos II a VI, que no caso, uma vez provados podera se 

aplicar a advertencia, e o que trata o art. 114 da lei 8069/90. Porem este artigo 

3 Art. 113, ECA: "Aplica-se a este Capftulo o disposto nos arts. 9S e 100". 
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trouxe muita discordancia entre doutrinadores e boa parte deles o elegem como 

defeituoso, como ocorre com a opiniao de Tavares (1999, p. 1 1 3 ) : 

Redagao defeituosa que torna o disposltivo despiciendo do ponto de vista 
juridico , pois nenhuma medida constritiva pode ser aplicada a quern quer 
que seja sem a prova do fato, a certeza do agente e sua culpabilidade. 

O pensamento dos doutrinadores que defendem o dispositive-, supracitado, 

como defeituoso e totalmente valido e de acordo com a proposta desse trabalho, 

pois de que adianta se querer atingir os objetivos finalizadores das medidas socio-

educativas se alguns dispositivos do Estatuto encontra falhas que impossibilitam a 

eficacia das tais medidas? E esse o pensamento que se deve ter para que se 

chegue ao real efeito das medidas de ressocializacao. 

E e dessas referidas medidas que passaremos a tratar, nos capitulos 

seguintes, uma a uma de forma a tentar descobrir, ou pelo menos, contribuir uma 

forma de apontar o que falta para se atingir o pretendido: a eficacia das medidas 

socio-educativas na vida daqueles envolvidos no caso concrete 

2.2 Advertencia 

A medida de advertencia e a primeira medida judicial aplicada ao adolescente 

infrator, e consiste em uma admoestacao verbal a este adolescente. Entende-se por 

admoestacao o mesmo que: repreensao, advertencia. Advertencia vem de advertir, 

que e o mesmo que avisar, chamar a atengao, prevenir, cautelar, atentar, ou seja, 

traduzindo para os termos do artigo, entende-se que se trata de uma medida que 
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visa prevenir o adolescents da pratica de um nono ato infracional. Desse modo 

dispoe o art. 115 do Estatuto da Crianga e do Adolescente 4. 

E conveniente observar que para sua aplicagao se faz necessario que seja 

preenchido alguns requisitos legais. Primeiro deve-se apenas ser aplicada se nao 

consta de adolescente reincidente, isto e, que seja seu primeiro ato infracional; 

depois para ser aplicada deve se tratar de um ato infracional leve; deve ser um 

acordo verbal reduzido a termo, na presenga dos pais ou responsaveis e pelo 

representante do Ministerio Publico. 

Uma grande discussao versa sobre a nao necessidade de processo ou 

sindicancia, bem como, nesta medida, e comum observar que se prescinde do 

procedimento do contraditorio e da ampla defesa. Em concordancia com muitos 

doutrinadores, defendo que nao se trata de injustiga e sim da forma mais pratica e 

eficaz, vez que nao levaria o adolescente ao constrangimento de um formalismo 

legal, quando se faz necessario apenas uma simples advertencia, e um voto de 

confianga que se da a este adolescente, que em muito pode repercutir na sua 

ressocializagao. A respeito do assunto diz Nogueira (1998, p. 170): 

A advertencia poderia dispensar perfeitamente o procedimento contraditorio, 
pois trata-se de admcestagao verbal, que deveria ser imposta de piano em 
face do boletim de ocorrencia ou relatorio policial. E sua imposicao 
estender-se-ia aos pais ou responsaveis o que tornaria a medida mais 
abrangente e eficaz, sendo apenas reduzida a termo. 

Esta medida nao apenas atinge a seus infratores diretos, que sao os 

adolescentes, como tambem e utilizada para os pais, responsaveis, dessa forma os 

pais e responsaveis, sao tambem advertidos, pois muitas das vezes sao eles que de 

forma direta ou indireta contribuiram para a pratica do ato infracional, e como 

responsavel por este adolescente deveria ter tido o devido cuidado para que o ato 

4 " A advertencia consistira em admoestacao verbal, que sera reduzida a termo e assinada". 
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nao tivesse ocorrido. Assim como estes, as entidades govemamentais ou 

particulares que estejam obrigadas e descumpram seus deveres, para com os 

adolescentes, tambem deverao se enquadrar nesta medida. Mais uma vez o 

doutrinador foi feliz em sua consideracao. A respeito deciara Nogueira (1998, p. 

172): 

A advertencia devera ser a medida de maior aplicacao, ja que se destina 
aos adolescentes primarios, concorrentemente com a advertencia dos pais 
ou responsavel que deverao zelar melhor pelas atividades dos filhos, ja que 
poderao ser tambem responsabiiizados pela reparacao de possiveis danos. 

Diante do exposto fica entao muito claro que e necessario muito pouco para 

que esta medida se tome eficaz. A contribuigao dos pais ou responsavel e a arma 

secreta no sentido de se chegar a finalidade proposta pela medida, que e a de evitar 

que se repita a pratica de um ato infracional que tenha sido resultado de uma 

conduta impensada, precipitada, que com o mfnimo de observancia dos pais, e 

reflexao dos filhos nao viriam a acontecer e mais do que iso, nao tornaram a 

acontecer, vez que Ihe foi apresentada a oportunidade de, junto com seus pais ou 

responsavel, serem advertidos de forma consciente e informal, porem legal. Como ja 

falei nesse texto uma oportunidade de se reintegrar na sociedade sem passar pelo 

procedimento arduo e duradouro, que as demais medidas oferecem. E o que se 

pode chamar de: o voto de confianca. 

2.3 Obrigagao de reparar o dano 
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Em se tratando de dano patrimonial, estamos devidamente assegurados pela 

nossa legislagSo braslleira, vez que e responsabilizado civilmente aquele que causar 

dano pela pratica do ato ilicito, e o que dispoe o art. 927 do codigo civil (c.c) . Em 

conformidade com este dispositivo, o Estatuto da Crianca e do Adolescente tras no 

art. 1 1 6 : 

Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 
podera determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, 
promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuizc da vftima. 
Paragrafo unico. Havendo manifesta impossibilidade, a medida podera ser 
substituida por outra adequada. 

Fica entao o adolescente, que tenha praticado ato infracional relacionado a 

danos patrimoniais, sujeito a tres possibilidades: restituir a coisa, se for possivel a 

sua restituicao; realizar o ressarcimento do dano, tambem se for possivel, se o 

adolescente consta de boa situagao financeira; ou de qualquer outro modo 

compense o prejuizo da vitima. So que para isso tern que o adolescente ter 

patrimonio proprio, ou de seus pais, ou tutores, que em se tratando de menores, 

respondem na falta daqueles. Podendo ainda haver um acordo entre ofensor e 

ofendido. Qualquer que seja o modo da reparacao deve ser homologada em juizo. 

Como nao se pode obrigar a reparar o dano, pois seria inconstitucional, nao 

deveria falar-se em obrigagao, e sim em possibilidade. Vejo que a obrigagao esta 

contida a partir do momento que se verifica que ha condigSo desse adolescente ou 

responsavel reparar o prejuizo, e nada ha de se falar em obrigagao antes de se 

certificar de que haja condigoes. Pois ate ai estarfamos tratando com uma norma 

plenamente ineficaz, pois incapaz de produzir efeito. Ja que existe um dispositivo 
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que da a oportunidade de substituir a medida se esta nao se adequar ao 

adolescente infrator. 

2.4 Prestacao de servigo a comunidade 

Se o adolescente comete um ato infracional um pouco mais gravoso, porem 

que nao cause grandes danos, o Magistrado tern a possibilidade de aplicar a medida 

de prestacao de servigo a comunidade, que esta definido no Estatuto da Crianca e 

do Adolescente no art. 117: 

A prestagao de servicos comunitarios consiste na reaiizagao de tarefas 
gratuitas de interesse geral, por periodo nao excedente ha seis meses, junto 
a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congeneres, bem como em programas comunitarios ou governamentais. 
Paragrafo unico. As tarefas serao atribuidas conforme as aptidoes do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante Jornada maxima de oito horas 
semanais, aos sabados, domingos e feriados ou em dias uteis, de modo a 
nao prejudicar a frequencia a escola ou a Jornada normal de trabalho. 

Esta medida nao fazia parte do Codigo de Menores. Trata-se de uma 

inovagao trazida pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, o que nao quer dizer 

que e uma medida exclusiva desse Estatuto, uma vez que se encontra previsto na 

nossa legislagao penal. Para esta legislagao, trata-se de uma especie de medida 

alternativa, porem ainda bem pouco aplicada. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente nos trouxe a prestacao de servigos 

comunitarios como uma das medidas socio-educativas que trata do cumprimento de 

determinada tarefa, aplicada pelo Magistrado, com base nos locais que o Estatuto 
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descreve, de forma gratuita, e de acordo com a aptidSo do adolescente, sempre 

respeitando os limites expressos na lei. 

Mais do que tudo, deve-se, ao aplicar essa medida, observar se a sua 

aplicagao nao vai interferir ou alterar os direitos fundamentals 5 do adolescente, pois 

nao e nada constitucional conflitar os deveres com os direitos de um cidadao, ainda 

mais quando se fala em adolescente que deve ser tratado de modo especial, pois 

esta em fase de construgao de conhecimento e personalldade. Alem do mais o 

objetivo dessa medida e bem claro, busca ressocializar o adolescente sem tira-lo do 

convivio social, sem privar-lhe a liberdade, dando a oportunidade dele exercer um 

trabalho que o dignifique, o capacite e sirva de utilidade a sociedade, que por sua 

vez deve colaborar para que, o efeito dessa medida, atinja a real eficacia, de forma 

que de a oportunidade ao adolescente de provar que deseja se regenerar. 

Para isso a comunidade deve acompanhar todo o processo de prestagao da 

medida, seja fiscalizando, seja orientando, ou oferecendo oportunidade ao 

adolescente, para que a prestagao da medida seja realizada com sucesso. 

Para a eficacia dessa medida e preciso observar com cautela os requisitos 

estabelecidos pelo Estatuto. Em primeiro lugar as tarefas apiicadas devem ser 

gratuitas, ou seja, de nada adiantaria que fossem tarefas remuneradas, pois nao 

estaria demonstrado o carater social da medida, que e o de servir de forma nao 

onerosa aquela comunidade, com o qual o adolescente deve toda uma satisfagao; 

depois se deve levar em conta o limite de carga horaria, que deve estar de acordo 

com o que dispoe a Constituigao Federal e o Codigo de Leis Trabalhistas (CLT) 6. 

Alem desses requisitos e necessario respeitar, tambem a questao do prazo, que a lei 

estipula nao superior a seis meses, porem vaie salientar que esse prazo pode ser 

5 Descritos no Livro I, Titulo II, Capitulo I a V do ECA - Direitos Fundamentals - Arts. 7°-69. 
6 Art. 7°, XIII.CF/88 e arts. 58 e 67 da Lei n° 5452/43 (CLT). Que tratam da Jornada de trabalho. 
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variavel de acordo com a gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente; 

deve-se ainda aplica-las de acordo com a aptidao de cada adolescente, devendo, 

por exemplo, aplicar a um adolescente que tenha bom trato, facil relacionamento, 

com criangas, a tarefa de prestar servigo a uma creche infantil. Pois estaria o 

adolescente fazendo algo que gosta, e a instituigao e as criangas estariam ganhando 

com o adolescente aplicado e proveitoso. Mais do que tudo, para finalizar o quadro 

de requisitos e a inteng^o de se atingir a plena eficacia da medida, deve o 

Magistrado, ao aplicar tal medida, analisar se a tarefa atribuida nao esta sendo 

prejudicial ao adoiescente, interferindo na sua atividade escolar, de laser, e a sua 

eventual atividade de trabalho normal que possa exercer, pois a medida deve ser de 

ressocializagao e para que isto ocorra, deve o adolescente ter todos os seus direitos 

respeitados 

Assim deve ser aplicada esta medida para que ela surta seus efeitos, porem 

ha de se observar que para sua plena eficacia, ainda ha muito a ser feito, e os 

principals sao o fato do adolescente ter sua aptidao respeitada com relagao a tarefa 

atribuida, pois so dessa forma ele sentira que e uma pega util a sociedade e 

repensara todos os seus conceitos; e o devido acompanhamento por parte de 

profissionais especializados que desperte neste adolescente, um interesse 

profissional e o desejo de se restabelecer no seio social como um adolescente 

regenerado.Como destaca Nogueira (1998, p. 119): 

Mas, para que esse tipo de punigao surtisse efeito, seria indispensavel a 
colaboragao da comunidade ne sua aplicagao, pois a simpies imposigac, 
sem a correspondente fiscalizagao do seu cumprimento, torna-se uma 
medida inocua sem qualquer resultado. 

O autor supracitado, ainda acrescenta: 
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O ideal seria que o servigo fosse prestado de acordo com o ato infracional 
praticado. Assim, o pichador de paredes ficaria obrigado a limpa-las; o 
causador de algum dano a repara-lo; o infrator de transito teria suspenso o 
direito de dirigir, conforme a gravidade da Infracao etc. 

Tratando-se de uma medida util a sociedade e preciso que se amolde a ela 

essas consideracoes aqui feitas e qualquer outra que venha a contribuir com sua 

eficacia. 

2.5 Liberdade assistida 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente apresenta mais uma modalidade 

referente as medidas socio-educativas, se trata da liberdade assistida que e cabive! 

quando se entender desnecessario a internacao de um lado e uma maior 

necessidade de fiscalizacao e acompanhamento de outro. Assim os define em seus 

arts. 118e 119: 

Art.118. A liberdade assistida sera adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 
§1° Autoridade designara pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 
qual podera ser recomendado por entidade ou programa de atendimento. 
§2° A liberdade assistida sera fixada pelo prazo minimo de seis meses, 
podendo a qualquer tempo ser prorrogado, revogado ou substituida por 
outra medida, ouvido o orientador, o Ministerio Publico e o defensor. 

Quando o magistrado entender que a liberdade assistida sera o melhor meio 

para a recuperacao do adolescente, como medida socio-educativa, adotar-lhe-a, 

desse modo designara uma pessoa com idoneidade moral indiscutivel e capacidade 
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tecn ica para i idar com a reabi i i tagao de um adolescente infrator. Surge ai a figura do 

orientador 7. 

Essa medida consiste em submeter o menor a. assistencia sob a tuteia dos 

responsaveis, com o objetivo de impedir a reincidencia e ter certeza da reeducagao 

do mesmo. Isto e, se trata da oportunidade que o Estado oferece ao adolescente 

infrator de se regenerar de forma nao internativa, nao o afastando do convlvio social. 

Porem, para que ela ocorra, deve se ter a certeza de que sua liberdade nao va 

causar dano a sociedade, isto e, deve-se atentar para o tipo de ato que o 

adolescente tenha cometido. 

Mas ao contrario se sua liberdade ira ter mais eficacia que sua privacao de 

liberdade, entao nao ha de se faiar em internacao. 

Aplica-se aos adolescentes em reincidencia ou atos habituais (quando 

cabivel), que demonstrem tendencia para reincidir, porque nao se deve esquecer 

que ao adolescente primario quase sempre sera cabivel a advertencia. 

Essa medida tern, para efeito da aplicacao, que ser acompanhada por no 

minimo seis meses, portanto seu prazo e de no minimo seis meses, e admite 

prorrogagao, no caso da medida, dentro desse prazo, nao ter surtido seus efeitos 

ainda, porem mais correto teria sido que o legislador tivesse descrito que a medida 

fosse aplicada ate que produzisse seus efeitos. Admite ainda a revogacao ou 

substituicao, desde que a qualquer tempo se observe que tal medida nao esteja 

surtindo o desejado efeito, dai poderia ser atribuida outra medida mais eficaz a este 

adolescente. Porem vale destacar que essa prorrogagao ou substituigao tern que ser 

Pessoa que ira acompanhar o adolescente durante o periodo de cumprimento da medida socio-
educativa aplicada na sentenca. 
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acompanhada, ou melhor, avaliada pelo orientador que acompanha a medida, pelo 

defensor, e pelo Ministerio Publico, que e o curador legal da infancia e da juventude. 

A liberdade assistida deve, ao ser aplicada, vir acompanhada de medidas 

adequadas a cada caso concreto, medidas essas que evitem a ocorrencia da 

reincidencia. 

Analisada dessa forma esta medida nao tern muitas falhas, se aplicada 

corretamente, ao pe da lei, ou seja na descricao do artigo, sera de toda eficaz. O 

que se tern a acrescentar sobre esta medida esta contido no artigo 119 do Estatuto: 

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

A pessoa determinada para acompanhar o adolescente, submetido a esta 

medida, no periodo em que estiver cumprindo os requisitos impostos pela liberdade 

assistida, deve ter uma imensa capacidade, pois deve ser indicada por entidades ou 

programas de atendimento. No nosso pais e comum serem indicadas pelo Conselho 

Tutelar, que e um orgao fiscalizador acima de tudo. Esse orientador deve apresentar 

relatorio mensal, ou a qualquer tempo a pedido do Magistrado, a respeito do 

andamento da conduta, do desenrolar da medida. Dentre esses deveres, tambem 

incumbe ao orientador oferecer todas as oportunidades para que o adolescente e 

sua familia se reintegrem no ambito social, e para que a relacao entre a familia e o 

adolescente, que em muitos dos casos e a causa que leva o adolescente a praticar 

ato infracional, se restabeleca de modo a demonstrar o interesse da familia em 
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relacao a dar apoio e credito na ressocializacao do adolescente; tern ainda que 

acompanhar seu desempenho escolar e oferecer-lhe condicoes para estudar; bem 

como a profissionalizacao e a integracao do adolescente no mercado de trabalho. 

Este orientador pode sempre buscar ajuda da equipe tecnica do Juizado, sempre 

que encontrar qualquer obstaculo, dificuldade no exercicio de suas atribuicoes. Tudo 

ele deve fazer para apresentar, ao adolescente infrator, novas alternativas de vida e 

faca com que ele rompa de vez com a pratica infracional. 

Todos esses requisitos levariam a eficacia da aplicagao dessa medida, porem 

o que se observa e que sao poucas as cidades que contam com um conselho 

tutelar, o que dificulta bastante o papel do orientador, ou seja, o que dificulta a 

aplicagao desta medida, vez que faltam pessoas capacitadas para orientar, 

acompanhar os adolescentes. A respeito do assunto diz Nogueira (1998, p. 184): 

Infelizmente, esse tipo de medida nao tern sido devidamente aplicado por 
falta de meios materiais e humanos, imprescindiveis a sua concretizacao, 
atraves de um trabalho de acompanhamento de pessoa capacitada e de um 
programa de atendimento. 

Porem a opiniao dos doutrinadores diverge a respeito do tema, como e o caso 

de Barreira citado por Cavallieri (1997, p.64): 

Nao ha duvida de que o exagerado zelo do legislador levou-o a incidlr em 
equivoco, pois que longe de representar a 'vigilancia', alguma restricao a 
liberdade, como suposto, e o 'ato de vigilia' um dever inerente ao patrio 
poder e que acarretara serias obrigacoes ao orientador, que e a pessoa 
designada para acompanhar o adolescente submetido a liberdade assistida, 
conforme previsao do §1° do art. 118. 

Nao ha nada de mais no papel do orientador, o que falta para que se atinja a 

eficacia desta medida e a mao de obra humana, a figura do orientador, que esta 
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cada vez mais escassa, como se pode notar, e mais ainda o pouco que existe nao 

realiza suas atribuigoes como deveria, um acompanhamento eficaz, simplesmente 

por nao se tratar de pessoas especiaiizadas, preparadas. E isso que faita por parte 

do Estado a capacitagao de pessoas disponiveis a realizar as tarefas de orientador. 

2.6 insergao em regime de semiliberdade 

Se o adolescente comete um ato infracional de teor mais grave, e o 

Magistrado reconhega que necessite, podera aplicar o regime de semiliberdade. 

Este regime consiste no internamento do adolescente, porem podendo realizar 

atividades fora do estabelecimento de intemagao, como diz Tavares (1999, p. 1 1 1 ) , 

"com o que o reeducando estara ao alcance do juizado, mas em frequente contado 

com o mundo exterior em busca da ressocializagao." 

Pode ser aplicado desde o inicio da infragao, ou como meio de transigao para 

o regime aberto, como especie de periodo de avaliagao, ficando um periodo do dia 

internado, exercendo atividades de recuperagao. Como forma de ocupar o 

adolescente em atividades educativas, de lazer e de profissionalizagao, no periodo 

diurno, sob o acompanhamento de um orientador. E uma especie de reeducagao 

produtiva. E a noite ele retorna ao seio familiar 8. 

O que trata o Estatuo a respeito desse tema, esta disposto no art. 120 do 

ECA. 

Resolugao n° 47, § 1° de 5 de dezembro de 1996 do CONANDA. 
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Essa medida deveria ocorrer em casas, albergues de semiliberdade para 

adolescentes. Porem o que se verifica e que no nosso pais nao dispoe de casas de 

semiliberdade para o recolhimento de adolescentes, isso por falta de interesse dos 

orgaos publicos e govemamentais, e falta tambem a criagao de uma equipe 

devidamente preparada, para que se chegue a resultados concretos. 

A crise dos problemas sociais que enfrentamos e o descaso dos governantes 

para com nossos adolescentes, e a razao que impede a eficacia de muitas de 

nossas medidas, inclusive esta de semiliberdade. 

E alem do mais essa medida deve ser acompanhada pela escolarizacao e 

profissionalizacao do adolescente, de modo obrigatorio. Este e outro ponto 

convergente, pois temos a plena consciencia de que nao existe escola e trabalho 

suficiente para atendera demanda se nossa juventude. Mais uma vez fica aqul 

registrado a causa de ineficacia das medidas socio-educativas. 

2.7 Internagao em estabelecimento educaciona! 

Tavares (1999, p. 117) em sua obra diz que "e a mais severa das medidas 

socio-educativas estabelecidas no Estatuto". Assim a trata pelo fato de constar ser 

esta medida privativa de liberdade, castrando a liberdade fisica do adolescente. 

Assim tambem defende Nogueira (1998, p.190) com muita experiencia no 

assunto que "na escala das medidas socio-educativas, a internacSo esta no ultimo 

degrau, devendo ser imposta somente em casos de extrema necessidade." 
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Como todas as outras medidas esta tambem e aplicavel pela autoridade 

judiciaria, um Magistrado, atraves de uma decisao fundamentada que versa em 

torno de tres principios basicos: a brevidade, sem tempo determinado, sua 

manutengao e reavaliada no maximo a cada seis meses e jamais excedera a tres 

anos, ponto bastante convergente entre os doutrinadores, que sera analisado mais a 

frente; a excepcionalidade, ou seja, a internagao so sera apiicada em ultima 

hipotese, isto e, se forem inviaveis ou maiograr as demais medidas, dela se podendo 

aduzir o que Michel Foucault afirmou sobre as prisoes: "e a detestavel solucao de 

que nao se pode abrir mao." Admite-se somente em tres hipoteses: ato infracional 

cometido mediante grave ameaga ou violencia a pessoa; reiteragao no cometimento 

de outras infragoes graves; descumprimento reiterado e injustificavel da medida 

anteriormente imposta. Alem do mais, alcangando o limite maximo de tres anos, 

devera o adolescente ser liberado, posto em regime de semiliberdade ou de 

liberdade assistida, sendo compulsoria a sua !iberag§o aos 2 1 anos de idade; o 

outro principio e o respeito a condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento, quer 

dizer que ao Estado compete zelar pela integridade fisica e moral, para Isso deve 

adotar medidas apropriadas de contengao e seguranga. Isso quer dizer que esses 

sao os requisitos basicos que deve ser respeitado pelo Magistrado no momento de 

aplicar a medida da internagao. 

Destaca o seguinte dispositivo no art. 121: 

Art. 121. A internagao constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
principios de brevidade, excepcionalidade e respeito a condigao peculiar de 
pessoa em desenvolvimento. 
§1° Sera permitida a reaiizagao de atividades externas, a criterio da equipe 
tecnica da entidade, salvo expressa determinagao judicial em contrario. 
§2° A medida nao comporta prazo determinado, devendo sua manutengac 
ser reavaliada, mediante decisao fundamentada, no maximo a cada seis 
meses. 
§3° Em nenhuma hipotese o periodo maximo de internagao excedera a tres 
anos. 
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§4° Atingindo o limite estabelecido no paragrafo anterior, o adolescente 
devera ser liberado, co'ocado em regime de semiliberdade ou de liberdade 
assistida. 
§5° A liberagao sera compulsoria aos vinte e um anos de idade. 
§6° Em qualquer hipotese a desinternagao sera precedida de autorizagao 
judicial, ouvido o Ministerio Publico. 

Se o Magistrado entender que a pratica de atividades externas por parte do 

adolescente prejudicara a efic&cia da medida, cabera a ele impedir a pratica dessas 

atividades. O periodo maximo de tres anos de internagao, levantou bastantes criticas 

ao Estatuto, pois o que deveria ter sido avaliado seria o periodo necessario para que 

a reabilitagao sortisse efeito, e devendo observar ate a periculosidade do 

adoiescente, por isso deveria tratar de prazo por tempo indeterminado. assim 

destaca Nogueira (1998, p. 191) na sua lei comentada 9. 

Cumprido os tres anos o adolescente sera posto em liberdade, assim como se 

estiver intemado aos vinte e um anos sera posto em liberdade da mesma forma 

mesmo que nao tenha cumprindo o prazo totaimente, e muito pior nao tenha atingido 

a eficacia da medida. 

O Estatuto traz taxativamente os requisitos que devem ser preenchidos para 

que se deva aplicar a internagao em seu art. 122: 

A medida de internagao so podera ser aplicada quando: 
i-tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaga ou violencia a 
pessoa; 
II- por reiteragao no cometimento de outras infragces graves; 
III- por descumprimento reiterado e injustificavel da medida anteriormente 
imposta. 
§1° O prazo de internagao na hipotese do inciso III deste artigo nao podera 
ser superior a tres meses. 
§2° Em nenhuma hipotese sera aplicada a internagao, havendo outra 
medida adequada. 

"O Estatuto nao deveria ter previsto o prazo minimo de internagao, como fez, pois o processo 
deveria ser por tempo indeterminado, conforme a periculosidade do adolescente". 
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Esses sao os casos em que se pode aplicar a internagao, e deveriam ser 

respeitados com rigor, pois privar um adolescente de liberdade sem um motivo justo 

e grave seria inconstitucional, pois se fosse possivel a aplicagao de outra medida 

mais adequada nao haveria de se cogitar a internagao. Principalmente em nossa 

sociedade que tern uma experiencia muito infeliz com relagao a privagao de 

liberdade, pois em nosso pais os estabelecimentos existentes para internagao sao 

de condigoes sub-humanas, e impossibilitam qualquer tentativa de eficacia desta 

medida. E o caso de nossas unidades da FEBEM, que se tratam de verdadeiras 

faculdades de crimes, e nada tern ambientes educadores e remediadores. Tudo por 

conta do descaso de nossos governamentistas para com a comunidade carceraria, e 

com nossos adolescentes . 

A realidade nao condiz com o que aplica o artigo, como ocorre em muitos dos 

casos, que estabelece a verdadeira condigao para a eficacia da medida, o que esta 

muito longe da pratica. E o que descreve a lei 8069/90 - o ECA - em seu art. 123: 

A internagao devera ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, 
em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rlgorosa 
separagao por criterios de idade, compleigao fisica e gravidade da infragao. 
Paragrafo unico. Durante o periodo de internagao, inclusive provisoria, 
serao obrigatorias atividades pedagoglcas. 

O segredo da eficacia da medida esta nesse artigo pois, se fosse oferecido 

um ambiente distinto, educador, e houvesse a devida selegao para nao misturar 

adolescente de doze anos de idade que tenha roubado com emprego de uma certa 

violencia, com adolescentes de dezoito anos no minimo que tenham matado os 

proprios avos, por exemplc, seria mais facil de controlar e atribuir o real efeito da 

medida. 
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Alem de todos esses requisitos, para que a internagao seja eficaz, e que se 

respeite a dignidade desse adolescente como cidadao e necessario que se observe 

e aplique os dispositivos do art. 124 do Estatuto. Porem o que se nota que muitos 

deles sao constantemente e facilmente violados, como e o caso dos incisos V, X, XI, 

XII e § 1° em especial. Pois assistimos a isso diariamente. 

Desse modo estao registradas, aqui, as consideragoes e criticas feitas a 

aplicagao dessas medidas e sua eficacia negativa. 
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CAPiTULO 3 

A EFICACIA DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Desde o inicio da produgao deste texto, buscamos provocar o 

questionamento sobre a existencia de eficacia das normas atribuidas as medidas 

socio-educativas. 

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

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

adolescentes submetidos ao cumprimento das medidas socio-educativas. 

Pois o que se verifica e que nao estamos muito perto de se atingir tal eficacia, 

para isso deveriamos contar com a contribuigao de nossas autoridades judiciarias, 

executivas e legislativas; e tambem de pessoas comuns da nossa sociedade, que e 

tao interessada e atingida quanto os demais. 

3.1 Necessidade de uma agao de execugao de medida socio-educativa 

Com a implantagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente em 1990, houve 

uma brusca transformagao no ordenamento juridico, com relagao aos direitos e 

deveres especificos da infancia e juventude, que passa a ter os adolescentes como 

sujeitos de direito e nao objetos de direito. 
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Desse modo ocorreram mudancas evidentes que exigem um reordenamento 

dos programas de atendimento aos adolescentes infratores, bem como das 

entidades e do proprio sistema de Justiga da Infancia e da Juventude. No entanto o 

que se observa e que nada acontece, ao contrario continuam inerte, isto quer dizer 

que algo esta faltando, isto e, a lei especifica nao foi suficiente para modificar o 

quadro real que esta a nossas vistas e que vem preocupando parte da sociedade 

que se interessa pelo melhor funcionamento de nossas normas. 

Alem da formulacao concreta de um processo de conhecimento para se 

apurar autoria e materialidade do ato infracional praticado e se aplicar a. medida 

socio-educativa adequada, se observa a necessidade de um processo de execucao 

que correspondam as medidas socio-educativas. Porem o Estatuto nao 

regulamentou de forma explicita um procedimento para a execucao das medidas 

apiicadas ao adolescente que estao em conflito com a lei, e de acordo com aqueles 

que defendem a criacao desse projeto, esta omissao do legislador faz com que a 

eficacia da medida nao seja atingida, contribuindo para que o adolescente reincida 

na pratica do ato infracional. 

E necessario destacar que quando falamos em execucao falamos no seu 

sentido mais puro, que e o de cumprir, levar a efeito, realizar, efetivar. Seria dar 

providencia as disposicoes da sentenca do Magistrado na aplicagao da medida. 

A classe de juristas que defendem a criacao dessa lei de execucao das 

medidas socio-educativas, e bem vasta e composta de representantes do Ministerio 

Publico, Magistrados e Defensores preocupados com a formacao de nossos 
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adolescentes. Como e o caso do Dr. Mauro Campello 1 que partilha desse 

entendimento e diz, em artigo do site (www.abpm.org.br). que: 

Para a agao de execugao socio-educativa, teremos como pressuposto 
basico para sua formagao a existencia de um titulo executivo, nascido de 
uma sentenga proferida antes da formagao da agao socio-educativa, na 
hipotese de homologagao da remissao por Juizo competente transacional 
pelo Ministerio Publico com o adolescente em conflito com a lei, aplicando-
se curnuiativamente a este a(s) rnedida(s) socio-educativa(s), ou no curso 
da agao socio-educativa, quando esta mesma transagao ocorre antes da 
sentenga final, ou ainda na propria sentenga final, que julga procedente o 
pedido condenatorio contido na representagao ministerial, aplicando medida 
socio-educativa. 

A finalidade dessa agao de execucao das medidas seria o provimento 

satisfatorio da pretensao do Estado em aplicar as medidas socio-educativas aos 

adolescentes infratores. Para dai promover a esse adolescente a formagao de sua 

cidadania emancipadora, mediante a reintegragao social e o fortalecimento dos 

vincuios familiares e comunitarios, com o objetivo unico e claro que e o de evitar a 

reincidencia. Busca o fim de atuar a vontade do Estatuto de forma direta e concreta. 

Desse modo, a execugao da medida devera modificar as situagoes de fato 

existentes, que foram indlcadoras da pratica do ato infracional, para adapta-ias ao 

comando emergente da sentenga, possibilitando ao educando o direito de ter 

esperanga e de voltar a sonhar com sua cidadania. 

Trata-se de uma forma de se ter uma certeza maior de que a medida aplicada 

sera feita de forma justa e mais do que isso, que atinja a eficacia necessaria para se 

ter na pessoa do adolescente infrator um adolescente regenerado, reeducado, 

socializado e praticante de atos que sejam considerados beneficos a sua formagao, 

ao seu desenvolvimento fisico, social e psiquico. 

' Juiz de Direito da Vara da Infancia e da Juventude da comarca de Boa Vista/RR, Professor de 
Direito da Crianga e do Adolescente da Universidade Federal de Roraima e Pos-Graduado em Direito 
de Familia pela Universidade Gama Filho/RJ. 

http://www.abpm.org.br
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O que se ve e que nao se pode mais admitir a ausencia de uma lei propria 

que regulamente a agao de execugao de medida socio-educativa, uma vez que, pela 

situacao em que vivemos, onde se gerou a ideia de impunidade na area do infrator, , 

somado a ausencia de propostas pedagogicas e com a vlolag^o de direitos humanos 

e o oferecimento de um atendimento similar ou pior do que as masmorras da Idade 

Media, com verdadeiro carater punitivo e nao educativo, deve-se criar uma 

consciencia e buscar junto ao Congresso Nacional o meio ou instrumento pelo qua! 

o Estado-Juiz prestara a jurisdigao consistente em tornar efetiva a sangao socio-

educativa, mediante a pratica de atos proprios, de uma execugao forgada, a fim de 

revertemos este quadro caotico que se apresenta em nossa sociedade. 

E ja podemos enxergar uma luz no final do tunel, pois ja encontramos opiniao 

de legisladores a favor dessa ideia, como e o caso das palavras descritas pelo 

Deputado Marcos Rolim em Brasilia (1999) na Conferencia Nacional dos Direitos da 

Crianga e do adolescente: 

Entendo que a possibilidade de uma Lei de Execugao de conteudo 
fortemente garantista assinalaria um avango consideravel na aplicagao do 
ECA. Em verdade, garantias nomeadas detalhadamente em uma Lei 
podem, na medida em que restringem a margem de discricionaridade de 
Juizes e Promotores, por um lado e de administradores e tecnicos, por 
outro, democratizar o proprio sistema de justiga juvenil em nosso pais 
constrangendo a pratica de inumeras arbitrariedades que vitimam os 
adolescentes em conflito com a lei. 

3.2 Os responsaveis peia ineficacia das medidas. 

Nos sabemos que a situagao dos nossos adolescentes infratores.no que diz 

respeito a aplicagao das medidas socio-educativas, se encontra num processo 

http://infratores.no
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gritante de socorro. Desse modo e necessario que se busque solucoes para se 

chegar ao sucesso da apiicacao dessas medidas, para isso deveremos descobrir 

onde esta o foco desse fracasso e bem mais, ir buscar os responsaveis por esse 

fracasso, para a partir dai podermos cobrar a devida reestruturacao dessas medidas. 

/ Sabemos que tudo parte do alto poder, uma vez que os proprios iegisladores, 

criadores que sao das normas, mesmo tendo a consciencia da realidade social que 

existe no Brasil, nao se sensibilizam, e criam, a todo momento, normas que nao 

condizem com essa realidade, ou seja, estabelecem normas sem observar se o 

Estado-Juiz e a sociedade tern a devida condigao de aplica-las com eficacia, por isso 

se diz que certas normas sao efetivas (apiicadas), porem nao atingem sua eficacia 

(resultado pretendido), por nao se adequarem a realidade social, e o caso das 

medidas socio-educativas estabelecidas no Estatuto da Crianga e do Ado lescente . / 

Trata-se da omissao das autoridades competentes em aplicar a lei de forma 

produtiva. Esta omissao produz efeitos negativos, uma vez que existe a lei mas as 

condigoes de aplica-las nao existem, isto e, tern lei mas nao tern como aplica-las, ou 

seja, as autoridades que tern o poder de oferecer condigoes para a eficacia dessa 

norma nao ofazem. 

Essa omissao, infelizmente, exista por parte nao so de quern cria as leis como 

tambem, dos que aplicam as medidas pois, desestimulados pela falta de condigoes 

favoraveis ao cumprimento das medidas socio-educativas, se acomodam e nao 

partem em busca de solugoes praticas, e de um acompanhamento mais participative 

no desenrolar do cumprimento da medida aplicada. O que causa o descaso que 

enxergamos hoje, a medida reeducadora nao e aplicada corretamente nao levando a 

resultados eficazes, o que provoca o aumento da reincidencia, por enfraquecer a 

disciplina imposta aos infratores, e o sentimento de impunidade vai tomando conta 
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da sociedade. Retirando a visao da medida socio-educativa de disciplinadora e 

reeducadora, nao servindo de reeducagao ao adolescente infrator e muito menos de 

exemplo aos demais adolescentes, isto e, tomando-as rigorosamente ineficaz. 

Do mesmo modo poderemos ter leis boas e efetivas, autoridades 

competentes e responsaveis, mas se o Estado (na pessoa de seus representantes) 

nao oferecer estrutura para aplicagao das medidas, nao se ira atingir os objetivos 

sociais das mesmas. Essa falta de estrutura e verificada pela falta de pessoal; falta 

de material; falta de instalagoes, equipamentos, enfim de todo o equipamento 

necessario para a instalagao das medidas aplicaveis, o que torna impossivel sua 

aplicagao de modo eficaz. 

Sobre o assunto e o que diz Cavaiieri Filho (1996, p.85): 

Este jamentavelmente, e o nosso grande problema atual. O poder Judiciario 
no Brasil nao esta suficientemente aparelhado para aplicar a iei. Tomemos 
para exemplo o caso da Baixada Fluminense onde, de alguns anos para ca, 
o indice de criminalidade e um dos maiores do mundo. O que ocorre ali? 
Totai falta de estrutura para a eficiente aplicagao da lei. 

No caso da falta de estrutura na aplicagao das medidas socio-educativas, 

especificamente, o que falta e a falta de estabelecimentos educacionais 

organizados, a falta de pessoas capacitadas para acompanhar o cumprimento das 

medidas junto ao adolescente infrator (leia-se os orientadores), a conscientizagao da 

sociedade em se comprometer com esses adolescentes, oferecendo oportunidades 

aos adolescentes, como a de mostrar que e capaz de contribuir de forma benefica 

com aquela; e ainda o oferecimento de escolas e mercado de trabalho, bem como a 

preocupagao do Estado em oferecer todas as condigoes necessaries para o bom 

uso dos direitos e garantia fundamentals que a nossa Constituigao Federal 

determina. 
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Fazendo uma breve sintese do que acabamos de faiar, destacamos que a 

falta de eficacia e causada por omissoes, e essa omissao tern responsaveis, que 

aqui se atribui a todos os envoividos na aplicagao das medidas socio-educativas, 

comegando pelo legislador, que cria as normas 9 e nao a faz de forma adequada a 

realidade social); passando pelo aplicador, que e o Magistrado que nao as executa 

de forma correta; ate chegar nas pessoas envolvidas na aplicagao, que sao o 

representante do Ministerio Publico, que nao fiscaliza de forma devida a aplicagao 

das medidas; os orientadores que nao sao capacitados para tal fungSo, e a 

sociedade em si, que nao se encarrega de oferecer seu apoio ao adolescente 

infrator. E porf im o Estado que nao cria estrutura fisica, material e humana capaz de 

atender as demandas dessas medidas. Formando assim, um ciclo vicioso de 

constantes falhas. 

3 . 3 A crise dos estabelecimentos educacionais 

As instituigoes de atendimento, como as unidades da FEBEM (Fundagao 

Estadual do Bem-Estar do Menor), tern demonstrado a total falencla de suas 

politicas e praticas, pautadas em atos violadores dos direitos humanos e de 

cidadania dos jovens sob tutela. Indicadores, como a frequencia das rebelioes nas 

unidades dos diversos estados brasileiros, a alta taxa de reincidencia das infragoes 

cometidas pelos jovens egressos, bem como o numero de entradas muito superiores 

ao de saidas, exempiificam a precariedade e/ou a nao aplicagao das chamadas 

medidas socio-educativas, conforme preconizadas pelo Estatuto da Crianga e do 
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Adolescente (ECA). Constata-se, assim, o nao cumprimento e a nao implementacao 

do ECA nessas i n s t i t u t e s . 

O que se constata e que os estabelecimentos educacionais, estao cada vez 

mais precarios. Isto, quando existem unidades educacionais especializadas para 

adolescentes infratores, pois em muitas cidades nao existem esses ambientes 

apropriados, e na ocorrencia da pratica de um ato infracional cometido por 

adolescente que necessite ser aplicada a medida da internacao, ou da 

semiliberdade, os adolescentes sao colocados em presidios juntamente com 

maiores criminosos, que tenham cometido os mais variados delitos. 

Isso e o caso da falta de unidades educacional, porem mesmo nos locais em 

que existem unidades proprias de reeducacao, nao se pode contar coin a eficacia 

dessa medida, pois estas se encontram no maior caos, o que se ve sao rebeiioes 

diarias, provocadas por superlotacao desses lugares e da falta de implantacao de 

programas de reeducacao e atendimento ao adolescente infrator, evitando que eles 

flquem ociosos dentro dessas unidades.como ocorre na maioria das FEBEM. O que 

termina acontecendo e que quando os adolescentes cumprem as medidas socio-

educativas nesses estabelecimentos falidos de um tudo, e durante o cumprimento da 

medida nao aprendem nada, nao produzem nada, ou seja, retornam as ruas sem 

perspectivas de vida alguma terminam por cometerem novos atos infracionais e 

voltam a FEBEM, tornando um clrculo vicioso sem sucesso algum. 

Os governantes nada fazem para modificar esse quadro de descaso, pelo 

contrario cada vez mais as verbas destinadas a esses programas sao cortadas, e os 

governistas nao tern projetos sociais como base de seus programas de governo, o 

que nos leva a um descaso total. 
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Desse modo entende tambem as frentes de atuagao do Conselho Federal de 

Servigo Social (CFESS), em um artigo colocado na internet em novembro de 1999, 

onde acrescenta que: 

A FEBEM e so uma das faces da questao social hoje; uma expressao do 
descaso do Estado e da convivencia de setores da sociedade civil com o 
desrespeito a vida humana em todas as suas dimensoes. A crise vivida pela 
sociedade brasileira tern raizes profundas no capitalismo excludente que 
cria a riqueza as custas da pobreza material e espiritual da maioria da 
populac=io. 

O que se deseja e que encontrem mecanismos de efetivagao dos principios 

orientadores a fim de que a FEBEM nao seja lembrada e estigmatizada por 

episodios dramaticos como os motins ocorridos em abrii de 1998, quando os jovens 

internos foram obrigados a passar, doze horas sentados no chao sem comer ou 

poder dormir, reivindicando, entre outros, o fim das hostilidades e espancamentos e 

garantias de atendimento medico adequado. Relvindicagdes estas totalmente 

fundamentadas, tanto pelo Estatuto quanto pela Constituigao Federal. 

De modo algum estamos querendo radicalizar em afirmar que toadas os 

estabelecimentos educacionais sao fracassados, quando criticamos falamos pela 

situacao da maioria , que e o que nos preocupa. Porem existem poiiticas de 

reestruturagao ja implantadas em alguns, poucos, estabelecimentos educacionais, 

que desenvolve no adolescente infrator o resultado pretendido; por se tratar de 

estabelecimentos que acompanham realmente o cumprimento da medida, e oferece 

varios programas de reeducagao. Como e o caso da "Operagao Resgate" que 

atende jovens em semiliberdade ou liberdade assistida. Alem dos cursos 

implantados em muitas dessas unidades reeducadoras como por exemplo o Curso 
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de Video, Som e Dj, que possibiiita ao adolescente em cumprimento da medida 

socio-educativa a formagao profissional. 

Com essas consideragoes buscamos evidenciar a situagao dos 

estabelecimentos educacionais, em sua grande maioria, estao enfrentando serios 

problemas de estruturagao; com a notoria deficiencia do corpo fisico e humano que 

compoe estes locais especializados. Apontamos informagoes que ja traduzem a 

mudanga desse descaso, porem nao devemos nos ater a eles, temos que partir na 

incansavel busca de melhorar ao estabelecimentos existentes e exigir que se criem, 

nos locais que ainda nao existam, estabelecimentos educacionais, especializados 

para adolescentes infratores, com programas reeducadores eficazes, pois so dessa 

forma iremos acabar com esses problemas de superlotagao (com a criagao de novos 

estabelecimentos) e reestruturagao das unidades como a FEBEM, criando medidas 

eficazes. 

E preciso que se criem estabelecimentos educacionais voltados para a 

regeneragao dos adolescentes infratores, para que, quando estes cumpram a sua 

medida, se tornem adolescentes capazes de contribuir para a construgao da 

sociedade, para a sua propria formagao escolar e profissional, e para a erradlcagao 

da reincidencia. 
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CONCLUSAO 

Esse trabalho tratou de uma problematizagao que tern sido bastante difundida 

nos dias atuais, e a questao da duvidosa eficacia das medidas socio-educativas. 

Medidas essas que se fundam na Lei n° 8069/90 - Estatuto da Crianga e do 

Adolescente - mais precisamente nos arts. 112 e seguintes dessa lei. 

O trabalho teve como objetivo maior discutir acerca dessas medidas, fazendo 

consideragoes que nos demonstrassem a verdadeira situacao que o pais atravessa 

com relagao as normas socials, em especial a aplicagao de medidas socio-

educativas aos adolescentes infratores. Como esta claramente exposto no nosso 

trabalho, o alvo de nosso estudo foram os adolescentes - os maiores de doze anos e 

menores de dezoito -, mais precisamente os adolescentes que cometeram ato 

infracional e estao sob a custodia do Estado-Juiz, para cumprimento de medida 

socio-educativa. Antes de chegar no questionamento de fato, ou seja, na proposta 

do trabalho, buscamos fazer algumas consideragoes de alta relevancia para o 

entendimento dos leitores. Primeiro foram apontadas as questoes de natureza 

jundica, prescrigao e requisitos das medidas socio-educativas. Vimos que a natureza 

juridica se divide em duas opinioes de doutrinadores, uma reconhece a aplicagao 

dessas medidas aos adolescentes infratores depois que se instaure um processo 

legal, uma vez reconhecida a autoria; outra classe defende que nao se pode punir 

adolescentes uma vez que sao inimputaveis. Porem mostramos que as medidas nao 

se tratam de penas punitivas e sim uma medida de proposta reeducativa e 

preventivas a pratica de novos atos infracionais. Outro ponto de destaque desse 

trabalho foi quanto aos requisitos para aplicagao dessas medidas, sao muitos, porem 
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o essencial e que exista a pratica de um ato infracional. Quanto a prescricao o 

destaque ficou para o prazo inquisitorial, que e de 45 dias. Fizemos um parametro 

entre as medidas e o novo cddigo civil; identificamos os agentes que participam da 

aplicagao das medidas; apontamos as garantias processuais; e por fim fizemos a 

analise do que se pretende ao falar de eficacia, que nada mais e do que a producao 

do efeito desejado. 

No segundc memento fizemos uma analise critica na tipificacao das medidas 

socio-educativas, comentando uma a uma, apontando seus atributos e falhas, e 

oportunamente aproveitamos para destacar os pontos positivos das medidas e 

apontar novos caminhos para que as mesmas se tornem eficazes. 

O destaque maior ficou para o momento em que discutimos propostas para a 

aplicagao eficaz dessas medidas. De inicio vimos que para se aplicar uma medida 

teria que se identificar a autoria do adolescente infrator; depois teria que se analisar 

qual a medida cabivel, esse papel e competencia do Magistrado, como destacamos 

a todo o momento no nosso texto. Dissemos que para que esse Magistrado agisse 

em consonancia com a lei, deve aplicar a medida analisando o caso concreto, pois a 

dosagem da medida e garantia do infrator, que deve ser aplicada de acordo com a 

gravidade do fato. Medidas essas que vao desde a simples advertencia ate a 

internagao em estabelecimento educacional. Este e outro problema que 

identificamos no nosso trabalho, a situagao desses estabelecimentos no nosso pais 

hoje. Como e do conhecimento de todos e bastante precaria. E por isso 

desenvolvemos nesse texto um relato a respeito desse quadro. 

O que se pretendeu, a todo instante, nesse trabalho, foi destacar a ineficacia 

das medidas socio-educativas, que pode ser comprovada pelos altos indices de 

reincidencia dos adolescentes infratores. Um problema que so vem crescendo em 
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nossa sociedade. E mais buscamos com isso mostrar que as autoridades em nada 

se empenham para mudar esse quadro, e que o Estatuto da crianga e do 

adoiescente esta quase Inerte, pois cada vez mais fica ainda mais dificil aplicar as 

medidas pelo simples fato da omissao de nossos iegisladores, que criam leis anti-

socias; pelo fato dos aplicadores nao estarem respondendo ao que condiz a norma, 

seguindo seus artigos; por falta de interesse do Estado em criar estrutura fisica, 

material e humana (como e o caso da escassez de pessoas capacitadas para 

acompanhar o adolescente no cumprimento da medida de forma a criar, faciiitar, 

todas as condigoes necessarias para que o adolescente cumpra a sua medida 

reeducativa - papel do orientador); bem como a participagao mais efetiva das 

autoridades legais, como e o caso do representante do Ministerio Publico, e nao so 

dele, como tambem a criagao de programas de incentlvo e de reordenamento (os 

quais ja comegam a dar seus sinais, porem muito recatado) por falta de interesse 

dos governantes. 

Durante esse estudo identificamos que existem varies responsaveis para o 

que ocorre com nossos adolescentes, e a sequencla de uma serie de omissoes que 

provocam a ineficacia das medidas apiicadas aos adolescentes infratores. Como 

pode ficar claro, nao e que as medidas nao estejam sendo cumpridas o problema e 

o modo com sao cumpridas, de forma que nao gera eficacia alguma, uma vez que o 

objetivo maior dessas medidas educativas e reeducar o adolescente que tenha 

praticado ato infracional, para evitar a reincidencia despertando nele a consciencia 

de que seu papel na sociedade e de grande valor contributivo. 

Porem destacamos no nosso texto que seria necessario que se executassem 

as normas das medidas socio-educativas, dai apontamos a necessidade de criagao 

de uma lei de execugao, capaz de tornar as medidas eficazes; de ao lado dessa 
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inovacao precisariamos da participagao efetiva de todos os agentes que operam 

nessa aplicacao, legislador, magistrado, promotores, orientadores, familia, 

comunidade e toda a sociedade em si. Alem do Estado, agindo de forma a capacitar 

pessoas para lidar com esses adolescentes infratores e reestruturar seus orgao, 

como os estabelecimentos educacionais, a FEBEM por exemplo, as escolas, e os 

meios de profissionalizacao para esses adolescentes. Atingindo esses pontos 

estaremos aplicando normas eficazes. Este e o nosso objetivo. 

Com o desenvolvimento desse trabalho acredito termos contribuido para o 

despertar da sociedade, em especial dos leitores, para a real situagao dos nossos 

adolescentes. Fazendo com que se inicie, a partir daqui, o interesse de novas 

discussoes que leve ao proposito desejado que e criar inovagoes para que se 

efetivem as medidas de reeducagao aos adolescentes infratores, para reorganizagao 

do nosso sistema social. E que se crie a consciencia que isso depende tanto dos 

governantes, quanto de cada um de nos, por isso devemos fazer a parte que nos 

cabe, que e a de oferecer oportunidade a esses adolescentes, Ihe dando a chance 

de participar de nossa sociedade como cidadao postado de direitos e deveres. 
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