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RESUME: Ce travail s'est propose d'analyser les Articles des 
Chapitres III e IV du Estatuto da Crianpa e do Adolescente, 
particuliirement ceux qui dileguent des responsabilites a la famille, 
aux educateurs, aux Mairies et aux Etats fedires. Une lecture 
semiotique du texte a permis de etablir la possibility d'une etude 
critique dans un domaine multidisciplinaire, voue a I 'examen de la 
realite sociale et educationnelle du Bresil, it cot6 du point de vue 
juridique stricto sensu. 

Mots-cle: Adolescent, Droit, Enfant, S6miotique, Statut. 

RESUMO: Este trabalho propds-se a analisar os Artigos dos 
Capltulos III e IV do Estatuto da Crianga e do Adolescente, 
principalmente os que insistem em outorgar responsabilidades a 
familia, educadores, Municipios e Estados federados. Uma leitura 
semiotica do texto permitiu determinar que 6 possivel um estudo 
critico no campo multidisciplinar, voltado para o exame da 
realidade social e educacional do Pals, atem do ponto de vista 
juridico stricto sensu. 

Unitermos: Adolescente, Crianpa, Direito, Estatuto, Semi6tica. 

O art. 205, Cap. I l l , da Carta constitucional de 88, 
institui a Educa^ao como direito de todos. E impoe ao Estado e 
a Familia, com o "incentivo" e a "colaborayao" de toda a 
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sociedade, o dever de educar, que sintetiza em tres pianos: o 
desenvolvimento da pessoa humana; o seu "preparo" para o 
exercicio da cidadania e a sua "qualificasao" para o trabalho. 

O art. 53, Cap. IV (Parte Geral) do ECA, estabelece 
os mesmos principios em rela^ao aos direitos da crian9a e do 
adolescente referentemente a Educagao (caput), "assegurando-
os" pelas disposi<?5es dos seus incisos e paragrafo. Os demais 
artigos desse capitulo da Lei insistem em outorgar 
responsabilidades, solidariamente, aos Estados federados, aos 
Municipios, aos pais e responsaveis e aos educadores. De forma 
complexa, o ECA prescreveu aos segmentos da Na?ao e da 
sociedade, comportamentos de ordem moral ao mesmo tempo 
que atitudes de natureza pratica e obrigatoria. Esse ecletismo, 
em amplo sentido, preve direitos de contextura jusfilosofica, 
como o "de ser respeitado (o educando, menor) por seus 
educadores" (art. 53, inc. II), ato que envolve os valores da 
especie humana, os seus atributos e designios, enquanto, 
tambem, os da sociedade (usos e costumes), no patamar da 
cultura. De outro lado, concede a esses menores assistidos ou 
representados, a faculdade de "contestar criterios avaliativos, 
podendo recorrer as instancias escolares superiores" (art. 53, 
inc. Ill), postulado que encerra, ate mesmo, um cunho adjetivo, 
entendido tal termo em seu comum sentido juridico, escoimado 
de dissensSes doutrinarias. 

Le-se ainda nesse artigo, a garantia legal de concedes 
de igualdade, "para o acesso e permanencia na escola" (inc. I), 
assim como o "acesso a escola publica e gratuita proxima da 
residencia" do educando (inc. V). 

Prescribes de grande amplitude e alta importancia, 
encerram outros artigos do Cap. IV, ja referido. Em breve 
sintese, diriamos que o art. 54 preve garantia de ensino as 
crian^as e aos adolescentes brasileiros desde a creche e a pre-
escola (inc. IV) ate aos "mais elevados niveis", que incluem "a 
pesquisa e a cria9ao artistica" (inc. V). Alem disso, lhes 
assegura legalmente, a gratuidade do ensino fundamental e 
medio. Indo mais longe, o legislador impos ao Estado propiciar 
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o Ensino Supletivo fundamental a todos, (incluindo o 
"adolescente trabalhador"), e o ensino noturno (inc. I e VI). 
Determinou-lhe, ainda, prover o "atendimento educacional 
especializado" aos deficientes, dando-lhes preferencia na rede 
regular de ensino (inc. III). Aqui, nao definiu o que seja essa 
"rede regular", podendo-se supor, pela "indole" da Lei, tratar-se 
da "rede oficial", na qual os pais e responsaveis deverao 
matricular seus filhos ou "pupilos" (art. 55). 

Aos Conselhos Tutelares, criados pela Lei, obrigou o 
acompanhamento (e providencias respeitantes) de um problema 
socio-juridico (maus tratos infligidos aos alunos) e de mais dois, 
tipicamente didatico-pedagogicos, que tem raizes sociais, 
econdmicas e historicas, quais sejam: 
1°) a "reitera?ao das faltas injustificadas e a evasao escolar". 
2°) os "elevados niveis de repetencia" (art. 56). 

O penultimo artigo do Capitulo em pauta (art. 58), 
reflete grandeza maior: dever-se-a "respeitar os valores do 
contexto socio-culural do educando e garantir-lhes a liberdade 
de cria$ao e o acesso as fontes de cultura". Nao explicita, o 
legislador, em que acep$ao empregou esse ultimo termo. Parece 
sugerir-lhe um sentido sociologico, que, certamente, 
comportaria muitas analises, mas ao menos, pode-se pensar na 
cultura do ponto-de-vista da sociologia: nao e ela, homogenea, 
em rela$ao aos grupos sociais. Os segmentos humanos 
ostentam variada gama de traqos especiais, diferentes de outros 
ocorrentes em todos ou em alguns dos demais segmentos. E 
evidente, entao, que a crian$a e o adolescente trazem no seu 
patrimonio bio-psiquico, linguistico, costumeiro etc., a marca 
dessas diferen$as e que estas refletem valores e a "visao de 
mundo" do grupo a que pertencem. Pretende, a Lei, que tais 
valores sejam "respeitados" no processo educativo e, ao mesmo 
tempo, "garantida" a "liberdade de cria?ao" e o "acesso as 
fontes de cultura". E obvio que mna ruptura dos padroes do 
educando, e desaconselhavel. Por outro lado, "cria-se", 
sobretudo, a partir do enriquecimento das experiencias e estas, 
em muitos casos, sao pobres e indesejaveis, no sentido da 
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socializac&o, relativamente a vivencia do grupo a que se Iigam 
os educandos. 

Tenha-se presente, para efeito de raciocinios, a 
observa^ao de E. Faria (1988: 125) sobre um possivel 
entendimento do termo socializa^io que e, para ele, a 
"internalizafao", pelos individuos, da cultura do seu grupo, fato 
que gera posturas "nao questionadoras", frutos da ocorrencia da 
"sucessao de universos simbolicos articulados", mantenedores 
da ordem social estabelecida e produtores de novas estruturas 
simbolicas que tambem concorrem para manter os "universos" 
de "verdades indiscutiveis". 

E de se perguntar, tambem: o que sao "fontes de 
cultura", para o legislador? Tornado o termo no interesse da 
EducacSo, seriam os "padrdes superiores" que classes 
dominantes observam ? Ate que ponto educandos oriundos de 
nucleos fechados, seriam capazes de alcanyar, unicamente por 
via de um processo escolar limitado, a equipara$ao com 
representantes de niveis sociais privilegiados e ate que limite o 
reconhecimento dessa impossibilidade, provavel, impediria a 
frustra^ao, o sentimento de fracasso, a revolta e a busca de 
alternativas anti-sociais ? 

Assim, a manuten^ao das diferen^as, por tortuoso 
caminho, condenaria, tecnicamente, o ditame normalizador, 
ficando claro que analise profunda da natureza pedagogica, 
politica e economica que cerca o seu intuito, bem como a da 
realidade especifica dos educandos, devera ser rigorosamente 
observada no desenvolvimento dos objetivos e meios da 
Educayao. 

O ultimo artigo (art. 59), delega aos Municipios, 
sobretudo, a facilitafao de "recursos" e "espapos" para praticas 
culturais, esportivas e de lazer, contemplando os outros 
pressupostos do cap. IV. 

De outra parte, diz o Art. 3.° do ECA que serao 
asseguradas a crianya e ao adolescente, 
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"pgr lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de Ihes facultar o desenvolvimento fisico, 
mental, moral, espiritual e social, em condigdes de 
liberdade e de dignidade ". 

Depreende-se desse texto, numa leitura semidtica, que 
a Lei (ECA) teve por objetivo, em suma, no tocante aos seus 
Artigos 1.° e 3.°, garantir a "prote?§o integral" e "assegurar... 
todas as oportunidades e facilidades", a fim de que possa 
realizar-se o desenvolvimento completo da crianga e do 
adolescente, de modo que estas tenham condigdes de assumir, 
quando adultos, a plenitude da cidadania. 

E necessario, pois, considerar, aqui, um percurso do 
individuo, que se realiza como parte da trajetoria do seu 
proprio processo bio-psico-social, na verdade, um segmento do 
processo histdrico do individuo, que vai da concepgao e do 
nascimento a fase adulta, tematizado, no texto legal, como 
desenvolvimento. 

Com efeito, esse percurso individual se realiza no eixo 
do tempo da Historia (o individuo como ser-no-mundo), e o 
segmento que vai da concepgao e do nascimento da crianga ate o 
final da adolescencia, e aquele do qual se ocupa o ECA. Temos, 
pois: 

t 

Concepgao Nascimento Infancia Adolescencia Idade 
Adulta 

Abrangencia do ECA T* = Tempo do enunciado 
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No piano da realidade social, encontram-se forgas que 
favorecem ou desfavorecem esse desenvolvimento. De fato, se o 
texto da Lei fala da obrigagao de assegurar "todas as 
oportunidades e facilidades", depreende-se que existem, no 
piano empirico, entraves e dificuldades ao atingimento dos fins 
legais, estabelecidos no nivel teorico. 

Entende-se o termo desenvolvimento como um processo 
definido, basicamente, pela modalidade complexa fazer-poder-
ser; seu contrario pode ser designado pelo metatermo alrofia, 
por sua vez definido pela modalidade complexa fazer-nSo-
poder-ser. Sao termos contraditorios nSo-impedimento, um 
nio-fazer-nSo-poder-ser, e retardo, um nio-fazer-poder-ser. 

A tensio dialetica do processo sustenta-se entre os 
termos contrarios, desenvolvimento e atrojia\ a combinagao 
dos termos desenvolvimento x n&o-impedimento determina o 
termo complexo da deixis positiva, o estlmulo ao 
desenvolvimento, caracterizado pela combinatoria de 
modalidades fazer-poder-ser x nao-fazer-n3o-poder-ser, 
aquele a que a Lei obriga; determina a deixis negativa a 
combinagao dos termos atrofia x retardo, de que resulta o 
metatermo complexo desestimulo, caracterizado pela 
combinatoria modal fazer-ndo-poder-ser x ndo-fazer-poder-
ser. Obtem-se, assim, o termo neutro, resultante da combinagao 
nSo-impedimento x retardo, a estagnagdo, definida, a seu 
turno, pelas modalidades complexas n&o-fazer-n3o-poder-ser x 
nao-fazer-poder-ser. Temos, pois: 
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td. 

PROCESSO BIO-PSICO-SOCIAL 

desenvolvimento 
fazer-poder-ser 

atrofia 
fazer-nAo-poder-aer 

ESTTMULO DESESTTIMULO 

n&o-impedimento 
n&o-fozer-nio-poder-ser 

retardo 
niofaier-poder-ser 

ESTAGNACAO 
0 

Determina o Art. 3." do ECA, assegurar 

"todas as oportunidades e facilidades" (a crianga e ao 
adolescente) "afim de Ihesfacultar o desenvolvimento... ". 

Explicitamente, isso e o que e dito, enquanto conteudo 
semantico locucional. Entretanto, como vimos anteriormente, 
todo ato de fala tem necessariamente tres niveis de significado, o 
locucional, o ilocucional e o perlocucional. 

Assim, numa analise do piano semantico-
argumentativo, quando o texto diz "assegurando ... todas as 
oportunidades e facilidades (locucional), diz, implicitamente 
(pressuposto el ou subentendido) que o desenvolvimento em 
questao pode deparar-se com dificuldades e entraves, no piano 
de sua realiza?ao concreta, no campo da realidade social 
(ilocucional). Ao nivel do perlocucional, a a$3o exercida pelo 
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texto sobre o Enunciatirio equivale a "fa9a isso, ofere^a 
oportunidades e facilidades..." 

Nessas condi foes, teremos a oposifao entre facilidades 
e dificuldades, de que decorrem r e l a t e s que podem ser 
inscritas num octogono semiotico: 

td. 

DESENVOLVIMENTO 

facilidades 
fazer-poder- fazer 

ESTLMULO 

dificuldades 
fazer-nio-poderfazer 

DESESLLMULO 

ndo-dificuldades _____ 
nSo-fazer-nto-poder-fazer 

nSo-fadlidades 
nio-fazer-poder-fazer 

ABANDONO 
0 

O metatermo facilidades define-se por uma modalidade 
complexa fazer-poder-fazer, enquanto o seu contrario, o 
metatermo dificuldades define-se, por sua vez, pela modalidade 
complexa fazer-n&o-poder-fazer; sao termos contraditorios, 
n&o-dificuldades, definido pela modalidade complexa n8o-
fazer-nio-poder-fazer, e n&o-facilidades, caracterizado pela 
modalidade complexa nio-fazer-poder-fazer. 

A deixis positiva corresponde o metatermo estimulo, 
determinado pela combinatoria de modalidades complexas 
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fazer-poder-fazer x nSo-fazer-n&o-poder-fazer {facilidades x 
n do-dificu Idades); a deixis negativa, corresponde o metatermo 
desestimulo, caracterizado pela combinatoria fazer-nio-poder-
fazer x n&o-fazer-poder-fazer (dificuldades x ndo-
facilidades). 0 termo neutro, abandono, resulta da combinagao 
de modalidades complexas nSo-fazer-nio-poder-fazer x nio-
fazer-poder-fazer (ndo-dificu Idades x ndo-facilidades). 

O que se pode dizer dessas previsdes, tanto das mais 
gerais quanto das mais objetivas? Apesar do texto em si mesmo, 
permitir um estudo critico, do ponto de vista juridico, stricto 
sensu, e no campo multidisciplinar, voltado para o exame da 
realidade social e educacional do Pais, que sua analise 
produzira melhores resultados. E, nesse campo, duas situagoes 
se antepdem, fundamentalmente: as condi(5es dessa realidade, 
que devam ser mudadas e os requisites e instrumentos precisos 
para essa mudanga. 
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