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RESUMO 

O presente trabalho monografico abordara a Lei 8.072/90. conhecida como Lei dos 
Crimes Hediondos, passando do seu historico e alteracoes sofridas pela lei, ate a 
indagacao de inconstitucionalidade de seus dispositivos perante os principios 
consti tut ionals. Tern como objetivo o estudo avancado da referida lei, mas 
especificamente a analise do seu artigo 2°, inciso II, que esta incidindo em 
controversia e emanado de inconstitucionalidade. A lei define quais sao os crimes 
hediondos e da algumas procident ias de natureza penal, processual penal e de 
execucao da pena, incidindo ainda nos crimes de tortura, de trafico illcito de 
entorpecentes e de terrorismo.O problema existente foi que a lei surgiu com a 
finalidade de conter a devastadora onda de criminalidade que assombrava a 
sociedade na epoca, criada as pressas e revestida por erros que repercutem no 
nosso ordenamento juridico. A proibicao da liberdade provisoria nos crimes 
hediondos ja deveria ter sido modificada pelo legislador, ate porque os juizes do 
Supremo Tribunal Federal possuem mais do que competencia para o fato. O que nao 
pode mais existir e a injusta prisao do acusado de crime hediondo pelo simples fato 
do mesmo estar contido no rol da Lei 8.072/90. Os metodos utilizados na pesquisa 
foram o sistemico e exegetico-juridico. Portanto, a fim de se justificar as criticas 
existentes e, cogitar a inconstitucionalidade da proibicao da liberdade provisoria na 
Lei dos Crimes Hediondos, e que se efetua esta pesquisa, visando buscar uma nova 
reformulacao da Lei e, por conseguinte do Codigo de Processo Penal, para que a 
mesma seja mais justa e eficaz. 

Palavras-chave: Crimes Hediondos. Lei. Vedacoes. Liberdade Provisoria. 
Inconstitucionalidade. 



ABSTRACT 

The present monographic work will approach Law 8,072/90. known as Law of the 
Hideous Crimes, passing of its description and alterations suffered for the law, until 
the investigation of unconstitutionality of its devices before the principles 
constitutional. It has as objective the advanced of the related law, but specifically the 
analysis of its article 2°, interpolated proposition II, that this happening in controversy 
and emanated study of unconstitutionality. The law defines which is the hideous 
crimes and still gives some steps of criminal, procedural nature criminal and of 
execution of the penalty, happening in the torture crimes, of I traffic illicit of narcotics 
and terrorism. The existing problem was that the law appeared with the purpose to 
contain the devastadora wave of crime that haunted the society at the time, bred 
pressas and coated by errors that re-echo in our legal system. The prohibition of the 
free on parole in the hideous crimes already must have been modified for the 
legislator, even because the judges of the Supreme Federal Court possess more than 
what ability for the fact. What it cannot more exist is the unjust arrest of the defendant 
of hideous crime for the simple fact the same to be contained in the roll of Law 
8.072/90. The methods used in the research had been the exegetico-legal sistemico 
and. Therefore, in order to justify you criticize them existing e, to cogitate the 
unconstitutionality of the prohibition of the free on parole in the Law of the Hideous 
Crimes, is that this research is effected, having aimed at to search a new 
reformularization of the Law and, therefore of the Code of criminal procedure, so that 
the same one is more efficient joust and. 

Word-key: Hideous crimes. Law. Prohibitions. Free on parole. 
Unconstitutionality. 



NTRODUCAO 

No presente trabalho monografico pretende-se flxar o verdadeiro sentido e a 

real dimensao da Lei de Crimes Hediondos. Foi a partir desta lei, que alguns crimes, 

que t inham as vistas do legislador uma maior gravidade social, passaram a ser 

punidos de forma mais severa por parte do Estado. 

A aludida lei foi criada com a finalidade de confer a devastadora onda de 

criminalidade que assombrava a sociedade brasileira na epoca e ainda assombra, 

sendo criada as pressas, atendendo ao clamor publico, defmindo os crimes de 

natureza hedionda e determinando outras providencias de natureza penal, 

processual penal e de execucao da pena destes crimes, bem como da tortura, do 

trafico de entorpecentes e do terrorismo. 

Das varias conseqiiencias da hediondez, tem-se a insuscetibilidade de anistia, 

graca e indulto, a proibicao da concessao de fianca e liberdade provisoria, o 

cumprimento da pena em regime integralmente fechado, dentre outras. Tais 

proibicoes sao, por si sos, capazes de justificar a relevancia do tema. 

Eis que, desde a sua edicao, a referida lei vem instigando o animo critico dos 

doutrinadores, principalmente no que tange a incompatibilidade entre o dispositivo 

limitador e os principios consagrados pela Constituicao Federal de 1988. 

Perguntar-se-a se a Lei dos Crimes Hediondos e um instrumento legitimo para 

privar os acusados por crimes nela arrolados de sua liberdade, que e 

constitucionalmente garantida? A resposta atrelada e assegurada pelos principios 

constitucionais e sempre negativa. 
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O objetivo geral deste trabalho e analisar criticamente a Lei dos Crimes 

hediondos, destacando o estudo do artigo 2°, inciso II, onde se verifica a 

impossibilidade da liberdade provisoria, analisando o instituto tambem na lei de 

tortura e na nova e atual lei de drogas. Os objetivos especificos sao: identificar os 

dispositivos constitutionals violados pelas vedacoes da lei em comento; avaliar o 

conteudo das flexibilizacoes da jurisprudencia e doutrina a respeito do conteudo 

restritivo da lei. 

Para desenvolver esta pesquisa, utilizar-se-ao os metodos sistemico e 

exegetico-juridico. Auxiliado pelo metodo historico e analitico-sintetico, com o qual 

buscou analisar posicionamentos doutrinarios e jurisprudenciais. 

No primeiro capitulo apresentar-se-a os aspectos historicos, legais e 

processuais da Lei de Crimes hediondos, conceituando o que vem a ser a hediondez 

dos crimes arrolados na mesma, tipificando - o s e trazendo a redacao do artigo 2° 

inciso II, mostrando a vedacao da liberdade provisoria. 

Posteriormente, ja no segundo capitulo, analisar-se-a o instituto da liberdade 

provisoria, pesquisando o fundamento, o conceito, os pressupostos, a natureza 

juridica da liberdade provisoria, suas modalidades e os principios que a cercam, bem 

como sua incompatibil idade com determinadas prisoes e providencias cautelares. 

Em todas as consideracoes sobre o instituto em tela, procurar-se-a manter um 

entendimento coerente, nao repetindo as contradicoes constantes em alguns estudos 

sobre o tema. Apenas exemplif icando, verifica r-se-a que a maior parte dos autores 

que admitem a liberdade provisoria sem encargo, quando instados a explicar a razao 

pela qual o relaxamento da prisao em flagrante nao e caso de liberdade provisoria, 

justi f icam que tal relaxamento nao acarreta ao acusado, deveres e obrigacoes. Ora, 
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para quern entende possivel a liberdade sem encargo, essa justificativa nao e 

suficiente. 

Ja no capitulo terceiro, averiguar-se-a o instituto da liberdade provisoria na 

Constituicao e na lei 8.072/90, verificando-se tambem o direito de apelar do 

condenado ja que na fase de instrucao o mesmo foi mantido preso, sem o beneficio 

da liberdade provisoria. Faz-se um comparativo do instituto nos crimes 

assemelhados aos crimes hediondos. 

Neste capitulo, analisar-se-a o inciso LXVI do art. 5° da CF/88, que se reporta 

a liberdade provisoria e cuja dimensao e controvertida, provocando divergencies 

doutrinarias. Tendo como base o disposto no artigo 5°, XLIII, da Constituicao Federal, 

onde "a lei considerara crimes inafiangaveis e insuscetiveis de graga ou anistia a 

pratica de tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 

que, podendo evita-los, se omitirem", foi que o legislador ordinario instituiu e 

promulgou diploma de regulamentacao deste dispositivo, fazendo-se cumprir o 

mandamento constitucional. 

E no capitulo final, ter-se-a o questionamento sobre a inconstitucionalidade do 

artigo 2°, inciso II, mostrando as opinioes mais recentes dos doutrinadores e da 

jurisprudencia, enfatizando a decisao do habeas-corpus n° 82.959-7 que permitiu a 

progressao de regime, beneficio obtido apos a condenacao, mostrando que 

necessaria tambem se faz a liberdade provisoria. 

Ainda neste capitulo mostrar-se-a como a Lei dos Crimes Hediondos feriu os 

pactos internacionais de direitos humanos, com relacao ao principio da dignidade da 

pessoa humana e mostrando o quao e necessario que se realize algumas alteracoes 
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no proprio Codigo de Processo Penal, assim como, a total reformulacao da propria lei 

8.072/90. 

Portanto, a fim de justificar as criticas existentes e, ate mesmo cogitar a 

inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos, e que 

se efetivara esta pesquisa, visando buscar o real sentido da Lei, considerando que 

as leis sao os instrumentos primordiais para uma eficaz persecucao penal. 



CAPI'TULO 1 ASPECTOS HISTORICOS. LEGAIS E PROCESSUAIS DA LEI DE 
CRIMES HEDIONDOS 

Com o objetivo de combater a criminalidade existente na sociedade brasileira 

naquela epoca, o legislador constituinte estabeleceu norma, constante no audacioso 

e desafiador capitulo dos Direito e Garantias Fundamentals, que previa um 

tratamento juridico diferenciado a determinadas especies de delitos que considerava 

mais graves. 

Para viabilizar tal dispositivo da Constituicao Federal foi aprovada a Lei dos 

Crimes Hediondos que regulamentou e definiu os crimes que seriam considerados 

hediondos. Ver-se-a adiante alguns aspectos historicos, como a evolucao, com a 

sequencia de alteracoes no rol de crimes qualificados como hediondos como 

tambem as penalidades dos crimes que se enquadram como tal. Desta forma, trata-

se aqui, dos aspectos historicos, legais e processuais da Lei de Crimes Hediondos. 

1.1 Conceito de crime hediondo 

Cabe assinalar que a dogmatica juridico-penal nao conseguiu chegar a um 

conceito substancial e geral de crime, baseado na ideia geral de que este constitui 

uma conduta indiscutivelmente repugnante, perniciosa ou per igosapara toda<ordem 

spciaj. Estudos criminologicos demonstram que, numa sociedade dividida e m classes 

sociais, com situacoes e interesses divergentes e ate antagonicos, nao pode haver 

unanimidade em torno dos valores etico-culturais padronizados das formas de 

conduta social. 
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No Brasil, nao e o que no caso concreto se mostra abominavel, horrivel ou ate 

mesmo cruel, por sua gravidade objetiva, ou por seu modo ou meio de execucoes, 

ou pela finalidade do agente, mas s im aquele deflnido de forma taxativa pelo 

legislador ordinario. 

Nao se deve esquecer, no entanto, que o conceito de hediondez de que se 

reveste uma conduta esta diretamente relacionado com os padroes e valores morais 

vigentes em determinado momento historico, valores estes que podem ser 

manipulados por segmentos dominantes das sociedades. 

Ao classificar certas condutas como crimes hediondos, partiu o legislador do 

pressuposto de que, seja quern for seu autor, com sua personalidade e sua conduta 

social antecedente, sejam quais forem os motivos, as circunstancias e as 

consequencias do crime, seja, ainda, qual tenha sido o comportamento da vit ima, 

tais crimes mereceram sempre uma resposta punitiva acentuada mais grave e mais 

severa do que a prevista para as demais infracoes penais. 

Trata-se, portanto, de um conceito puramente formal, de mera colagem, que 

contraria a propria natureza das coisas, pois a lei criou uma presuncao compulsoria 

do carater profundamente repulsivo do ato incriminado: de forma discricionaria e 

aprioristica, decidiu o legislador marcar certas condutas criminosas, ja tipificadas na 

lei positiva, com o rotulo de hediondez absolutamente obrigatoria. 

Por outro lado, e apenas para argumentar, admitida a necessidade da nova 

lei, pensa-se que esta deveria atribuir o carater de hediondez aos crimes envolvidos 

por certas circunstancias muito graves, praticados por motivos profundamente 

condenaveis, ou causadores de consequencias gravissimas e que por isso venham a 

suscitar necessariamente um juizo de reprovacao maxima. 
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Para Antonio Lopes Monteiro (1992, p. 17), um crime seria hediondo: 

Toda vez que uma conduta delituosa estivesse revestida de 
excepcionai gravidade seja na execugao, quando o agente reveia 
total desprezo pela vitima. insensivel ao sofrimento fisico ou moral a 
que se submete, seja quanto a natureza do bem juridico ofendido, 
seja ainda pela especial condigao das vitimas. 

O criterio que defende-se e que parece razoavel nao conduz a classificar 

determinados crimes por si mesmo como compulsoriamente hediondos, mas 

somente considera-los como tal em certas circunstancias, quando praticados por 

motivos acentuadamente ignobeis, ou quando causarem consequencias 

extremamente graves, como seria o caso de um estupro praticado mediante tortura, 

lesoes gravissimas ou morte da vit ima. A apreciacao de tais circunstancias, motivos 

ou consequencias ficaria sujeita ao poder discricionario do juiz que, em cada caso 

concrete teria a liberdade de decidir sobre o carater de hediondez do crime grave 

praticado. 

A definicao de crime hediondo nao e doutrinaria, nem da jurisprudencia, 

advem da propria lei n° 8.072/90, e seja como for, o diploma em questao considerou 

determinados crimes como sendo hediondos, independente de qualquer que seja a 

circunstancia do mesmo. 

1.2 Antecedentes Historicos da Lei de Crimes Hediondos 

Com o advento da Constituicao Federal de 1988, surgiu a repressao a crimes 

hediondos, nao se especificando quais delitos eram considerados como tal, 
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tomando-se claro quando da analise de seu art. 5° em seu inciso XLIII, afirmando 

que: 

A lei considerara crimes inafiancaveis e insuscetiveis ae qraca c 
anistia a pratica de tortura, o trafico de entorpecentes e drogas afins, 
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evita-
los, se omitirem. 

Depois da promulgacao da Carta Magna, teve inicio a elaboracao de inumeros 

projetos de lei com o intuito de regulamentar os crimes hediondos e assemelhados. 

Em 1989 verificamos os primeiros, de numero 2.105, que propunha o agravamento 

da pena para os crimes de roubo, seqiiestro e estupro seguido de morte, excluindo 

dos reus qualquer tipo de direito na fase de execucao de pena. Teve o projeto de n° 

2.154, que previa regras mais rigorosas para o trafico ilicito de entorpecentes, 

inclusive com a prisao preventiva obrigatoria, e ainda o de n°2.529, que previa 

aplicacao em dobro as penas cominadas e estabelecia que os crimes hediondos 

seriam o, seqiiestro, genocidio, violencias praticadas contra menores impuberes e 

delitos praticados com extrema perversidade, alem do assalto com homicidio e 

periclitacao de vida dos passageiros de quaisquer veiculos de transporte coletivo. 

Seguindo, no mesmo ano, elaborado pelo Conselho Nacional de Politica 

Criminal e Penitenciaria, foi proposto o projeto 3.754, encaminhado pelo entao 

Presidente da Republica, por meio da mensagem 546/89, ao Congresso Nacional. 

Este projeto colocava em destaque a guerra contra o crime propondo sentido a 

expressao constitucional "crimes hediondos" atraves da enumeragao de 

determinadas figuras criminosas que receberam este rotulo, alem de definir 
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conceitualmente a referida expressao como sendo todo o delito que se pratique com 

violencia a pessoa, provocando intensa repulsa social e cujo reconhecimento decorra 

de decisao motivada de juiz competente de acordo com a gravidade do fato ou pela 

maneira execucao. 

Ainda em 1989, o projeto 3.875, visava fixar penas superiores a vinte anos de 

reclusao, a diversos crimes referidos na legislacao penal, e etiquetados como 

hediondos pelo mesmo, alem dos que provocassem intensa repulsa. Apos, o de 

numero 4.272, visava incluir nos artigos 159, que trata da extorsao mediante 

seqiiestro e no artigo 213, sobre estupro, paragrafos quinto e unico, 

respectivamente, os quais af irmavam ser estes crimes hediondos. 

Ja no ano de 1990 com a evidencia na midia de crimes que chocaram a 

opiniao publica como a extorsao mediante seqiiestro de pessoas em destaque no 

cenario economico nacional como o caso do empresario Abil io Diniz, teve-se o 

clamor da sociedade que pedia uma resposta a tais crimes que ate entao ja ocorriam 

mais que nunca tiveram, como naquele momento, uma repercussao tao grande. 

Diante do quadro de clamor social em que se encontrava o Brasil naquela 

epoca, em 25 de junho de 1990, foi promulgada a lei ordinaria, mas com carater de 

lei complementar, de numero 8.072, baseada no projeto substitutivo numero 5.405, 

elaborado pelo Deputado Roberto Jefferson, entao relator da Comissao de 

Constituicao, Justica e Redacao. 

Neste contexto Thais Vani Benfica (1998, p. 6/7), relata a situagao da epoca: 
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Estavam ainda causando impacto no povo os sequestros de pessoas 
bem situadas na vida economica, social e politica, e a midia passou a 
sacudir a opiniao publica, que encontrou ressonancia no poder 
legislative que aprovou o projeto de lei no senado, atraves de votos 
de liderancas, sem qualquer discussao, logo sem legitimidade e 
representabilidade, [...]. 

A lei 8.072/90, mais conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, alem de 

arrolar os delitos dessa natureza, trouxe diversas outras providencias de cunho penal 

e processual penal, bem como referentes a execucao da pena dos proprios crimes 

hediondos, do trafico de entorpecentes, do terrorismo e da tortura por terem estes 

delitos ascendido a condicao de assemelhados aos hediondos. 

Sendo assim, a lei de crimes hediondos foi uma resposta do direito penal 

brasileiro a onda de sequestros de pessoas influentes, crimes que vinham assolando 

a sociedade ja naquela epoca. O objetivo seria diminuir a onda de crimes desta 

natureza, o que infelizmente nao se concretizou e, ao que se percebe, tomou 

proporcao maior tornando-se mais ofensivo a sociedade. 

1.3 Alteracoes nas tipificacoes dos crimes hediondos e assemelhados 

Inicialmente a lei de 8.072 de 1990 relacionava em seu artigo 1° como 

hediondo os crimes: 

Art. 1° Sao considerados hediondos os crimes de latrocinio (art. 157. 
§ 3°, in fine), extorsao qualificada pela morte, (art. 158, § 2°), extorsao 
mediante sequestra e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 
1°, 2° e 3°), estupro (art. 213, caput e sua combinacao com o art. 223, 
caput e paragrafo unico), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua 
combinacao com o art. 223, caput e paragrafo unico), epidemia com 
resultado morte (art. 267, § 1°), envenenamento de agua potavel ou 
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de substantia alimenticia ou medicinal, qualificado pela morte (art 
270, combinado com o art. 285), todos do Codigo Penal (Decreto-Lei 
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de genocidio (arts. 1°, 2° e 3° 
da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), tentados ou consumados. 

Posteriormente, no ano de 1992, a ocorrencia de um polemico homicidio 

qualificado (cuja vitima foi a atriz de telenovela da Rede Globo, Daniella Perez, filha 

de Gloria Perez, que teve como autores o ator Guilherme de Padua e sua esposa), 

publicado em emissoras de radio e televisao, que al imentavam o publico minuto a 

minuto com detalhes do crime. Jornais diarios noticiaram o assassinato em primeira 

pagina. Suplementos especiais foram publicados sobre o assunto. Revistas 

especializadas, como "Contigo" e "Amiga", publicaram edigoes especiais, com a 

biografia ilustrada de Daniela e reportagens sobre sua morte. Semanarios como 

"Veja" e "Isto E" referiram-se ao crime em suas capas e voltaram ao assunto em 

longos artigos e entrevistas, publicando a seguinte noticia: 

Na madrugada de 28 de dezembro de 1992, o Brasil foi surpreendido 
pela noticia da morte brutal da atriz Daniela Perez, assassinada com 
18 facadas aos 22 anos de idade. Daniela -que representava Yasmin, 
bailarina sensual, talentosa e decidida na novela "De corpo e alma", 
entao exibida pela Rede Globo de Televisao no horario das 20h- foi 
encontrada morta num matagal algumas horas depois de ter deixado 
os estudios de gravagao, em Jacarepagua, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro.(1993.p. 60-67) 

Seguido das chacinas da Candelaria e de Vigario Geral, publicadas na revista 

veja no dia 20 de agosto de 1993, causaram mais uma vez o espanto da sociedade, 

novamente o Congresso Nacional, agindo por impulso, sob a pressao dos 

acontecimentos, praticando uma politica de "tentar tapar o sol com a peneira", 
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promulgou a lei 8.930 de 1994 que revogou o artigo primeiro supramencionado, 

substituindo-lhe. A nova redacao do artigo trazia como acrescimo o crime de 

homicidio praticado em atividade tipica de grupo de exterminio, ainda que cometido 

por um so agente e homicidio qualificado e, por outro lado o legislador excluiu o 

envenenamento de agua potavel ou de substant ia alimenticia ou medicinal, 

qualificado pela morte. 

Em 1998 aconteceu o vergonhoso fato da "pilula de farinha" ocorrido em Sao 

Paulo (a falsificacao do anticoncepcional Microvlar), noticia publicada em capa pelo 

jornal o globo dentre outros, que mais uma vez agitou a opiniao publica e que exigiu 

nova providencia do governo. Com isso, teve-se a criacao da lei 9.695, que entrou 

em vigor no dia 21 de agosto de 1998, e alterou o artigo 223 do Codigo Penal, 

tratando da adulteracao de produtos destinados a fins terapeuticos e medicinais. 

Esta lei, em seu artigo primeiro, inseriu os itens VII - A e VII - B, ao artigo 1° da Lei 

de Crimes Hediondos. O primeiro mencionado item VII - A, foi revogado, sendo que 

o segundo VII - B, inseriu a falsificagao, corrupcao adulteracao ou alteracao de 

produto destinado a fins terapeuticos ou medicinais dentre o rol dos crimes 

hediondos. 

Na atualidade, os crimes classificados como hediondos sao os arrolados pela 

lei 8.072/90, com modificagoes decorridas das leis 8.930/94 e 9.695/98 ficando da 

seguinte forma: 

I - homicidio (art. 121), quando praticado em atividade tipica de grupc 
de exterminio, ainda que cometido por um so agente, e homicidio 
qualificado (art. 121, paragrafo 2°, I, II, III, IV e V); 
II - Latrocinio (art. 157, paragrafo 3°, in fine); 
HI - extorsao qualificada pela morte (art. 158, paragrafo 2°); 
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IV - extorsao mediante seqiiestro e na forma qualificada (art. 159, 
caput, e paragrafos 2° e 3°); 
V - estupro (art. 213 e sua combinacao com o art. 223, caput e 
paragrafo unico); 
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua cominacao com o 
art.223, caput e paragrafo unico); 
VII - epidemia com resultado morte (art.267, paragrafo 1°); 
VII - B falsificagao, corrupcao, adulteracao ou alteragao de produto 
destinado a fins terapeuticos ou medicinais (art. 273, caput e 
paragrafo 1°, paragrafo 1° - B, com redagao dada pela lei n° 9.677, de 
2 de julho de 1998). 
Paragrafo unico. Considera-se tambem hediondo o crime de 
genocidio previsto nos art. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2889, de 1° de outubro 
de 1956, tentado ou consumado. (2005, P.923) 

Este, em suma, foi o caminho percorrido pela Lei de Crimes Hediondos, ate os 

dias atuais. Passados aproximados dezesseis anos apos sua publicagao, nao 

demonstrou eficacia, embora esteja comprovado que as penas nela cominadas, sao 

as mais altas ja vistas na legislagao brasileira. Diga-se, por oportuno, que tal rigor em 

nada inibiu os criminosos, que continuam a agir acreditando na impunidade que 

assombra o pais. 

Assim, a Lei Crimes Hediondos definiu o crime hediondo no sistema legal, ou 

seja, enumerou-os de forma taxativa. Destarte hediondo e tao-somente aquele crime 

que independentemente das caracteristicas de seu cometimento, da brutalidade do 

agente, ou do bem juridico ofendido, estiver enumerado no artigo 1° da Lei. 

E inquestionavel a critica que se faz ao sistema legal adotado pelo legislador 

ordinario que nao se preocupou em tragar as linhas mestras da figura do criminoso. 

Optou pela pura e simples rotulagao de tipos preexistentes: o crime e hediondo 

porque faz parte do elenco enumerado na lei, e nao porque apresenta caracteristicas 

proprias, devidamente explicitadas. 
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1.4 Redacao do Art. 2°, II da Lei dos Crimes Hedionaos 

O artigo 2°, II da Lei 8072/90 estabelece que "os crimes hediondos, a pratica 

de tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e droqas afins e o terrorismo sao 

insuscetiveis de: fianca e liberdade provisoria". 

E de se acreditar que o objetivo do legislador foi o de estabelecer maior rigor 

ao procedimento criminal referente aos crimes hediondos e assemelhados. buscando 

evitar a qualquer custo que o acusado se furte da aplicacao da lei penal e gere um 

sentimento de impunidade. 

Na realidade, o referido dispositivo, ao vedar a liberdade provisoria. funciona 

como um demonstrativo de que o Estado trata com o rigor devido os crimes que 

causam maior ojeriza social. 

Todavia, nao se pode aceitar que, em nome da repressao penal, um 

dispositivo ordinario limitador de um direito fundamental como o da liberdade, va de 

encontro aos valores processuais e aos principios constitucionais. Tal situacao 

permite a sobreposicao da lei ordinaria a Constituicao, o que se revela inadmissfvel. 

Em critica a postura legislativa, Alberto Silva Franco (1994, p. 92), leciona 

que: 

.-.rues ae mais naaa. porque nao xem caDimento sua pretensao ae 
estabelecer o sentido de uma norma constitucional atinente a um 
direito ou garantia, de carater fundamental. Nao tern eie o poaer ae 
dispor, a seu bel prazer, do conteudo de um direito fundamental, nem 
ihe e atribuida a capacidade de, automaticamente, interpreta-lo.(1994 
P. 92). 
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Na verdade, a lei ordinaria pode, sem maiores 6bices, prever situacdes de 

admissao ou nao da liberdade provisoria. desde que as hipoteses observem 

circunstancias concretas. O que nao se pode aceitar e a vedacao em carater 

qenerico e absoluto para certa tipoloqia de crimes. 

A doutrina e quase que unissona na critica ao diploma a ponto de Tourinho 

Filho afirmar que: "uma leitura de todo aquele diploma legal mostra, a evidencia, que 

os responsaveis pela sua elaboracao estavam despreparados". E vai ainda mais 

longe o penalista, dizendo: "Entendemos. assim, em face desses diplomas que vao 

surqindo sem maiores reflexoes, deva o Judiciario, as vezes, decidir 'contra legem', 

corrigindo, desse modo. os clamorosos desalentos do legislador". 



CAPITULO 2 O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVIS6RIA 

Sabe-se, conforme previsao const i tut ional, ninguem podera ser levado a 

prisao senao apos sentenca condenatoria transitada em julgado. Assim, procurou-se 

estabelecer institutos e medidas que assegurassem o desenvolvimento adequado do 

processo, com o comparecimento do acusado, sem sacrificio de sua liberdade. 

A legislacao patria traz o instituto da liberdade provisoria, que substitui a 

prisao provisoria, com ou sem fianca, nas hipoteses de flagrante, pronuncia e 

sentenga condenatoria recorrivel. 

A liberdade provisoria tern or igem na Grecia e Roma antiga, no Brasil, por sua 

vez, os sucedaneos das prisoes cautelares, ja existiam ao tempo da legislagao 

colonial, como por exemplo: na menagem ou homenagem concedida a pessoas de 

qualidade que, sob palavra, f icavam em liberdade durante o processo, em situagao 

semelhante a prevista no artigo 264 do Codigo de Processo Penal Militar (Dec. Lei n° 

1.002 de 21/10/1969), tambem nas cartas de seguro, de liberdade mediante 

processo judicial, a fianga, ja constante das Ordenagoes Afonsinas, e a graga de fieis 

carcereiros, pela qual o Principe, por motivos justos, permitia ao reu sair da prisao 

desde que apresentasse fiadores idoneos. 

Na atualidade se configura como o instituto que garante ao acusado o direito 

de aguardar em liberdade o transcorrer do processo ate o transito em julgado, 

vinculando-se, ou nao, esse direito a certas obrigagoes, podendo ser revogado a 

qualquer tempo, diante do descumprimento das condigoes impostas. 

Seja com maior ou menor intensidade, e perceptivel que o ordenamento 

juridico brasileiro sempre se preocupou com o direito do acusado so vir a ser preso 
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apos o transito em julgado de uma sentenga condenatoria, principalmente em razao 

da possibilidade de se imputar verdadeira sangao, que e a prisao processual, a um 

inocente. 

2.1 Modalidades da Liberdade Provisoria 

Nos termos da legislagao nacional o instituto da liberdade provisoria podera 

ser obrigatoria, permitida ou vedada. E obrigatoria, quando se tratar de um direito 

incondicional do reu que se livra solto. Ocorre no caso de infracao penal nao ser 

punida com pena privativa de liberdade ou quando o maximo de pena privativa de 

liberdade nao exceder a tres meses. 

E permitida, em todas as hipoteses que nao couber a prisao preventiva, 

especialmente ao acusado primario e de bons antecedentes do pronunciavel ou 

condenado por sentenga recorrivel. Subdivide-se e m liberdade provisoria com fianga 

e sem fianga. 

E vedada quando couber a pris3o preventiva. Porem, parece que tal 

classificagao nao possui valor pratico, assim, partir-se-a do pressuposto de que a 

liberdade provisoria e um direito do acusado e nao um mero beneficio, ela sempre 

sera obrigatoria, restando prejudicada a classificagao. 

A liberdade provisoria com fianga e sem fianga esta condicionada ao 

pagamento de uma caugao destinada a garantir o cumprimento das obrigagoes 

processuais do reu. 

No caput do art. 310 e seu paragrafo unico do Codigo de Processo Penal 

encontra-se a modalidade de liberdade provisoria mais comum e de mais freqiiente 
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aplicagao: a liberdade provisoria sem fianga, cuja unica exigencia apos conseguida a 

liberdade provisoria e o comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de 

revogagao. A essa modalidade, a liberdade provisoria sem fianga, a doutrina 

convencionou chamar de liberdade vinculada, como a dizer que a liberdade estaria 

vinculada aos escopos do processo. 

Julio Fabbrini Mirabete (2000, p. 404), descreve em sua obra, o art. 310: 

uuanao o ?uiz vermcar peio auio ae pnsao em flagrante que c sgsr 
praticou o fato nas condigoes do art. 19, incisos I, II e ill do Codigo 
Kenai. nonera. aenois ae ouvir o Ministeno KUDIICO. conceaer ao reu 
liberdade provisoria, mediante termo de comparecimento a todos os 
atos do processo, sob pena de revogagao. 

Sabe-se que a liberdade provisoria sem fianga e regra geral em nosso 

ordenamento, por isso com a entrada em vigor da lei 6.416/77, que institui e reafirma 

a mesma (regime de liberdade provisoria sem fianga), a liberdade com fianga perdeu 

muito de sua importancia. 

Porem em vinte e sete de abril de 1990, a lei n. 8.035 pode-se dizer que 

ressuscitou o instituto da fianga, ao dispor que a liberdade provisoria do artigo 310, 

paragrafo unico, do CPP, nao seria aplicavel aos crimes de sonegagao fiscal. Para 

esses delitos, a liberdade somente pode ser concedida mediante a prestagao de 

fianca, apos a lavratura do auto de prisao em flagrante. 

Sendo assim, a distingao mais importante que pode e deve ser feita em 

relagao as modalidades de liberdade provisoria divide o instituto entre a liberdade 

com fianga e sem fianga, sendo que a liberdade provisoria com fianca podera ser 
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concedida desde a prisao em flagrante ate o transito em julgado da sentenga 

condenatoria. 

2.2 Principios que informam o instituto da liberdade provisoria 

Varios sao os principios constitucionais que informam o instituto da liberdade 

provisoria. O proprio instituto da liberdade provisoria ja poderia ser considerado um 

principio, haja vista o art. 5°, LXVI da Constituicao Federal de 1988 que diz: 

"Ninguem sera levado a prisao ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisoria com ou sem fianga". 

Considerando apenas os principios de maior ligacao com a liberdade 

provisoria tem-se: o principio da dignidade da pessoa humana, do devido processo 

legal e principalmente o da presuncao de inocencia. 

De acordo Dom Eugenio Pacelli de Oliveira (2006, p. 25) o justo processo ou 

devido processo legal tern or igem no direito anglo-saxao, constituido inicialmente 

com base na ideia de proibicao de se instituir ou de se constituir um orgao do 

judiciario exclusivo para o processo e julgamento de determinada infracao penal. 

Atualmente o devido processo legal esta consagrado na Carta Magna com a 

seguinte redagao: "Art. 5°, L I V - Ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal". 

Esse principio garante que o individuo so sera privado de sua liberdade ou 

tera seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder 

Judiciario, por meio de um juiz natural, assegurados o contraditorio e a ampla defesa. 
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Ja, sobre o principio da presungao de inocencia dispoe o inciso LVII do art. 5 C 

da Constituicao Federal de 1988: "ninguem sera considerado culpado ate o transito 

em julgado de sentenga penal condenatoria". 

A forma como esta enunciado na Constituicao, entretanto, ensejou por si 

mesma alguns debates a respeito do seu alcance. Isso porque nao se repetiu a 

formula consagrada na Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao, aprovada 

pela Assembleia Nacional Francesa, em 26 de agosto de 1789, bem como pela 

Declaracao Universal dos Direitos do Homem de 1948, pelo Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Politicos de 1966 e pela Convengao Americana de Direitos Humanos 

de 1969, qual seja que o homem sera considerado inocente que vseja condenado. 

Nao esta dito no texto constitucional que todo o homem se presumira 

inocente, ate que seja condenado, mas sim que ninguem sera considerado culpado 

ate o transito em julgado de sentenga penal condenatoria. Em vista disso, nao se 

estaria consagrando propriamente o principio da presungao da inocencia, mas s im o 

da desconsideragao previa da culpabilidade, de aplicagao mais restrita, sendo assim 

todo individuo teria o direito a liberdade durante o tramite do processo, pois sua 

culpabilidade seria desconsiderada. 

Assevera Alexandre de Moraes que "trata-se de mais um inciso do art.5.° 

configurador de uma garantia do status libertatis do individuo, cuja regulamentagao 

foi transferida ao legislador ordinario"(2002, p. 405). A garantia da presungao de 

inocencia e vetor cultural do processo, e atua no status do acusado e como indicativo 

do sistema probatorio, exigindo, igualmente uma defesa substancial e nao apenas 

formal. Desta maneira, traduzira a forma de tratamento do acusado, nao mais visto 
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como objeto do processo, mas sim um sujeito de direitos dentro da relacao 

processual. 

No que se refere as regras de tratamento, o estado de inocencia encontra 

efetiva aplicabilidade, sobretudo, no campo da prisao provisoria, isto e na custodia 

anterior ao transito em julgado, e no do instituto a que se convencionou chamar de 

liberdade provisoria. 

Por f im, mas nao menos importante, o principio da dignidade da pessoa 

humana, que vem configurado no artigo 1°, III, da Constituicao Federal de 88, 

estabelecido como um fundamento do Estado Democratico de Direito. A dignidade 

da pessoa humana e um principio que engloba todas as demais normas juridicas, 

razao pela qual todas as normas infra-constitucionais que nao se compatibil izem 

devem ser, conforme o caso, tidas como revogadas ou declaradas inconstitucionais. 

A sua importancia serve de criterio norteador para o criador do direito (legislador) e 

aplicador do direito Quiz). 

O principio da dignidade humana deve estar acima de qualquer filigrana 

juridica. E preciso respeitar os valores nao materiais, os valores espirituais, as 

ideologias, as concepcoes. Deve ser respeitado o homem como um todo. 

Assim, e importante considerar que a privacao indevida da liberdade pessoal, 

nao se justifica por uma condenacao ou por qualquer razao legal, e uma afronta a 

dignidade da pessoa humana. Primeiro, em razao das condicoes subumanas do 

carcere e, segundo, por representar a prisao indevida um verdadeiro apenamento de 

alguem que se encontra em estado de inocencia. 
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Entender a indissociavel ligacao entre a liberdade provisoria e os principios 

constitucionais acima descritos e extremamente importante a fim de se evitar que as 

construcdes doutrinarias e legislativas se realizem em sentido contrario. 

2.3 A Liberdade Provisoria em contraponto a Prisao Processual 

A questao da liberdade provisoria, instituto de natureza processual, esta 

relacionada com sua contra-face repressiva, que e a prisao processual ou prisao 

cautelar e suas especies: a prisao em flagrante, sT prisao preventiva, a prisao 

temporaria, a prisao decorrente de sentenga de pronuncia e a de sentenga 

condenatoria recorrivel. 

Iniciando os debates sobre a liberdade provisoria, toma-se por base o conceito 

do instituto desvendado por Hildejalma Muccio (2003, p. 196), em sua obra, onde se 

tern: 

A liberdade Provisoria como Instituto Processual que e. DOC 
simplesmente impedir a prisao (em face de determinadas situagoes), 
como garantir ao autor da infragao o direito de ser mantido solto ou, 
no caso de estar preso, de ser posto em liberdade, para responder 
livre ao processo, nas prisoes que decorrem do flagrante, da 
pronuncia e da sentenga penal condenatoria recorrivel. 

Ja para a prisao processual, Hildejalma Muccio (2003, p. 19), faz referenda ao 

instituto da seguinte forma: 

0 instituto da Prisao nada mais e do que a privagao da liberdade 
pessoal, de regra, mediante ciausura. Entre nos, contudo, ha a 
prisao-albergue. Nesse tipo de prisao ha uma privagao parcial da 
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liberdade de locomocao. Podemos dizer, entao, que a prisao suprime 
no todo ou em parte, a liberdade de locomogao. 

Alguns doutrinadores, entre os quais Alberto Silva Franco, defendem que 

provisoria e a prisao, jamais a liberdade, sendo esta definitiva ate a irrevogabilidade 

de eventual condenacao; razao pela qual seria mais correto falar-se em liberdade 

limitada ou vinculada, ao inves de provisoria. 

E importante perceber, outrossim, que a producao legislativa que versa sobre 

prisao processual e liberdade provisoria sofre "a carga emotiva do momento politico, 

social e economico do Pais, gerando normas casuisticas, medidas provisorias e leis 

(e ate normas constitucionais), o que dificulta ainda mais uma formulacao sistematica 

e coerente do tema". Justamente por essa desestruturacao sistematica da legislacao 

e que a liberdade provisoria deve sempre ser abordada a luz dos principios 

constitucionais informativos. 

O maior questionamento que se faz com o envolvimento dos dois institutos e 

que a negativa de concessao de liberdade provisoria somente se justificaria se os 

elementos constantes dos autos revelassem a presenca da necessidade da prisao 

preventiva, expressas na garantia da ordem publica ou economica, bem como na 

conveniencia da instrucao criminal ou para assegurar eventual aplicacao da lei penal. 

Ou seja, a prisao provisoria somente se justifica, e se acomoda dentro do 

ordenamento patrio, quando decretada com base no poder geral de cautela do juiz, 

desde que necessaria para uma eficiente prestacao jurisdicional. 

Diferentemente do entendimento de Fernando Capez (2005, p. 250), que 

descreve: 
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A prisao preventiva, bem como todas as modalidades de prisao 
provisoria, nao afronta o principio constitucional do estado de 
inocencia, mas desde que a decisao seja fundamentada e estejam 
presentes os requisitos da tutela cauteiar (comprovacao do perigo da 
demora de se aguardar o transito em julgado, para so entao prender 
o acusado). 

Sendo assim nao se justificaria a prisao processual em crimes so porque 

esses sao taxados de hediondos, desconsiderando a figura do acusado, neste caso, 

contudo ter-se-ia o total desrespeito ao principio da presungao de inocencia. 

Diante do exposto, toda vez que o magistrado recebe um pedido de liberdade 

provisoria deve ele, sempre se valer de criterios para decidir se concede liberdade 

provisoria ao reu (com ou sem fianga) ou se o mantem encarcerado. Dentre eles, o 

criterio de necessidade da medida, ou seja, idoneidade da medida, adequagao em 

cada caso concreto e tambem ao criterio da razoabilidade, sempre utilizando o 

principio da proporcionalidade em sentido estrito que trata sobre a ponderabilidade 

dos bens em conflito. Havendo omissao do juiz quanto ao direito do reu de apelar em 

liberdade, podera haver recurso a fim de que o julgador se pronuncie, 

complementando a sentenga. 



CAPITULO 3 A ANALISE DA LIBERDADE PROVIS6RIA NA CONSTITUICAO 
FEDERAL E NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS 

Convem realizar uma analise crftica do dispositivo da Lei de Crimes 

Hediondos que veda a concessao de liberdade provisoria, buscando encontrar a sua 

contrariedade ao ordenamento juridico nos principios constitucionais, na essent ia do 

instituto da liberdade provisoria e na natureza exceptiva das prisoes cautelares. 

Por oportuno, analisa-se ainda, leis que regulamentam os crimes 

assemelhados comparando-os aos crimes hediondos como a lei de tortura, 9.455/97 

e a Atual Lei de Drogas n° 11.343/2006, assim como o direito de apelar em liberdade, 

fazendo um comparat ive ja que e proibida a liberdade provisoria durante toda a 

instrucao criminal, ser possibilitada, apos o julgamento, no caso de condenacao. 

3.1 O Art. 5 0 , XLIII e LIV, da Constituicao Federal 

Observando a Lei n°. 8.072/90, ressalta-se que a mesma traz em seu bojo 

duas disposicoes de carater processual (uma delas relacionada com a propria 

execucao da pena), que nao traduzem o espirito democratico insito a Constituicao 

Federal, a proibicao da liberdade provisoria e a obrigatoriedade do cumprimento da 

pena no regime integralmente fechado (art. 2°., l i e seu § 1°.). 

Ora, o art. 5°, XLIII, da Constituicao Federal de 88, ao tratar dos crimes 

hediondos, impede, apenas e tao-somente, a fianga, a graca e a anistia, nao se 

referindo a liberdade provisoria. Logo, lei infraconstitucional nao poderia ir alem, 
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arvorando-se ao constituinte, proibindo tambem a possibilidade da liberdade 

provisoria. 

De mais a mais, no Processo Penal a regra e a liberdade, admitindo-se 

excepcionalmente a prisao provisoria em casos de extrema e comprovada urgencia e 

necessidade (dai tambem a macula ao principio da proporcionalidade, implicito na 

Constituicao). Por outro lado, nota-se que o mesmo dispositivo constitucional 

equipara, em termos de gravidade, os crimes hediondos, a tortura, o trafico ilicito de 

entorpecentes e o terrorismo, concluindo-se que estes delitos, do ponto de vista 

constitucional, devem ser tratados com a mesma severidade, inclusive sob o aspecto 

processual. 

Eugenio Pacelli de Oliveira (2006, p. 457), faz referenda em sua obra sobre a 

liberdade sem fianca, dizendo o seguinte: 

O fato de a liberdade com fianga nao ser permitida para determinados 
crimes, dai serem inafiangaveis, nao podera significar nunca a 
impossibilidade da aplicacao da liberdade provisoria sem fianga, tal 
como admitia no proprio texto constitucional, [...]. 

E de se questionar ainda que o artigo 2°, II da lei de crimes hediondos, ainda 

feri o inciso LIV, do artigo 5° da Carta Magna, que traz em seu contexto que ninguem 

sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A proibigao 

da concessao de liberdade provisoria transforma-se numa especie de privagao de 

liberdade obrigatoria, o que equivale a uma pena infligida antecipadamente, sem o 

previo e regular processo e julgamento. 



34 

Este e o entendimento de Cesar de Faria Junior (200, p. 68), quando afirma 

que no caso de fianga, graga ou anistia, estar-se-ia diante de excecao que "a 

constituicao faz a si mesma e, por conseguinte, nao e dado ao legislador ordinario 

ampliar e estender uma excecao constitucional, sabido que, pela mais elementar 

regra hermeneutica, as excecoes devem ser interpretadas restritamente". Sendo 

assim, por extrapolar os limites do art. 5° incisos XLIII e LIV, a lei dos crimes 

hediondos fere indiscutivelmente, de maneira rude e cruel, varios principios do texto 

constitucional. 

Verifica-se assim que a Constituicao nao menciona uma linha sequer a 

respeito da proibicao da liberdade provisoria, sendo essa uma inovacao do legislador 

ordinario que, sem sombra de duvidas, usurpou do poder que Ihe foi conferido pelo 

ordenamento constitucional. 

Isso implica dizer que a lei, desconsiderando o principio constitucional da 

presungao de inocencia, como foi dito anteriormente, estabeleceu como regra o que 

e excegao, a custodia processual, que e um instrumento de que se vale a ordem 

juridica em casos de justificada necessidade, para assegurar a instrugao criminal, a 

ordem social e outros valores que a liberdade do acusado pode vir a fragilizar ou 

ameagar. 

Ou seja, mesmo que o acusado preencha os requisitos exigidos em lei para a 

obtengao da liberdade provisoria, e mesmo ate que haja nos autos indicios 

suficientes da inocencia do acusado, pela atipicidade do fato, pela antijuridicidade de 

sua conduta ou pela ausencia de sua culpabilidade ou qualquer outro fator que 

justifique a sua libertagao, mesmo assim ele ficara custodiado. 
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E de se concluir diante do exposto que pela exegese dos dois dispositivos, 

constata-se que a Constituicao, ao limitar garantias por ela mesma previstas, com 

relacao aos crimes hediondos e aos equiparados, as fez somente com relacao a 

inafiancabilidade e a concessao de graca e anistia. 

Porem o legislador ao editar a Lei dos Crimes Hediondos, ampliou o rol das 

limitacoes as garantias constitucionais, prescrevendo que os crimes hediondos e 

equiparados seriam insuscetiveis de indulto e liberdade provisoria, incorrendo assim 

em clara invasao das garantias fundamentals, arrebatando o texto constitucional, e 

impondo uma seria consequencia ao acusado de um crime abarcado pela Lei 

8.072/90, qual seja a de ter de ficar obrigatoriamente a instrucao toda encarcerado. 

3.2 Vedacao da Liberdade Provisoria nos Crimes Hediondos 

A Lei 8.072/90 trouxe, como ja foi exposta anteriormente, uma serie de 

inovacoes que agravam as penas dos crimes hediondos e assemelhados. Entre 

suas disposicoes encontra-se a vedacao a concessao de fianga e liberdade 

provisoria. 

O legislador vedou a liberdade provisoria e decidiu deixar a criterio do 

magistrado a permissao do direito de apelar em liberdade, sendo assim ao receber 

um pedido de liberdade provisoria, deve ele, sempre se valer de criterios para decidir 

se concede liberdade provisoria ao reu ou se o mantem encarcerado, dentre eles, o 

criterio de necessidade da medida; idoneidade da medida, adequacao em cada caso 

concreto e razoabilidade; sempre se valendo do principio da proporcionalidade em 

sentido estrito que trata sobre a ponderabiiidade dos bens em conflito. 
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Ocorre que, desde a sua edigao, a referida lei vem instigando o animo critico 

dos doutrinadores, principalmente no que tange a incompatibil idade entre o 

dispositivo limitador e os principios consagrados pela Constituicao Federal de 1988. 

3.3 A Possibilidade de Apelar em Liberdade 

Pelo ensinamento do Codigo de Processo Penal, em caso de condenacao, o 

reu que se encontra solto so podera apelar em liberdade se for primario e de bons 

antecedentes, como mostra o artigo 594: "O reu nao podera apela sem recolher-se a 

prisao, ou prestar fianga, salvo se for primario e de bons antecedentes, assim 

reconhecido na sentenga condenatoria,ou condenado por crime que se livre solto". 

Contudo, ao que se refere aos crimes hediondos e assemelhados, esta regra 

deixou de ser aplicada em face do § 2°, artigo 2°, da Lei n. 8.072/90 que dispoe que 

o juiz decidira se o reu podera ou nao apelar em liberdade, desde de que justifique 

sua decisao. 

Diante da determinagao do § 2° de que "em caso de sentenga condenatoria, o 

juiz decidira fundamentadamente se o reu podera apelar em liberdade", deve-se 

analisar as duas situagoes em que se pode encontrar o reu na epoca da 

condenagao: estar o reu preso e estar o reu solto, quando da sentenga condenatoria. 

A partir da Constituigao Federal de 1988, com a exigencia de que toda prisao 

decorra de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciaria competente (art. 

5°, LXI), o citado artigo 594 passou a exigir uma releitura, para fins de sua 

adequagao ao sistema de garantias individuals construido no mencionado art. 5°. 
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A lei 8.072/90 padece do mesmo vicio do disposto no art. 594. Nao se poae 

admitir que o previo recolhimento do carcere constitua um dos requisitos de 

admissibil idade do recurso. A i a violagao, para alem do principio da inocencia, 

atingiria tambem o principio da ampla defesa, sobretudo no que respeita a exigencia 

do duplo grau. 

Outra questao interessante, conforme apresentado, e que a lei 8.072/90 preve 

a impossibilidade da liberdade provisoria, com ou sem fianga, para o aprisionado em 

flagrante, mas permite que o juiz, em caso de sentenga condenatoria, autorize o 

recurso em liberdade, desde que fundamentadamente. Ocorre uma contradigao que 

e real e aparente, pois se quando inocente o acusado deveria ficar preso e quando 

enfim condenado ele poderia apelar em liberdade. 

De qualquer forma a vedagao da liberdade provisoria, agravada com a 

inversao da regra constitucional que impoe a exigencia de fundamentagao de toda 

restrigao de direito e inegavelmente inconstitucional. 

Seria inconstitucional por dois motivos primeiramente porque a manutengao 

obrigatoria da prisao dispensa fundamentagao e, o que e pior, dispensa a 

fundamentagao judicial. E posteriormente porque parte do pressuposto da existencia 

do crime e de sua autoria, no que se revela incompativel mais uma vez com o 

principio da presungao de inocencia. 

3.4 A Relagao da Lei 9.455/97 com a Lei dos Crimes Hediondos 

A lei n° 8.072/90 contem normas de cinco materias distintas. Uma das 

materias tratadas, a das restrigoes impostas aos acusados e condenados por crimes 
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de tortura, trafico, terrorismo e hediondos, alcancou preceitos de natureza penai 

(anistia, graca, indulto, regime fechado) e outros de natureza processual (liberdade 

provisoria, direito de apelar em liberdade e prazo de prisao temporaria). 

Quase uma decada apos a promulgacao da Constituicao de 88 e cerca de 7 

anos da criacao da lei dos crimes hediondos, entra em vigor a Lei n.° 9.455, de 7 de 

abril de 1997, definindo os crimes de tortura e criando casos de aumento de pena, 

inclusive por resultado mais grave (artigo 1.°, §§ 1.° a 4.°), tratando, ainda, de efeitos 

da condenacao (artigo 1.°, § 5.°), de restricoes constitucionais de natureza penal e 

processual aos condenados por tais crimes, e do regime de cumprimento de pena 

(artigo 1.°, §§ 6.° e 7.°), e criando mais um caso de extraterritorialidade da lei penal 

brasileira (artigo 2.°). 

Mais uma vez, o legislador brasileiro, num unico diploma legal, tratou de 

materias absolutamente distintas: a) tipificacao de crimes e criacao de causas de 

aumento de pena; b) imposicao de restricoes de natureza penal e processual penal 

para acusados e condenados por crimes de tortura; c) criacao de mais um caso de 

extraterritorialidade da lei penal. 

O questionamento que se faz com relacao a lei 9.455/97 e, simplesmente, se 

a mesma queria apenas definir os crimes de tortura, e dar-lhes tratamento restritivo 

especif ico, mais brando que o concedido aos crimes hediondos, de trafico e 

terrorismo, ou diferentemente, conferir, tambem a estes crimes, assemelhados aos 

de tortura, tratamento restritivo penal e processual penal equanime e isonomico? 

A incompatibil idade entre as duas leis, no conjunto dos dispositivos que tratam 

das restricoes penais e processuais e gritante e o § 1° do artigo 2° da Lei de 
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Introducao ao Codigo Civil determina que a lei posterior revoga a anterior quando 

"seja com ela incompativel". 

Tais contradicoes nao podem existir, e de todo obvio, pois que o Direito ha de 

ser, sempre, um sistema harmonico de normas, nao um amontoado de 

incongruencias. 

A Lei n.° 9.455/97, ao definir os crimes de tortura, impos-lhes apenas as 

mesmas restricoes determinadas pelo preceito constitucional do inciso XLIII do art. 

5.°: inafiancabilidade e insuscetibil idade de graca ou anistia (§ 6.°, do art. 1.°), e fez 

questao de esclarecer que o cumprimento da pena privativa de liberdade sera 

iniciado no regime fechado. Quanto a liberdade provisoria, ao direito de apelar em 

liberdade e ao livramento condicional, silenciou. 

Surgem ai dois posicionamentos com relacao a abstencao da lei 9.455/97 em 

relacao a liberdade provisoria, a primeira que diz que com a omissao do legislador, 

aplica-se subsidiariamente a proibicao constante da Lei dos Crimes Hediondos, e 

segundo que se o legislador quisesse proibir a liberdade provisoria para a tortura, te-

lo-ia dito expressamente, mas, como nao o fez, passou a ser possivel a concessao 

de tal beneficio para tais delitos, tendo-se operado derrogacao tacita da vedacao, no 

tocante a tortura. 

Dessa forma, a lei de tortura acabou por revogar a proibicao a concessao de 

liberdade provisoria ao crime de tortura, prevista anteriormente pela lei dos crimes 

hediondos, uma vez que a lei posterior tambem revoga a lei anterior quando regule 

inteiramente a materia de que tratava a lei anterior. 

A "nova lei" (em relacao a lei dos crimes hediondos que e de 1990), fez foi 

corrigir as imperfeicoes da norma legal antiga, que impunha tratamento rigoroso, 
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quando o que se exige e um tratamento penal severo, mas, ao mesmo tempo, 

humanitario. Alem disso, ajustou-se ao principio da presungao da inocencia, que 

impede tratamento de condenado a quern ainda nao o foi. 

Sendo assim, com o advento da lei de tortura, na qual retorna a incidencia das 

regras gerais do cumprimento progressivo da pena privativa de liberdade, 

substituindo o anterior, substitui-se tambem, na sua integridade, o subsistema 

processual penal da Lei dos Crimes Hediondos, eivado de inconstitucionalidades, 

como apontaram a doutrina mais moderna e a jurisprudencia mais democratica. 

E certo que melhor teria sido se a lei tivesse, expressamente, afirmado a sua 

vontade de substituir os dispositivos mencionados da Lei dos Crimes Hediondos 

(artigo 2° ), todavia, a tarefa primordial do exegeta e interpretar a norma, e nao 

censurar ou tecer criticas ao legislador, especialmente quando parcela do seu 

trabalho representa um notavel avanco para o Direito Penal, e ate porque pode ter 

sido sua vontade deixar para os operadores do direito a verificacao da revogagao 

tacita operada. 

3.5 A Liberdade Provisoria na Lei 11.343/2006 

Com o surgimento da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, a mesma 

revogou as Leis n° 6.368/76 e n° 10.409/02, passando a disciplinar os crimes de 

trafico e uso de drogas e estabelecendo o procedimento criminal a ser seguido para 

apuragao de tais delitos. 

Ainda que tenha existido um grandioso avango ao acabar com a discussao 

decorrente dos vetos existentes na Lei n° 10.409/02, sobre se aplicar o procedimento 
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previsto na referida lei ou aquele previsto na Lei n° 6.368/76, o certo e que a nova lei 

traz algumas aparentes contradicoes que cabera a jurisprudencia resolver, ao menos 

ate que ocorra a revogacao de alguns desses dispositivos que causam as aparentes 

incoerencias. 

Em seu artigo 44, a nova Lei de Toxicos dispoe que: 

Art. 44 Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1-, e 34 a 37 desta 
Lei sao inafiancaveis e insuscetiveis de sursis, graca, indulto, anistia 
e liberdade provisoria, vedada a conversao de suas penas em 
restritivas de direitos. 
Paragrafo unico. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-a 
o livramento condicional apos o cumprimento de dois tercos da pena, 
vedada sua concessao ao reincidente especifico. 

Nesse ponto, quanto ao delito de trafico de drogas, a lei nada mais fez do que 

reiterar a norma contida no artigo 2° da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 

que ja proibia a concessao de liberdade provisoria aos acusados pelos crimes 

hediondos e assemelhados. 

Contudo, uma leitura apressada da nova lei podera levar o interprete a 

concluir pela existencia de uma contradicao entre o artigo 44, caput, e o art. 59, 

ambos da Lei n° 11.343/06, nos casos de traficantes primarios e de bons 

antecedentes. 

O artigo 59 supracitado preceitua que "nos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1°, e 34 a 37 desta Lei, o reu nao podera apelar sem recolher-se a prisao, salvo 

se for primario e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentenca 

condenatoria". 
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Assim. sempre aue um acusado de trafico de droaas aue seia orimario e de 

bons antecedentes. seia preso em flaarante delito. resoondera o Drocesso preso. 

sem direito a liberdade provisoria. em virtude da vedacao contida no artiao 44. caput. 

mas. se condenado. reconhecida a Drimariedade e bons antecedentes. podera aoelar 

em l iberd^Hp 

Poder-se-ia pensar, numa visao mais liberal dos dispositivos, que o reu 

primario e de bons antecedentes devera ser colocado em liberdade em caso de 

condenacao por trafico de drogas, mesmo que tenha respondido preso a todo o 

processo, o que seria uma contradicao a vedacao de concessao de liberdade 

provisoria contida no artigo 44, caput. 

No entanto, essa nao sera a melhor das interpretacoes, pois numa visao 

sistematica, verifica-se que, como o legislador pretendeu vedar a liberdade provisoria 

aos acusados de trafico de drogas (artigo 44, caput), a norma contida no art. 59 deve 

ser interpretada no sentido de que o reu primario e de bons antecedentes, se 

respondeu solto ao processo, podera apelar sem a necessidade de recolher-se a 

prisao. Porem, se respondeu preso a acao penal, assim devera permanecer, pois 

vedada a concessao de liberdade provisoria a ele. Isso porque a concessao do 

direito de apelar em liberdade para um reu que respondeu preso ao processo nada 

mais seria do que Ihe conceder liberdade provisoria, o que o legislador deixou claro 

que nao pretende para os acusados de trafico de drogas. 

E preciso dizer que a jurisprudencia majoritaria, interpretando a regra contida 

no artigo 594 do Codigo de Processo Penal, consolidou-se, ainda na vigencia da Lei 

n° 6.368/76, no sentido de que o traficante, que respondeu preso ao processo, ainda 

que primario e de bons antecedentes, assim deveria permanecer para recorrer e que, 
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para o traficante que respondeu solto ao processo, tambem se garantia o direito de 

apelar em liberdade, salvo se presentes os requisitos de sua prisao preventiva. 

E preciso, interpretar a lei de forma correta como tambem saber adequa-la 

aos principios constitucionais, pois os mesmo como fontes do direito devem estar 

acima da legislacao supramencionada, sendo levado em consideracao ao caso o 

principio de que o acusado nao condenado podera ser um inocente, devendo ter o 

direito a liberdade, mesmo que essa seja provisoria. 



CAPlTULO 4 A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2°. II DA LEI DE CRIMES 
HEDIONDOS 

Frente a tudo o que foi exposto nos itens anteriores, resta perceptive! que a 

vedacao a concessao de liberdade provisoria vai de encontro a norma constitucional, 

nao so desrespeitando o conteudo de preceitos fundamentals, como afrontando a 

ideia geral, de liberdade trazida pela Constituicao Federal de 1988 como regra. 

Alguns principios constitucionais informam o instituto da liberdade provisoria, 

quais sejam: liberdade em si, dignidade da pessoa humana, o devido processo legal 

e presuncao de inocencia. A vedagao generica e absoluta do artigo 2°, II da Lei de 

Crimes Hediondos fere todos estes principios, pois o conteudo da lei ordinaria nao 

encontra respaldo constitucional. 

Ao se analisar cada um dos principios tem-se que a ideia geral de liberdade 

como regra, estabelecida na Constituicao e, tambem, no Codigo de Processo Penal, 

permite apenas que medidas privativas ou restritivas de liberdade sejam previstas, 

em carater de excegao, quando estritamente necessarias. No caso do artigo 2°, 

inciso II, da Lei de Crimes Hediondos, que veda a possibilidade de liberdade 

provisoria, ha uma completa inversao do valor constitucional, pois a prisao 

processual tornou-se a regra e a liberdade, nem mesmo excecao, mas verdadeira 

impossibilidade concreta. Ou seja, o dispositivo que veda a liberdade provisoria fere 

claramente o direito fundamental a liberdade; 

Quanto ao principio do devido processo legal, este tambem resta violado com 

a vedacao da liberdade provisoria, pois a prisao processual se perfaz em todos os 

casos, atingidos pela Lei de Crimes Hediondos e, o que e pior, sem a observancia de 
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qualquer requisito de necessidade. Em sfntese, o indiciado ou acusado e mantido na 

prisao sem que se verifique nenhum procedimento para tal. Ou seja, ha uma 

prtvacao da liberdade, sem o devido processo legal, restando inobservada a regra do 

artigo 5°, LIV da CF/88. Ademais, bem se sabe que as prisoes processuais se 

fundam em procedimentos justificadores da sua necessidade, o que nao ocorre na 

vedacao da liberdade provisoria; 

A prisao processual, em si, nao fere o principio da presuncao de inocencia, 

pois e uma medida de cautela, caracterizada pela estrita necessidade, alem de nao 

imputar culpa ao acusado. Contudo, a partir do momento em que uma prisao cautelar 

passa a ser a regra, nao precisando mais ser fundamentada na necessidade, aquele 

a quern se imputa a medida passa a cumprir uma pena injustificada, sem fundamento 

nenhum, dai restando ferida a presuncao de inocencia. Isto principalmente porque o 

acusado estara condenado desde a flagrancia e, quern sabe, so apos a instrucao 

criminal, possa vir a ser considerado inocente e deixar de cumprir a sua pena. 

Por fim, levar alguem ao carcere sem justificativa, sem necessidade e, ainda, 

sem a observancia de qualquer procedimento, simplesmente porque potencialmente 

cometeu urn delito denorninado pela lei como sendo hediondo, e impingir urn 

sofrimento fisico e psicologico desmedido a esta pessoa. Tal situacao afronta 

violentamente a dignidade da pessoa humana. 

Traz-se a colacao, sobre este assunto, a valiosa licao do doutrinador Alberto 

Silva Franco (1994, p. 93), que afirma assim: 

jeDo is . porque a Lei 8.072/90 afronta a Constituigao Federal, sob a 
otica do principio fundamental da dignidade da pessoa humana e dos 
direitos fundamentals correiacionados do devido processo legal, da 
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presuncao de inocencia e da liberdade provisoria. Na medida em qus 
o texto da iei ordinaria obsta sem previa autorizagao constitucional, a 
concessao do direito fundamental a liberdade provisoria, nos crimes 
hediondos e a eies equiparados, e na medida em que o mesmo texto 
transforma o carater instrumental das medidas cautelares em formas 
aflitivas de privacao da liberdade para atingir objetivos de prevencao 
penal, a dignidade da pessoa humana, que serve de base a todos os 
direitos fundamentals, fica em xeque: a prisao cautelar transforma-se 
numa penalizacao desnecessaria, sem observancia do "dues process 
of law", passive! de censura constitucional e, numa condicao de 
culDado. ofendendo-se claramente o principio da presuncao de 
inocencia. 

A conclusao a que se chega e a de que o artigo 2°, II da Lei de Crimes 

Hediondos, ao vedar a concessao de liberdade provisoria, vai de encontro aos 

principios constitucionais. Sendo assim o legislador ordinario criou uma regra que 

contraria a propria estrutura libertaria da Constituicao Federal de 1988. 

4.1 A Ofensa aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos 

A Constituigao Federal do Brasil, em seu artigo 5°, garante a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no Pais, que: "III - ninguem sera submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante" e "XLVII - nao havera penas: b) 

de carater perpetuo". 

Alem disso, o paragrafo segundo, do mesmo artigo, versa o seguinte: "Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituigao nao excluem outros decorrentes do 

regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

Republica Federativa do Brasil seja parte". 

Os incisos acima citados expressam a preocupagao que o legislador 

constituinte teve ao defender os direitos humanos. O Brasil alem de especifica-los na 
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propria Constituigao ratificou Pactos internacionais desse interesse. Nesta area, o 

Pacto internacionai dos Direitos Civis e Poiiticos e o Pacto de Sao Jose da Costa 

Rica representam os principais tratados ratificados pelo Brasil. 

O Pacto Internacionai dos Direitos Civis e Poiiticos foi adotado pela Resolucao 

numero 2.200-A da Assembleia Geral das Nacoes Unidas, em 16 de dezembro de 

1966. No Brasil foi aprovado pelo Decreto Legislative numero 226, publicado em 13 

de dezembro de 1991. Apos, foi ratificado em 24 de Janeiro de 1992 e promulgado 

pelo Decreto numero 592, publicado em 7 de julho de 1992, quando entrou em vigor. 

O artigo 7° do Pacto Internacionai dos Direitos Civis e Poiiticos determinou 

que: "ninguem podera ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos crueis, 

desumanos ou degradantes [...]. Sera proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, 

sem seu livre consentimento, a experiencias medicas ou cientificas". 

O Pacto Sao Jose da Costa Rica, assim como e conhecido no Brasil, e 

datado de 22 de novembro de 1969, surgiu da Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, o qual seja a Convencao Americana de 

Direitos Humanos, que naquele momento foi denominado de Pacto de San Jose da 

Costa Rica, sendo assinado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 e promulgado 

pelo decreto numero 678, publicado em 09 de novembro de 1992, quando entrou em 

vigor. 

Assim, tambem em vigor em nosso pais, o referido pacto garante o seguinte: 

Artigo 5° - 1. (omissis) direito a integridade pessoal; 2 -Ninguem aev? 
ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos crueis, desumanos 
ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 
com o respeito devido a dignidade inerente ao ser humano; 3,4 e 
5(omissis) 6 - as penas privativas de liberdade devem ter por 
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finalidade essencial a reforma e a readaptacao social dos 
condenados. (sic) 

Perante todos os compromissos assumidos pelo Brasil em preservar os 

direitos humanos, a proibicao da liberdade provisoria encontra-se em total desacordo 

com os mesmos, uma vez que fere a dignidade humana por trancafiarem os 

acusados por urn longo periodo, antes mesmo da sentenca transitada em julgado. 

4.2 Posicionamentos Doutrinarios 

O posicionamento doutrinario e bastante divergente com relacao a proibicao 

da liberdade provisoria nos crimes hediondos. No Brasil, acredita-se, que a Lei de 

Crimes Hediondos serviu apenas para dar a populacao uma falsa ideia de que a 

seguranca seria alcancada, desta forma teria sido, portanto, de total inocuidade e 

desnecessaria num combate efetivo a criminalidade. 

Fernando Capez (2005, p. 250), a cerca do assunto, em obra, se posiciona a 

favor da proibicao da liberdade provisoria nos crimes hediondos, argumentando o 

seguinte: 

De fato, quando a Constituicao diz, em seu art.5°, LXVI, aue 
'ninguem sera levado a pris§o ou nela mantido quando a lei nao 
admitir a liberdade provisoria", a contrario sensu esta dizendo que, 
quando a lei admitir a liberdade provisbria, sera possivei levar aiguem 
a prisao, logo, permite ao legislador estabelecer casos de 
inadmissibilidade do referido beneficio. 
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Divergente do posicionamento de Capez, a opiniao do restante da doutrma 

nacional, e quase unissona entre eles, Tourinho Filho (202, p. 108), que chegou a 

afirmar: "uma leitura de todo aquele diploma legal mostra, a evidencia, que os 

responsaveis pela sua elaboracao estavam despreparados". E vai ainda mais longe, 

dizendo: "entendemos, assim, em face desses diplomas que vao surgindo sem 

maiores reflexoes, deva o judiciario, as vezes, decidir "contra legem", corrigindo, 

desse modo, os clamorosos desalentos do legislador[...]". 

Pode-se ainda fazer referenda a Valdir Sznick (2002, p. 216), que ensina: 

Tem-se aqui a suspeita que nao chega a ser urn indicio. mais muitc 
menos: nao passam de meros vestigios, sabedor das falhas no 
aparelhamento policial, da falta de trabalho cientifico com que pera a 
Policia, deter alguem, por vestigios de autoria de crime, por 60 dias e 
correr o risco de cometer uma grande injustica a urn ser humano, 
ferindo nSo so a liberdade, mas tambem na sua dignidade - perante 
seus vizinhos e concidadaos - com uma detencao demorada. 

Dai vale o entendimento d Rogerio Schietti Machado Cruz citado por Alberto 

Silva Franco (2000, p. 362), que entende: 

Na verdade, ao estabelecer legislador tao alongado prazo, o que se 
objetivou foi punir antecipadamente aquele sobre quern pairar a 
acusacao de pratica de crime hediondo, tortura, trafico ilic'rto de 
entorpecente e terrorismo, estigmatizando-o perante a sociedade, 
que parece sentir-se aiiviada com a sumaria punicao do indiciado. 

Alberto Silva Franco (2000, p. 363), considera que esta definicao deveria se 

dar a priori, antes de se classificar um crime como hediondo ou nao. Para ele, e a 



50 

conduta que e hedionda, e nao urn "cardapio de crimes definidos pelo legislador. 

Conclui ele ainda: 

Sei isso, a lei nao tera futuro. Mas e preciso lembrar, no entanto. aue 
a lei penal nao e magica. Nao e capaz de transformar a realidade 
social. Se nao investirmos nisso, nao vamos solucionar os problemas 
que geram a criminalidade. 

4.3 Posicionamentos Jurisprudenciais 

Desde a edicao da Lei dos Crimes Hediondos ja foram proferidas decisoes, 

acerca da vedagao de liberdade provisoria, nos mais variados sentidos, umas 

entendendo pela perfeita regularidade e constitucionalidade da vedacao e outras 

com entendimento em sentido diametralmente oposto. 

Infeiizmente o Supremo Tribunal Federal ja se manifestos por diversas vezes, 

pela constitucionalidade da proibicao de liberdade provisoria nos crimes etiquetados 

como hediondos. 

Mesmo assim, alguns Juizes e Tribunals entendem que o dispositive da Lei 

de Crimes Hediondos e inconstitucional ou, ainda, que a simples vedagao legal nao e 

motive sufieiente para a nao concessao da liberdade provisoria, devendo ser 

aplicado o artigo 312 do Codigo de Processo Penal. 

Parte do Superior Tribunal de Justiga ja tern decidido neste sentido, que 

parece ser o mais acertado, podendo-se citar as seguintes decisoes: 

Exige-se concreta motivagao Dara o indeferimento do beneficio aa 
liberdade provisbria, com base em fatos que efetivamente justifiquem 
a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 
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do CPP e da jurisprudencia dominante. O simoles fato de se tratar a* 
crime hediondo nao basta, por si so, para impedir a liberdade 
provisoria do reu. Precedentes. Deve ser concedida a liberdade 
provisoria ao paciente, determinando-se a imediata expedigao de 
alvara de soltura em seu favor, se por outro motivo nao estiver preso, 
mediante condigoes a serem estabelecidas pelo Julgador de 1° grau, 
sem prejuizo de que venha a ser decretada novamente a custodia, 
com base em fundamentagao concreta. (2005, p.445). 

Nota-se que a jurisprudencia esta dividida sobre a constitucionalidade ou nao 

do artigo 2°, inciso II, da lei de crimes hediondos. No sentido da inconstitucionalidade 

da proibigao de concessao da liberdade provisoria para indiciados ou acusados 

presos em flagrante por criem hediondo, vale citar o acordao n° 319, da 4 a turma, do 

Tribunal de Algada Criminal do Parana, cuja Sumula esta assim: 

A prisao, antes da sentenga condenatoria, usada com fins 
nitidamente punitivos em determinada tipologia criminal, sem levar 
em conta circunstancias especiais e particulars de cada caso, alem 
das condigoes pessoais do acusado, e grave erro. Subtrai o judiciario 
a poder / dever de decidir sobre a liberdade provisoria, a qual evita 
desnecessarios constrangimentos ao reu. Dar guarida a norma de tal 
jaez afronta a Lei Maior, que adota o principio de inocencia, 
insculpido no inciso LVIi, do art. 5°, da Constituigao Federal, do qual 
resulta o corolario de proibigao de qualquer punigao provisoria. (1990, 
p. 77) 

O simples fato de se tratar de crime hediondo ou equiparado, nao impede a 

concessao de liberdade provisoria, uma vez constatada a inexistencia dos requisitos 

que autorizam a decretagao da prisao preventiva. 

E de se acreditar que a liberdade provisoria deve ser concedida ern todos os 

casos em que a prisao processual nao se justificar necessaria, nao devendo 

prevalecer a simples justificativa da vedagao legal, pois, como demonstrado, tal 
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vedagao fere a estrutura libertaria da Constituigao de 1988 e diversos outros 

principios constitucionais. 

Conclui-se que no caso concreto os juizes devem atuar com razoabiiidade e 

sempre que verificarem a desnecessidade da prisao processual, devem conceder os 

beneficios da liberdade provisoria. 

M A Liberdade Provisoria a Luz da Declaracao de inconstitucionalidade Incidenter 
Tantum do Habeas Corpus n° 82.959-7. 

O artigo 2°, § 1°, da Lei n. 8.072/90, veda a progressao do regime de 

cumprimento da pena. Segundo o mesmo, a pena deve ser cumprida em regime 

integralmente fechado. A polemica sobre a inconstitucionalidade de tal dispositivo 

nao e nova, vem se estendendo desde a promulgagao da Lei de Crimes Hediondos. 

Uma das teses e a de que o regime integralmente fechado ofende o principio 

da individualizagao das penas, previsto constitucionalmente no artigo 5°, XLVI, da 

Magna Carta. Outra e a de que fere o principio da humanizagao da pena, pois impoe 

tratamento cruel ao condenado. Ja uma terceira vertente sustenta que o artigo 7° do 

Pacto Internacionai de Direitos Civis e Poiiticos, ratificado pelo Brasil em 24 de 

Janeiro de 1992, teria revogado o artigo 2°, § 1°, da Lei de Crimes Hediondos. 

Com advento da Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura e da outras 

providencias, defendeu-se que a progressividade do regime de cumprimento de 

penas desta Lei seria aplicavel nos casos de condenagao por crimes hediondos. Esta 

hipotese foi afastada pela jurisprudencia e foi consagrada na sumula n° 698 do STF: 
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"Nao se estende aos demais crimes hediondos a possibilidade de progressao no 

regime de execucao de pena aplicada ao crime de tortura." 

A discussao ganhou relevancia quando, apos quase assentada no Supremo 

Tribunal Federal a tese majoritaria da constitucionalidade do aludido dispositivo, o 

ministro Marco Aureiio Mello, nos autos do H.C 82.959-7, reabriu a discussao e 

submeteu-a novamente ao plenario. Antes da decisao do STF no HC 82.959-7, 

vencia o entendimento contrario, de que o regime integral fechado para os apenados 

por crimes hediondos nao era inconstitucional. 

Ao contrario do que se tern dito na midia, o efeito da decisao, por se dar via 

controle difuso de constitucionalidade, esta restrito ao caso. Nao ha de se faiar de 

conceder automaticamente a progressao de regime para os condenados por crimes 

hediondos. O Senado Federal, nesses casos, pode, discricionariamente, elaborar 

Resolucao suspendendo a eficacia do dispositivo declarado inconstitucional pelo 

STF, com efeitos erga omnes, o que ate o presente momento nao ocorreu. Discute-

se somente a reforma da Lei de Crimes Hediondos, cujo anteprojeto de Lei e 

discutido e elaborado no ambito do Ministerio da Justica. Ademais, abrir-se as portas 

das unidades prisionais, como ventilaram alguns jornalistas, seria o marco da 

irracionaiidade. 

Observe-se que o STF nao concedeu a pretendida progressao de regime no 

caso concreto. Apenas removeu o obstaculo legal que impedia a analise da 

progressao em crimes hediondos. Ou seja, dentro de urn HC, proferiu-se urn 

julgamento da lei em tese, proclamando sua inconstitucionalidade "urbi et orbis". 

Finalizando, e de se questionar que, se o Supremo Tribunal Federal, declarou 

inconstitucional a vedagao da progressao de regime nos crimes hediondos, que 



54 

acontece apos a condenacao do acusado, porque nao, permitir a liberdade 

provisoria, na referida lei, ja que estariam ainda sem uma sentenca condenatoria 

transitada e julgada. Injustiga seria permitir que urn homem considerado inocente 

perante os tribunals, fique trancafiado em face de um condenado livre. 

Nao se pode encerrar sem lembrar as felizes palavras do Promotor de Justica 

do Estado de Sao Paulo, Edilson Mougenot Bonfim: "Fenece a flor, mas a semente 

ainda germina, porque solidarnente plantada no terreno fertil da consciencia de um 

povo". 

A conclusao obtida e que a decisao ora em consideragao, e que a lei dos 

crimes hediondos continua, no mais, em vigor e a analise de cada progressao cabera 

ao juiz. Mas e certo todo ordenamento jurfdico necessita de instrumentos que 

permitam ao juiz fazer justica em cada caso concreto. Isso e fruto do principio da 

razoabilidade que, apesar dos retrocessos, acompanha a constante e vitoriosa 

evolucao da humanidade. 

4.5 Necessarias Alteracoes no Codigo de Processo Penal 

O Codigo de Processo Penal entrou em vigor em 1° de Janeiro de 1941 e o 

entendimento (acredita-se ser quase uma unanimidade por todos os que estao 

envolto no mundo juridico) e de que necessita de reformas, revisoes e adequacoes, 

principalrnente aos principios e regras previstos na Constituigao Federal de 1988. 

Nesse sentido sera exposto o Anteprojeto de Lei enviado ao Congresso Nacional no 

dia 8 de margo de 2001, que tern como presidente da Comissao Ada Pellegrini 

Grinover e o Projeto de Lei 4.208/2001, acredita-se que a partir dessas duas 
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propostas, o leitor do presente trabalho possa refietir e analisar o que pode mudar no 

CPP. 

A sistematizagao e atualizagao do tratamento da prisao, das medidas 

cautelares e da liberdade provisoria, com ou sem fianga, buscam superar as 

distorgoes produzidas no Codigo de Processo Penal com reformas sucessivas, que 

desfigurararn o sistema e, ao mesmo tempo, ajusta-lo as exigencias constitucionais e 

coloca-lo em consonancia com as modernas legislagoes estrangeiras, como as da 

Italia e de Portugal. 

Nessa linha, as principal's alteragoes da reforma projetada sao: 

a) o tratamento sistematico e estruturado das medidas cautelares e 
da liberdade provisoria; 
b) o aumento do rol das medidas cautelares, antes centradas 
essencialmente na prisao preventiva e na liberdade provisoria sem 
fianga; 
c) a manutengao da prisao preventiva, genericamente, para garantia 
da instrugao do processo e da execugao da pena e, de maneira 
especial, para acusados que possam vir a praticar infragoes de 
criminalidade organizada, de grave ofensa a probidade administrativa 
ou a ordem economica ou financeira, ou mediante violencia ou grave 
ameaga as pessoas; 
d) a possibilidade de o juiz substituir a prisao preventiva por prisao 
domiciliar em situagdes taxativas, bastante restritas, indicadoras da 
inconveniencia ou desnecessidade de se manter o recolhimento em 
carcere; 
e) a impossibiiidade de, antes de sentenga condenatoria transitada 
em julgado, ocorrer prisao que nao seja de natureza cautelar; f) a 
valorizagao da fianga. 

Cornpletam e uniformizam o sisterna as regras sobre a liberdade provisoria. 

Com relagao ao preso em flagrante as regras sao as seguintes: o juiz que recebe o 

auto pode relaxar o flagrante, se ilegal; converter a prisao em flagrante em 
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preventiva. auando preserites seus requisites; conceder liberdade provisoria com ou 

sem fianca, ou com os demais vinculos acima indicados. 

No que concerne a fianca, cabe realcar, dentre outros aspectos relevantes: a 

ampliacao da possibilidade de a autoridade policial concede-la, o alarqamento de 

suas hipoteses de incidencia, observadas as proibicoes constitucionais na materia, a 

atualizacao de seus valores e a adequacao da disciplina do quebramento. 

Conclui-se que a revogacao dos artiqos 393, 594, 595 e dos paraqrafos do 

artigo 408 do Codigo de Processo Penal tern como objetivo assentar que toda prisao 

anterior ao transit© em julgado da sentenca condenatoria somente pode ter carater 

cautelar. A execugao antecipada da sentenca penal nao se coaduna como os 

principios garantidores do Estado Democratico de Direito. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Os crimes hediondos tern sua genese no artigo 5°, inciso XLIII, da 

Constituigao Federal, que, claramente, apoiou-se na corrente politico-criminal 

denominada movimento da lei e da ordem, que defende que forca maior deve ser 

dada a maquina repressiva do Estado. O mandamento constitucional e de 1988, mas 

a Lei n. 8.072 so foi editada em 1990, em face dos crimes horrendos que 

assombravam a nacao aquela epoca, sendo aprovada as pressas, sem uma analise 

aprofundada por parte dos legisladores. 

A Lei n. 8.072/90 indicou, em rol taxativo, quais sao os crimes considerados 

hediondos, e tambem, seguindo o mandamento constitucional, indicou os crimes 

assemelhados aos hediondos (a tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e o 

terrorismo). 

Das consequencias da hediondez, trazida pela Lei dos Crimes Hediondos, 

tem-se a vedagao aos beneficios como: graga, anistia e indulto, alem da proibigao da 

liberdade provisoria. Veda-se tambem na referida lei a progressao de regime. 

Constatou-se no presente estudo que a vedagao da liberdade provisoria, 

estabelecida no artigo 2°, II da Lei de Crime Hediondos vai de encontro aos 

principios constitucionais da dignidade da pessoa humana, devido processo legal e 

presungao de inocencia, entendimento este acatado por varios doutrinadores. 

Outrossim, verificou-se, que a liberdade provisoria foi reconhecida pela 

Constituigao Federal de 1988 como direito fundamental e, a luz das disposigoes 

constitucionais pertinentes, o que conduz ao entendimento que o legislador 
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ultrapassou os limites impostos pela Carta Magna quando da elaboracao da lei ae 

crimes hediondos. 

E nesse sentido tern sido as lucidas decisoes do egregio Superior Tribunal de 

Justica, o qual reitera entendimento que a custodia processual deve ter como 

fundamento, ao lado da hediondez constante da denuncia e/ou do inquerito policial, 

uma das hipoteses concretas que a autorizam nos termos do art. 312 do Codigo de 

Processo Penal. 

Assim, e de se asseverar, diante de todas as normas de indole constitucional 

que se aplicam ao instituto da liberdade provisoria, que remanesce juridicamente 

possivel sua concessao ainda em se tratando de cometimento, em tese, de crimes 

rotulados como hediondos, em nao havendo no caso concreto elemento que permita 

a custodia preventiva do acusado/indiciado por tais delitos. 

No caso o julgador deve decidir de maneira razoavel, pautando-se pela 

necessidade da prisao cautelar, nao ficando adstrito a uma presuncao legal absoluta 

e generica. Em sintese, a prisao processual nao merece prosperar se nao ficar 

demonstrada a real necessidade, devendo, entao, ser concedida a liberdade 

provisoria. 

No que diz respeito ao Codigo de Processo Penal, conclui-se necessaria a 

pela vasta reforma no seu texto, principalmente no que concerne aos artigos 393, 

594, 595 e 408, com o objetivo de assegurar a liberdade provisoria do acusado antes 

do transito em julgado de sentenca condenatoria, compatibilizando com os 

dispositivos da Carta Magna. 

Portanto, diante as razoes ate aqui sustentadas, pode-se ter como conclusao 

que a Lei dos Crimes Hediondos e um exemplo claro de que determinadas solucoes 
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emergenciais tomadas pelo legislador podem incidir em varias 

inconstitucionalidades. As diversas reacoes contrarias, levantadas pelos 

doutrinadores patrios podem ser uma demonstracao positiva de que nossa ciencia 

penal e processual alcancou um nivel de amadurecimento tal que nao se deixa ser 

suplantada pela inconsciencia e arroubo do legislador de momento, que levado pelas 

correntes extremamente radicals da sociedade, acha que a criacao infundada de 

novas leis seria a solucao para a criminalidade crescente. 

Por fim, conclui-se pela revisao do texto da Lei dos Crimes Hediondos, para 

que se possa enquadra-la nos ditames da Constituigao Federal, e de acordo com os 

principios gerais da dignidade da pessoa humana, da presungao de inocencia, do 

devido processo legal, principio da ampla defesa e demais principios garantidores do 

direito. 
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ANEXOS 



Presidencia da Republica 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 8.072. DE 25 DE JULHO DE 1990. 

Dispoe sobre os crimes hediondos, nos 

Mensaqem de veto termos do art. 5°, inciso XLIII, da Constituigao 

Federal, e determina outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, fago saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Sao considerados hediondos os crimes de latrocinio (art. 157, § 3°, in 

fine), extorsao qualifioada pola morte, (art. 158, § 2°), oxtorsao mediante sequostro o 

na forma qualificada (art. 159, caput o seus §§ 1°, 2° o 3°), ostupro (art. 213, caput e 

sua combinagao com o art. 223, caput e paragrafo unico), atontado violonto ao pudor 

(art. 214 e sua combinagao com o art. 223, caput o paragrafo unico), epidemia com 

rosultado morto (art. 267, § 1°), envenenamento de agua potavol ou do substancia 

alimentioia ou medicinal, quaiificado pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), 

todos do Codigo Penal (Docroto Loi n° 2.848, do 7 do dozombro do 1940), e de 

gonocidio (arts. 1°, 2° o 3° da Loi n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), tentados ou 

consumados. 

Art. 1- Sao considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 

Decreto-Lei n y 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal, consumados ou 

tentados: (Redacao dada pela Lei n° 8.930. de 6.9.1994) 



- homicidio (art. 121), quando praticado em atividade tipica de grupo de 

exterminio, ainda que cometido por um so agente, e homicidio qualificado (art. 121, § 

2 y , I, II, III, IV e V); (Inciso incluido pela Lei n° 8.930. de 6.9.1994) 

II - latrocinio (art. 157, § 3 y, in fine); (Inciso incluido pela Lei n° 8.930. de 

6.9.1994) 

III - extorsao qualificada pela morte (art. 158, § 2-); (Inciso incluido pela Lei n° 

8.930. de 6.9.1994) 

IV - extorsao mediante sequestra e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ I-, 

2- e 3 y); (Inciso incluido pela Lei n° 8.930. de 6.9.1994) 

V - estupro (art. 213 e sua combinagao com o art. 223, caput e paragrafo 

unico); (Inciso incluido pela Lei n° 8.930, de 6.9.1994) 

VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinagao com o art. 223, 

caput e paragrafo unico); (Inciso incluido pela Lei n° 8.930. de 6.9.1994) 

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1-). (Inciso incluido pela Lei n° 

8.930. de 6.9.1994) 

VH-A - (VETADO) (Inciso incluido pela Lei n° 9.695. de 20.8.1998) 

Vll-B - falsificagao, corrupgao, adulteragao ou alteragao de produto destinado a 

fins terapeuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1-, § 1y-A e § 1y-B, com a redagao 

dada pela Lei n- 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluido pela Lei n° 9.695, de 

20.8.1998) 

Paragrafo unico. Considera-se tambem hediondo o crime de genocidio previsto 

nos arts. 1 2 , 2- e 3 2 da Lei n e 2.889, de 1 2 de outubro de 1956, tentado ou 

consumado. (Paragrafo incluido pela Lei n° 8.930. de 6.9.1994) 



Art. 2° Os crimes hediondos. a pratica da tortura, o trafico ilicito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo sao insuscetfveis de: 

I - anistia, graca e indulto; 

ii - fianga e liberdade provisoria. 

§ 1° A pena por crime previsto neste artigo sera cumprida integralmente em 

regime fechado. 

§ 2° Em caso de sentenga condenatoria, o juiz decidira fundamentadamente se 

o reu podera apelar em liberdade. 

§ 3° A prisao temporaria, sobre a qual dispoe a Lei n° 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989, nos crimes previstos neste artigo, tera o prazo de trinta dias, prorrogavel 

por igual periodo em caso de extrema e comprovada necessidade. 

Art. 3° A Uniao mantera estabelecimentos penais, de seguranga maxima, 

destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, 

cuja permanencia em presidios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade 

publica. 

Art. 4° (Vetado). 

Art. 5° Ao art. 83 do Codigo Penal e acrescido o seguinte inciso: 

"Art. 83 

V - cumprido mais de dois tergos da pena, nos casos de condenagao por 

crime hediondo, pratica da tortura, trafico ilicito de entorpecentes e drogas 

afins, e terrorismo, se o apenado nao for reincidente especifico em crimes 

dessa natureza." 



Art. 6° Os arts. 157. § 3°; 159, caput e seus §§ 1°, 2° e 3°; 213; 214; 223, caput 

e seu paragrafo unico; 267, caput e 270; caput, todos do Codigo Penal, passam a 

vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 157 

§ 3° Se da violencia resulta lesao corporal grave, a pena e de reclusao, de 

cinco a quinze anos, alem da multa; se resulta morte, a reclusao e de vinte a 

trinta anos, sem prejuizo da multa. 

Art. 159. 

Pena - reclusao, de oito a quinze anos. 

§1° 

Pena - reclusao, de doze a vinte anos. 

§2° 

Pena - reclusao, de dezesseis a vinte e quatro anos. 

§ 3 ° 

Pena - reclusao, de vinte e quatro a trinta anos. 

Art. 213 

Pena - reclusao, de seis a dez anos. 

Art. 214 

Pena - reclusao, de seis a dez anos. 

Art. 223 

Pena - reclusao, de oito a doze anos. 



Paragrafo unico 

Pena - reclusao, de doze a vinte e cinco anos. 

Art. 267 

Pena - reclusao, de dez a quinze anos. 

Art. 270 

Pena - reclusao, de dez a quinze anos. 

Art. 7° Ao art. 159 do Codigo Penal fica acrescido o seguinte paragrafo: 

"Art. 159 

§ 4° Se o crime e cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denuncia-lo 

a autoridade, facilitando a libertacao do seqiiestrado, tera sua pena reduzida 

de um a dois tergos." 

Art. 8° Sera de tres a seis anos de reclusao a pena prevista no art. 288 do 

Codigo Penal, quando se tratar de crimes hediondos, pratica da tortura, trafico ilicito 

de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Paragrafo unico. O participante e o associado que denunciar a autoridade o 

bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, tera a pena reduzida de 

um a dois tergos. 

Art. 9° As penas fixadas no art. 6° para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3°, 

158, § 2°, 159, caput e seus §§ 1°, 2° e 3°, 213, caput e sua combinagao com o art. 

223, caput e paragrafo unico, 214 e sua combinagao com o art. 223, caput e 



paragrafo unico, todos do Codigo Penal, sao acrescidas de metade, respeitado o 

limite superior de trinta anos de reclusao, estando a vitima em qualquer das 

hipoteses referidas no art. 224 tambem do Codigo Penal. 

Art. 10. O art. 35 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar 

acrescido de paragrafo unico, com a seguinte redacao: 

"Art. 35 

Paragrafo unico. Os prazos procedimentais deste capitulo serao contados em 

dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14." 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 13. Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Brasilia, 25 de julho de 1990; 169° da Independencia e 102° da Republica. 

FERNANDO COLLOR 

Bernardo Cabral 
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Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

L d l N° 11.343. DE 23 DE AGOSTO DE 2006. 

Institui o Sistema Nacional de Politicas Publicas 
sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 
prevencao do uso indevido, atencao e reinsercao 
social de usuarios e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressao a producao nao 
autorizada e ao trafico ilicito de drogas; define 
crimes e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

TITULO I 

DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1- Esta Lei institui o Sistema Nacional de Politicas Publicas sobre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevencao do uso indevido, atencao e reinsercao social de usuarios e 
dependentes de drogas; estabelece normas para repressao a producao nao autorizada e ao trafico 
ilicito de drogas e define crimes. 

Paragrafo unico. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substancias ou os 
produtos capazes de causar dependencia, assim especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da Uniao. 

Art. 2- Ficam proibidas, em todo o territorio nacional, as drogas, bem como o plantb, a cultura, 
a colheita e a exploracao de vegetais e substratos dos quais possam ser extraidas ou produzidas 
drogas, ressalvada a hipotese de autorizacao legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a 
Convencao de Viena, das Nacoes Unidas, sobre Substancias Psicotropicas, de 1971, a respeito de 
plantas de uso estritamente ritualistico-religioso. 

Paragrafo unico. Pode a Uniao autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos 
no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou cientificos, em local e prazo 
predeterminados, mediante fiscalizacao, respeitadas as ressaivas supramencionadas. 

TlTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 

Art. 3 2 O Sisnad tern a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades 
relacbnadas com: 

1 - a prevencao do uso indevido, a atencao e a reinsercao social de usuarios e dependentes de 
drogas; 

Mensaqem de veto 

Regulamento 



H - a reDressao aa proaucao nao auionzaaa e ao franco mcno ae arogas. 

C A P I T U L O i 

• O S PRiNCiPiOS t DOS O B J E T F V O S 

DO SISTEMA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 

Art. 4- Sao principios do Sisnad: 

I - o respeito aos direitos fundamentals da pessoa humana, especialmente quanto a sua 
autonomia e a sua liberdade; 

II - o respeito a diversidade e as especificidades populacionais existentes; 

III - a promocao dos valores eticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-
os como fatores de protecao para o uso indevido de drogas e outros comportamentos 
correlacionados; 

IV - a promocao de consensos nacionais, de ampla participacao social, para o estabelecimento 
dos fundamentos e estrategias do Sisnad; 

V - a promocao da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a 
importancia da participacao social nas atividades do Sisnad; 

VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de 
drogas, com a sua producao nao autorizada e o seu trafico ilicito; 

VII - a integracao das estrategias nacionais e internacionais de prevencao do uso indevido, 
atencao e reinsercao social de usuarios e dependentes de drogas e de repressao a sua producao nao 
autorizada e ao seu trafico ilicito; 

VIII - a articulacao com os orgaos do Ministerio Publico e dos Poderes Legislativo e Judiciario 
visando a cooperacao mutua nas atividades do Sisnad; 

IX - a adocao de abordagem multidisciplinar que reconheca a interdependencia e a natureza 
complementar das atividades de prevencao do uso indevido, atencao e reinsercao social de usuarios 
e dependentes de drogas, repressao da producao nao autorizada e do trafico ilicito de drogas; 

X - a observancia do equilibrio entre as atividades de prevencao do uso indevido, atencao e 
reinsercao social de usuarios e dependentes de drogas e de repressao a sua producao nao autorizada 
e ao seu trafico ilicito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social; 

XI - a observancia as orientacoes e normas emanadas do Conselho Nacional Antidroaas -
Conad. 

Art. 5" O Sisnad tern os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a inclusao social do cidadao, visando a toma-lo menos vulneravel a assumir 
comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu trafico ilicito e outros comportamentos 
correlacionados; 



i - Dromover a construcao e a socializacao do conhecimento sobre drogas no pais; 

III - promover a integracao entre as politicas de prevencao do uso indevido, atencao e 
reinsercao social de usuarios e dependentes de drogas e de repressao a sua producao nao autorizada 
e ao trafico ilicito e as politicas publicas setoriais dos orgaos do Poder Executivo da Uniao, Distrito 
Federal, Estados e Municipbs; 

IV - assegurar as condicoes para a coordenacao, a integracao e a articulacao das atividades de 
que trata o art. 3 y desta Lei. 

CAPlTULO II 

DA COMPOSIQAO E DA ORGAN IZACAO 

DO SISTEMA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS 

Art. 6 y (VETADO) 

Art. 7- A organizacao do Sisnad assegura a orientacao central e a execucao descentralizada 
das atividades realizadas em seu ambito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se 
constitui materia definida no regulamento desta Lei. 

Art. 8 y (VETADO) 

CAPlTULO III 

(VETADO) 

Art. 9- (VETADO) 

Art. 10. (VETADO) 

Art. 11. (VETADO) 

Art. 12. (VETADO) 

Art. 13. (VETADO) 

m i . i 4 . i V f c l A U U ) 

CAPlTULO iv 

DA COLETA, ANALISE E DISSEMINAQAO DE INFORMACC-ES 

SOBRE DROGAS 

Art. 15. (VETADO) 

Art. 16. As instituicoes com atuacao nas areas da atencao a saude e da assistencia social aue 
atendam usuarros ou dependentes de drogas devem comunicar ao orgao competente do respectivo 



i istema munic'ioal de saude os casos atendidos e os obitos ocorridos, preservando a identidade das 
^essoas, conforme orientacoes emanadas da Uniao. 

Art. 17. Os dados estatisticos nacionais de repressao ao trafico ilicito de drogas integrarao 
sistema de informacoes do Poder Executive 

TITULO III 

DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO DO USO INDEVIDO, ATENCAO E 

REINSERCAO SOCIAL DE USUARIOS E DEPENDENTES DE DROGAS 

CAPlTULO I 

DA PREVENCAO 

Art. 18. Constituem atividades de prevengao do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei 
aquelas direcionadas para a reducao dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promocao e o 
fortalecimento dos fatores de protecao. 

Art. 19. As atividades de prevencao do uso indevido de drogas devem observar os seguintes 
principios e diretrizes: 

I - o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferencia na qualidade de 
vida do individuo e na sua relacao com a comunidade a qual pertence; 

II - a adocao de conceitos objetivos e de fundamentacao cientifica como forma de orientar as 
acoes dos servicos publicos comunitarios e privados e de evitar preconceitos e estigmatizagao das 
pessoas e dos servicos que as atendam; 

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relacao ao uso indevido 
de drogas; 

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboracao mutua com as instituicoes do 
setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuarios e dependentes de drogas e 
respectivos familiares, pormeio do estabelecimento de parcerias; 

V - a adocao de estrategias preventivas diferenciadas e adequadas as especificidades 
socioculturais das diversas populacoes, bem como das diferentes drogas utilizadas; 

VI - o reconhecimento do "nao-uso", do "retardamento do uso" e da reducao de riscos como 
resultados desejaveis das atividades de natureza preventiva, quando da definicao dos objetivos a 
serem alcancados; 

VII - o tratamento especial dirigido as parcelas mais vulneraveis da populacao. levando em 
consideracao as suas necessidades especificas; 

VIII - a articulacao entre os servicos e organizacoes que atuam em atividades de prevencao do 
uso indevido de drogas e a rede de atencao a usuarios e dependentes de drogas e respectivos 
familiares; 



-X - o investimento em alternativas esportivas, culturais, artisticas, profissionais, entre outras, 
;omo forma de inclusao social e de melhoria da qualidade de vida; 

X - o estabelecimento de politicas de formacao continuada na area da prevencao do uso 
indevido de drogas para profissionais de educagao nos 3 (tres) niveis de ensino; 

XI - a implantagao de projetos pedagogicos de prevencao do uso indevido de drogas, nas 
instituicoes de ensino publico e privado, alinhados as Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 
conhecimentos relacionados a drogas; 

XII - a observancia das orientacoes e normas emanadas do Conad; 

XIII - o alinhamento as diretrizes dos orgaos de controle social de politicas setoriais especificas. 

Paragrafo unico. As atividades de prevencao do uso indevido de drogas dirigidas a crianca e ao 
adolescente deverao estar em consonancia com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos 
uirenos aa onanca e ao Mcoiescenie - uonanaa. 

CAPlTULO II 

DAS ATIVIDADES DE ATENCAO E DE REINSERCAO SOCIAL 

DE USUARIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS 

Art. 20. Constituem atividades de atengao ao usuario e dependente de drogas e respectivos 
familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a reducao dos 
riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 

Art. 21 . Constituem atividades de reinsercao social do usuario ou do dependente de drogas e 
respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integracao ou reintegracao 
em redes sociais. 

Art. 22. As atividades de atencao e as de reinsercao social do usuario e do dependente de 
drogas e respectivos familiares devem observaros seguintes principios e diretrizes: 

I - respeito ao usuario e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condigoes, 
observados os direitos fundamentals da pessoa humana, os principios e diretrizes do Sistema Unico 
de Saude e da Politica Nacional de Assistencia Social; 

II - a adocao de estrategias diferenciadas de atencao e reinsercao social do usuario e do 
dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais; 

III - definicao de projeto terapeutico individualizado, orientado para a inclusao social e para a 
reducao de riscos e de danos sociais e a saude; 

IV - atencao ao usuario ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que 
possivel, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 

V - observancia das orientacoes e normas emanadas do Conad; 

VI - o alinhamento as diretrizes dos orgaos de controle social de politicas setoriais especificas. 



Art. 23. As redes dos servicos de saude da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Vlunicipios desenvolverao programas de atengao ao usuario e ao dependente de drogas, respeitadas 
as diretrizes do Ministerio da Saude e os principios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatoria a 
previsao orgamentaria adequada. 

Art. 24. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao conceder beneficios as 
instituigoes privadas que desenvolverem programas de reinsergao no mercado de trabalho, do usuario 
e do dependente de drogas encaminhados por orgao oficial. 

Art. 25. As instituigoes da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuacao nas areas da 
atencao a saude e da assistencia social, que atendam usuarios ou dependentes de drogas poderao 
receber recursos do Funad, condicionados a sua disponibilidade orgamentaria e financeira. 

Art. 26. O usuario e o dependente de drogas que, em razao da pratica de infracao penal, 
estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de seguranga, tern 
garanuaos os servigos ae atengao a sua sauae, aenriiuos peio respecuvo sisiema peniieiiuiaiiu. 

CAPlTULO III 

DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 27. As penas previstas neste Capitulo poderao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
bem como substituidas a qualquer tempo, ouvidos o Ministerio Publico e o defensor. 

Art. 28. Quern adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorizagao ou em desacordo com determinagao legal ou regulamentar 
sera submetido as seguintes penas: 

I - advertencia sobre os efeitos das drogas; 

II - prestagao de servigos a comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educative 

§ 1- As mesmas medidas submete-se quern, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou 
colhe plantas destinadas a preparagao de pequena quantidade de substancia ou produto capaz de 
causar dependencia fisica ou psiquica. 

§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atendera a natureza e 
a quantidade da substancia apreendida, ao local e as condigoes em que se desenvolveu a agao, as 
circunstancias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. 

§ 3 2 As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serao aplicadas pelo prazo 
maximo de 5 (cinco) meses. 

§ A- Em caso de reincidencia, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serao 
aplicadas pelo prazo maximo de 10 (dez) meses. 

§ 5 9 A prestagao de servigos a comunidade sera cumprida em programas comunitarios, 
entidades educacionais ou assistencia is, hosp'rtais, estabelecimentos congeneres, piiblicos ou 
privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevengao do consumo ou da 
recuperagao de usuarios e dependentes de drogas. 



§ 6- Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos 
ncisos i. II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, podera o juiz submete-lo, 

sucessivamente a. 

I - admoestacao verbal; 

II - multa. 

§ 7 - 0 juiz determinara ao Poder Publico que coloque a disposicao do infrator, gratuitamente, 
estabelecimento de saude, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. 

Art. 29. Na imposicao da medida educativa a que se refere 0 inciso II do § 6- do art. 28, o juiz, 
atendendo a reprovabilidade da conduta, fixara o numero de dias-multa, em quantidade nunca inferior 
a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade 
economica do agente, o valor de um trinta avos ate 3 (tres) vezes o valor do maior salario minimo. 

Paragrafo unico. Os valores decorrentes da imposicao da multa a que se refere o § 6- do art. 
28 serao creditados a conta do Fundo Nacional Antidrogas. 

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposicao e a execucao das penas, observado, no 
tocante a interrupcao do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Codigo Penal. 

TI'TULO IV 

DA REPRESSAO A PRODUCAO NAO AUTORIZADA 

E AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS 

CAPlTULO I 

DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 31 . E indispensavel a licenca previa da autoridade competente para produzir, extrair, 
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em deposito, importar, exportar, reexportar, remeter, 
transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou 
materia-prima destinada a sua preparacao, observadas as demais exigencias legais. 

Art. 32. As plantacoes ilicitas serao imediatamente destruidas pelas autoridades de policia 
judiciaria, que recolherao quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de 
levantamento das condicoes encontradas, com a delimitacao do local, asseguradas as medidas 
necessarias para a preservacao da prova. 

§ 1- A destruicao de drogas far-se-a por incineracao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 
guardando-se as amostras necessarias a preservacao da prova. 

§ 2- A incineracao prevista no § I s deste artigo sera precedida de autorizacao judicial, ouvido o 
Ministerio Publico, e executada pela autoridade de policia judiciaria competente, na presenca de 
representante do Ministerio Publico e da autoridade sanitaria competente, mediante auto 
circunstanciado e apos a pericia realizada no local da incineracao. 

§ 3- Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantacao, observar-se-a, alem das 
cautelas necessarias a protecao ao meio ambiente, o disposto no Decreto rc 2.661, de 8 de juiho de 



1998. no aue couber. disDensada a autorizacao previa do orqao proprio do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - Sisnama. 

§ 4- As glebas cultivadas com plantacoes ilicitas serao expropriadas, conforme o disposto no 
art. 243 da Constituigao Federal, de acordo com a legisiacao em vigor. 

CAPlTULO II 

DOS CRIMES 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, 
oferecer, ter em deposito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizacao ou em desacordo com 
determinagao legal ou regulamentar: 

Pena - reclusao de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa. 

§ 1- Nas mesmas penas incorre quern: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expoe a venda, oferece, fornece, 
tern em deposito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorizacao ou em 
desacordo com determinagao legal ou regulamentar, materia-prima, insumo ou produto quimico 
destinado a preparacao de drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorizacao ou em desacordo com determinacao legal 
ou regulamentar, de plantas que se constituam em materia-prima para a preparacao de drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tern a propriedade, posse, administracao, 
guarda ou vigilancia, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem 
autorizacao ou em desacordo com determinacao legal ou regulamentar, para o trafico ilicito de drogas. 

§ 2- Induzir, instigar ou auxiliar alguem ao uso indevido de droga: 

Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. 

§ 3- Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento. 
para juntos a consumirem: 

Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil 
e quinhentos) dias-multa, sem prejuizo das penas previstas no art. 28. 

§ 4 2 Nos delitos definidos no caput e no § 1 f i deste artigo, as penas poderao ser reduzidas de 
um sexto a dois tergos, vedada a conversao em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primario. de bons antecedentes. nao se dedique as atividades criminosas nem inteqre orqanizacao 
criminosa. 

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer 
titulo, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinario, aparelho, instrumento ou 
qualquer objeto destinado a fabricacao, preparagao, produgao ou transformacao de drogas, sem 
autorizagao ou em desacordo com determinacao legal ou regulamentar: 



Pena - reclusao. de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 
dois mil) dias-multa. 

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou nao, 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § f , e 34 desta Lei: 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e 
duzentos) dias-multa. 

Paragrafo unico. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quern se associa para a 
pratica reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei. 

Art. 36. Financiar ou custear a pratica de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 
1 a , e 34 desta Lei: 

Pena - reclusao, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 
(quatro mil) dias-multa. 

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organizacao ou associacao destinados a 
pratica de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 y , e 34 desta Lei: 

Pena - reclusao. de 2 (dois) a 6 (seis) anos. e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa. 

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou 
faze-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinacao legal ou regulamentar 

Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) dias-multa. 

Paragrafo unico. O juiz comunicara a condenacao ao Conselho Federal da categoria 
profissional a que pertenca o agente. 

Art. 39. Conduzir embarcacao ou aeronave apos o consumo de drogas, expondo a dano 
potencial a incolumidade de outrem: 

Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 3 (tres) anos, alem da apreensao do veiculo, cassacao da 
habilitacao respectiva ou proibicao de obte-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade 
aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa. 

Paragrafo unico. As penas de prisao e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serao 
de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-multa, se o veiculo 
referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei sao aumentadas de um sexto a dois 
tergos, se: 

I - a natureza, a procedencia da substancia ou do produto apreendido e as circunstancias do 
fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; 

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de funcao publica ou no desempenho de missao 
de educagao, poder familiar, guarda ou vigilancia; 



II - a infracao tiver sido cometida nas dependencias ou imediacoes de estabelecimentos 
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, 
esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetaculos 
ou diversoes de qualquer natureza, de servicos de tratamento de dependentes de drogas ou de 
reinsercao social, de unidades militares ou policiais ou em transportes publicos; 

IV - o crime tiver sido praticado com violencia, grave ameaca, emprego de arma de fogo, ou 
qualquer processo de intimidagao difusa ou coletiva; 

V - caracterizado o trafico entre Estados da Federagao ou entre estes e o Distrito Federal; 

VI - sua pratica envolver ou visar a atingir crianca ou adolescente ou a quern tenha, por 
qualquer motivo, diminuida ou suprimida a capacidade de entendimento e determinagao; 

VII - o agente financiar ou custear a pratica do crime. 

Art. 41 . O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigacao policial e o 
processo criminal na identificagao dos demais co-autores ou participes do crime e na recuperagao 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenagao, tera pena reduzida de um tergo a dois 
tergos. 

Art. 42. O juiz, na fixagao das penas, considerara, com preponderancia sobre o previsto no art. 
59 do Codigo Penal, a natureza e a quantidade da substancia ou do produto, a personalidade e a 
conduta social do agente. 

Art. 43. Na fixagao da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz. atendendo ao 
que dispoe o art. 42 desta Lei, determinara o numero de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as 
condicoes economicas dos acusados. valor nao inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) 
vezes o mabr salario-minimo. 

Paragrafo unico. As multas, que em caso de concurso de crimes serao impostas sempre 
cumulativamente, podem ser aumentadas ate o decuplo se, em virtude da situagao economica do 
acusado, considera-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no maximo. 

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1-, e 34 a 37 desta Lei sao inafiangaveis e 
insuscetiveis de sursis, graga, indulto, anistia e liberdade provisoria, vedada a conversao de suas 
penas em restritivas de direitos. 

Paragrafo unico. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-a o livramento condicional 
apos o cumprimento de dois tergos da pena, vedada sua concessao ao reincidente especifico. 

Art. 45. E isento de pena o agente que, em razao da dependencia, ou sob o efeito, proveniente 
de caso fortuito ou forga maior, de droga, era, ao tempo da agao ou da omissao, qualquer que tenha 
sido a infracao penal praticada. inteiramente incaDaz de entender o carater ilicito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Paragrafo unico. Quando absolver o agente, reconhecendo, por forga pericial, que este 
apresentava, a epoca do fato previsto neste artigo, as condigoes referidas no caput deste artigo, 
podera determinar o juiz, na sentenga, o seu encaminhamento para tratamento medico adequado. 

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um tergo a dois tergos se, por forga das 
circunstancias previstas no art. 45 desta Lei, o agente nao possuia, ao tempo da agao ou da omissao, 



a Diena capacidade de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
eniendimento. 

Art. 47. Na sentenca condenatoria, o juiz, com base em avaliacao que ateste a necessidade de 
encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saude com competence 
especifica na forma da lei. determinara que a tal se proceda. observado o disposto no art. 26 desta 
Lei. 

CAPlTULO III 

DO PROCEDIMENTO PENAL 

Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Titulo rege-se pelo 
disposto neste Capitulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposicoes do Codigo de Processo Penal 
e da Lei de Execucao Penal. 

§ 1- O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver 
concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, sera processado e julgado na forma dos 
arts. 60 e sequintes da Lei n° 9.099. de 26 de setembro de 1995. que dispoe sobre os Juizados 
Especiais Criminais. 

§ 2° Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, nao se impora prisao em flagrante, 
devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juizo competente ou, na falta deste, 
assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se 
as requisicoes dos exames e pericias necessarios. 

§ 3 2 Se ausente a autoridade judicial, as providencias previstas no § 2 s deste artigo serao 
tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detencao do 
agente. 

§ 4 2 Concluidos os procedimentos de que trata o § 2 2 deste artigo, o agente sera submetido a 
exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de policia judiciaria entender conveniente, 
e em seguida liberado. 

§ 5 2 Para os fins do disposto no art. 76 da Lei n° 9.099. de 1995. que dispoe sobre os Juizados 
Especiais Criminais, o Ministerio Publico podera propor a aplicacao imediata de pena prevista no art. 
28 desta Lei, a ser especificada na proposta. 

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1 2 e 34 a 37 desta Lei, o 
juiz, sempre que as circunstancias o recomendem, empregara os instrumentos protetivos de 
colaboradores e testemunhas previstos na Lei n" 9.807, de 13 de julho de 1999. 

Secao I 

Da Investigacao 

Art. 50. Ocorrendo prisao em flagrante, a autoridade de policia judiciaria fara, imediatamente. 
comunicacao ao juiz competente, remetendo-lhe copia do auto lavrado, do qual sera dada vista ao 
orgao do Ministerio Publico, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1 2 Para efeito da lavratura do auto de prisao em flagrante e estabelecimento da materialidade 
do delito, e suficiente o laudo de constatacao da natureza e quantidade da droga, firmado por perito 
oficial ou, na falta deste, por pessoa idonea. 



§ 2- O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1 9 deste artigo nao ficara impedido de 
participar da elaboracao do laudo definitivo. 

Art. 51. O inquerito policial sera concluido no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. 

Paragrafo unico. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o 
Ministerio Publico, mediante pedido justificado da autoridade de policia judiciaria. 

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de policia judiciaria, 
remetendo os autos do inquerito ao juizo: 

I - relatara sumariamente as circunstancias do fato, justificando as razoes que a levaram a 
classiflcacao do delito, indicando a quantidade e natureza da substancia ou do produto apreendido, o 
local e as condicoes em que se desenvolveu a acao criminosa, as circunstancias da prisao, a conduta, 
a qualificacao e os antecedentes do agente; ou 

II - requerera sua devolucao para a realizacao de diligencias necessarias. 

Paragrafo unico. A remessa dos autos far-se-a sem prejuizo de diligencias complementares: 

I - necessarias ou uteis a plena elucidacao do fato, cujo resultado devera ser encaminhado ao 
juizo competente ate 3 (tres) dias antes da audiencia de instrucao e julgamento; 

II - necessarias ou uteis a indicacao dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou 
que figurem em seu nome, cujo resultado devera ser encaminhado ao juizo competente ate 3 (tres) 
dias antes da audiencia de instrucao e julgamento. 

Art. 53 Em qualquer fase da persecucao criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, sao 
permitidos, alem dos previstos em lei, mediante autorizacao judicial e ouvido o Ministerio Publico, os 
seguintes procedimentos investigatorios: 

I - a infiltracao por agentes de policia, em tarefas de investigacao, constituida pelos orgaos 
especializados pertinentes; 

II - a nao-atuacao policial sobre os portadores de drogas, seus precursores quimicos ou outros 
produtos utilizados em sua producao, que se encontrem no territorio brasileiro, com a finalidade de 
identificar e responsabilizar maior numero de integrantes de operacoes de trafico e distribuicao, sem 
prejuizo da acao penal cabivel. 

Paragrafo unico. Na hipotese do inciso II deste artigo, a autorizacao sera concedida desde que 
sejam conhecidos o itinerario provavel e a identificacao dos agentes do delito ou de colaboradores. 

Secao II 

Da Instrucao Criminal 

Art. 54. Recebidos em juizo os autos do inquerito policial, de Comissao Parlamentar de 
Inquerito ou pecas de informacao, dar-se-a vista ao Ministerio Publico para, no prazo de 10 (dez) dias, 
adotar uma das seguintes providencias: 

I - requerer o arquivamento; 



! l - requisitar as diligencias que entender necessarias; 

III - oferecer denuncia, arrolar ate 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas aue 
entender pertinentes. 

Art. 55. Oferecida a denuncia, o juiz ordenara a notificacao do acusado para oferecer defesa 
previa, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1 2 Na resposta, consistente em defesa preliminar e excecoes, o acusado podera arguir 
preliminares e invocar todas as razoes de defesa, oferecer documentos e justificagoes, especificar as 
provas que pretende produzir e, ate o numero de 5 (cinco), arrolar testemunhas. 

§ 2° As excecoes serao processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-
Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal. 

§ 3 2 Se a resposta nao for apresentada no prazo, o juiz nomeara defensor para oferece-la em 
10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeagao. 

§ 4- Apresentada a defesa, o juiz decidira em 5 (cinco) dias. 

§ 5 2 Se entender imprescindivel, o juiz, no prazo maximo de 10 (dez) dias, determinara a 
apresentagao do preso, realizagao de diligencias, exames e pericias. 

Art. 56. Recebida a denuncia, o juiz designara dia e hora para a audiencia de instrugao e 
julgamento, ordenara a citagao pessoal do acusado, a intimacao do Ministerio Publico, do assistente, 
se for o caso, e requisitara os laudos periciais. 

§ 1 2 Tratando-se de condutas tipificadas como infracao do disposto nos arts. 33, caput e § 1 s , e 
34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denuncia, podera decretar o afastamento cautelar do 
denunciado de suas atividades, se for funcionario publico, comunicando ao orgao respective 

§ 2- A audiencia a que se refere o caput deste artigo sera realizada dentro dos 30 (trinta) dias 
seguintes ao recebimento da denuncia, salvo se determinada a realizacao de avaliacao para atestar 
dependencia de drogas, quando se realizara em 90 (noventa) dias. 

Art. 57. Na audiencia de instrugao e julgamento, apos o interrogatorio do acusado e a inquirigao 
das testemunhas, sera dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministerio Publico e ao 
defensor do acusado, para sustentagao oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 
prorrogavel por mais 10 (dez), a criterio do juiz. 

Paragrafo unico. Ap6s proceder ao interrogat6rio, o juiz indagara das partes se restou algum 
fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e 
relevante. 

Art. 58. Encerrados os debates, proferira o juiz sentenga de imediato, ou o fara em 10 (dez) 
dias, ordenando que os autos para isso Ihe sejam conclusos. 

§ 1 2 Ao proferir sentenga, o juiz, nao tendo havido controversia, no curso do processo, sobre a 
natureza ou quantidade da substancia ou do produto, ou sobre a regularidade do respectjvo laudo, 
determinara que se proceda na forma do art. 32, § 1 2 , desta Lei, preservando-se, para eventual 
contraprova, a fragao que fixar. 



§ 2- Igual procedimento podera adotar o juiz, em decisao motivada e, ouvido o Ministerio 
3ubl ico. quando a quantidade ou valor da substancia ou do produto o indicar, precedendo a medida a 
elaboracao e juntada aos autos do laudo toxicologico. 

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1 2 , e 34 a 37 desta Lei, o reu nao podera 
apelar sem recolher-se a prisao, salvo se for primario e de bons antecedentes, assim reconhecido na 
sentenca condenatona. 

CAPlTULO IV 

DA APREENSAO, ARRECADACAO E DESTINACAO DE BENS DO ACUSADO 

Art. 60. O juiz, de oficio, a requerimento do Ministerio Publico ou mediante representacao da 
autoridade de policia judiciaria, ouvido o Ministerio Publico, havendo indicios suficientes, podera 
decretar, no curso do inquerito ou da acao penal, a apreensao e outras medidas assecuratorias 
relacionadas aos bens moveis e imoveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos 
nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua pratica, procedendo-se na forma dos arts. 125 
a 144 do Decreto-Lei n u 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal. 

§ 1 e Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultara ao acusado que, 
no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a producao de provas acerca da origem licita do 
produto, bem ou valor objeto da decisao. 

§ 2 e Provada a origem licita do produto, bem ou valor, o juiz decidira pela sua liberacao. 

§ 3° Nenhum pedido de restituicao sera conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, 
podendo o juiz determinar a pratica de atos necessarios a conservacao de bens, direitos ou valores. 

§ 4- A ordem de apreensao ou sequestro de bens, direitos ou valores podera ser suspensa 
pelo juiz, ouvido o Ministerio Publico, quando a sua execucao imediata possa comprometer as 
invest igates. 

Art. 61 . Nao havendo prejuizo para a producao da prova dos fatos e comprovado o interesse 
publico ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorizacao do juizo 
competente, ouvido o Minister© Publico e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderao ser 
utilizados pelos orgaos ou pelas entidades que atuam na prevencao do uso indevido, na atengao e 
reinsercao social de usuarios e dependentes de drogas e na repressao a producao nao autorizada e 
ao trafico ilicito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades. 

Paragrafo unico. Recaindo a autorizacao sobre veiculos, embarcacoes ou aeronaves, o juiz 
ordenara a autoridade de transito ou ao equivalente orgao de registro e controle a expedicao de 
certificado provisorio de registro e licenciamento, em favor da instituicao a qual tenha deferido o uso, 
ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributes anteriores, ate o transito em julgado da 
decisao que decretar o seu perdimento em favor da Uniao. 

Art. 62. Os veiculos, embarcacoes, aeronaves e quaisquer outros meios de transports, os 
maquinarios, utensilios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a pratica dos 
crimes definidos nesta Lei, apos a sua regular apreensao, ficarao sob custodia da autoridade de 
policia judiciaria, excetuadas as armas, que serao recolhidas na forma de legislacao especifica. 

§ 1- Comprovado o interesse publico na utilizacao de qualquer dos bens mencionados neste 
artigo, a autoridade de policia judiciaria podera deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o 
objetivo de sua conservacao, mediante autorizacao judicial, ouvido o Ministerio Publico. 



§ 2- Feita a apreensao a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaido sobre dinheiro ou 
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de policia judiciaria que presidir o 
inquerito devera, de imediato, requerer ao juizo competente a intimagao do Ministerio Publico. 

§ 3° Intimado, o Ministerio Publico devera requerer ao juizo, em carater cautelar, a conversao 
do numerario apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensagao dos cheques emitidos 
apos a instrucao do inquerito, com copias autenticas dos respectivos titulos, e o deposito das 
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo. 

§ 4° Apos a instauracao da competente acao penal, o Ministerio Publico, mediante petigao 
autonoma, requerera ao juizo competente que, em carater cautelar, proceda a alienagao dos bens 
apreendidos, excetuados aqueles que a Uniao, por intermedio da Senad, indicar para serem 
colocados sob uso e custodia da autoridade de policia judiciaria, de orgaos de inteligencia ou 
militares, envolvidos nas aooes de prevencao ao uso indevido de drogas e operacdes de repressao a 
producao nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades. 

§ 5~ Excluidos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4 2 deste artigo, o 
requerimento de alienagao devera confer a relacao de todos os demais bens apreendidos, com a 
descricao e a especificacao de cada um deles, e informacoes sobre quern os tern sob custodia e o 
local onde se encontram. 

§ 6 2 Requerida a alienagao dos bens, a respectiva petigao sera autuada em apartado, cujos 
autos terao tramitagao autonoma em relagao aos da agao penal principal. 

§ 7° Autuado o requerimento de alienagao, os autos serao conclusos ao juiz, que, verificada a 
presenga de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua pratica e risco 
de perda de valor economico pelo decurso do tempo, determinara a avaliagao dos bens relacbnados, 
cientificara a Senad e intimara a Uniao, o Ministerio Publico e o interessado, este, se for o caso, por 
edital com prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 8 s Feita a avaliagao e dirimidas eventuais divergencias sobre o respectivo laudo, o juiz, por 
sentenga, homologara o valor atribuido aos bens e determinara sejam alienados em leilao. 

§ 9 2 Realizado o leilao, permanecera depositada em conta judicial a quantia apurada, ate o final 
da agao penal respectiva, quando sera transferida ao Funad, juntamente com os valores de que trata 
o § 3- deste artigo. 

§ 10. Terao apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisoes proferidas no 
curso do procedimento previsto neste artigo. 

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 4 2 deste artigo, recaindo a autorizagao sobre 
veiculos, embarcagoes ou aeronaves, o juiz ordenara a autoridade de transito ou ao equivalente orgao 
de registro e controle a expedigao de certificado provisorio de registro e licenciamento, em favor da 
autoridade de policia judiciaria ou orgao aos quais tenha deferido o uso, ficando estes livres do 
pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, ate o transito em julgado da decisao que 
decretar o seu perdimento em favor da Uniao. 

Art. 63. Ao proferir a sentenca de merito, o juiz decidira sobre o perdimento do produto, bem ou 
valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponivel. 

§ 1 2 Os valores apreendidos em decorrencia dos crimes tipificados nesta Lei e que nao forem 
objeto de tutela cautelar, apos decretado o seu perdimento em favor da Uniao, serao revertidos 
diretamente ao Funad. 



§ 2- Compete a Senad a alienagao dos bens apreendidos e nao leiloados em carater cautelar, 
cujo perdimento ja tenha sido decretado em favor da Uniao. 

§ 3° A Senad podera firmar convenios de cooperagao, a fim de dar imediato cumprimento ao 
estabelecido no § 2- deste artigo. 

§ Ar Transitada em julgado a sentenca condenatoria, o juiz do processo, de oficio ou a 
requerimento do Ministerio Publico, remetera a Senad relagao dos bens, direitos e valores declarados 
perdidos em favor da Uniao, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade 
ou o orgao em cujo poder estejam, para os fins de sua destinagao nos termos da legislagao vigente. 

Art. 64. A Uniao, por intermedio da Senad, podera firmar convenio com os Estados, com o 
Distrito Federal e com organismos orientados para a prevengao do uso indevido de drogas, a atengao 
e a reinsergao social de usuarios ou dependentes e a atuagao na repressao a produgao nao 
autorizada e ao trafico ilicito de drogas, com vistas na liberagao de equipamentos e de recursos por 
eia arrecadados, para a implantagao e execucao de programas relacionados a questao das drogas. 

Art. 65. De conformidade com os principios da nao-intervengao em assuntos internos, da 
igualdade juridica e do respeito a integridade territorial dos Estados e as leis e aos regulamentos 
nacionais em vigor, e observado o espirito das Convengoes das Nagoes Unidas e outros 
instrumentos juridicos internacionais relacionados a questao das drogas, de que o Brasil e parte, o 
govemo brasileiro prestara, quando solicitado, cooperagao a outros paises e organismos 
internacionais e, quando necessario, deles solicitara a colaboragao, nas areas de. 

I - intercambio de informagoes sobre legislagoes, experiencias, projetos e programas voltados 
para atividades de prevengao do uso indevido, de atengao e de reinsergao social de usuarios e 
dependentes de drogas; 

II - intercambio de inteligencia policial sobre produgao e trafico de drogas e delitos conexos, em 
especial o trafico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores quimicos; 

III - intercambio de informagoes policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e 
seus precursores quimicos. 

Art. 66. Para fins do disposto no paragrafo unico do art. 1 s desta Lei, ate que seja atualizada a 
terminologia da lista mencbnada no preceito, denominam-se drogas substancias entorpecentes, 
psicotropicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n 2 344. de 12 de maio 
de 1998. 

Art. 67. A liberagao dos recursos previstos na Lei n° 7.560. de 19 de dezembro de 1986, em 
favor de Estados e do Distrito Federal, dependera de sua adesao e respeito as diretrizes basicas 
contidas nos convenes firmados e do fornecimento de dados necessarios a atualizagao do sistema 
previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas policias judiciarias. 

TlTULO V 

DA COOPER ACAO INTERNACIONAL 

TlTULO VI 

DISPOSigOES FINAIS E TRANSITORIAS 



Art. 68. A Uniao. os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao char estimulos fiscais 
-r outros. destinados as pessoas fisicas e juridicas que colaborem na prevengao do uso indevido de 
drogas, atengao e reinsergao social de usuarios e dependentes e na repressao da producao nao 
autorizada e do trafico ilicito de drogas. 

Art. 69. No caso de falencia ou liquidacao extrajudicial de empresas ou estabelecimentos 
hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congeneres, assim como nos servigos de saude que 
produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fomecerem drogas ou de qualquer 
outro em que existam essas substancias ou produtos, incumbe ao juizo perante o qual tramite o feito: 

I - determinar, imediatamente a ciencia da falencia ou liquidagao, sejam lacradas suas 
instalagoes; 

II - ordenar a autoridade sanitaria competente a urgente adogao das medidas necessarias ao 
recebimento e guarda, em deposito, das drogas arrecadadas; 

III - dar ciencia ao orgao do Ministerio Publico, para acompanhar o feito. 

§ 1 2 Da licitagao para alienagao de substancias ou produtos nao proscritos referidos no inciso II 
do caput deste artigo, so podem participar pessoas juridicas regularmente habilitadas na area de 
saude ou de pesquisa cientifica que comprovem a destinagao licita a ser dada ao produto a ser 
arrematado. 

§ 2° Ressalvada a hipotese de que trata o § 3° deste artigo, o produto nao arrematado sera, ato 
continuo a hasta publica, destruido pela autoridade sanitaria, na presenga dos Conselhos Estaduais 
sobre Drogas e do Ministerio Publico. 

§ 3°- Figurando entre o praceado e nao arrematadas especialidades farmaceuticas em 
condigoes de emprego terapeutico, ficarao elas depositadas sob a guarda do Ministerio da Saude, que 
as destinara a rede publica de saude. 

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se 
caracterizado ilicito transnacional, sao da competencia da Justiga Federal. 

Paragrafo unico. Os crimes praticados nos Municipios que nao sejam sede de vara federal 
serao processados e julgados na vara federal da circunscrigao respectiva. 

Art. 71 . (VETADO) 

Art. 72. Sempre que conveniente ou necessario, o juiz, de oficio, mediante representagao da 
autoridade de policia judiciaria, ou a requerimento do Ministerio Publico, determinara que se proceda, 
nos limites de sua jurisdicao e na forma prevista no § I s do art. 32 desta Lei, a destruigao de drogas 
em processos ja encerrados. 

Art. 73. A Uniao podera celebrar convenios com os Estados visando a prevencao e repressao 
do trafico ilicito e do uso indevido de drogas. 

Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias apos a sua publicagao. 

Art. 75. Revogam-se a Lei n° 6.368. de 21 de outubro de 1976. e a Lei n° 10.409. de 11 de 
Janeiro de 2002. 

Brasilia, 23 de agosto de 2006; 185° da Independencia e 118- da Republica. 
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