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RESUMO 

A medida de seguranca. aplicada na sentenca absolutoria impropria, traduz-se em tema pouco 

discutido na doutrina e na jurisprudencia brasileiras, malgrado sua grande relevancia tanto do 

ponto de vista juridico, quanto sob o enfoque humanista. Esta pesquisa investiga a aplicacao 

da medida de seguranca nos individuos infratores portadores de doencas mentais. Assim, a 

problematica do presente trabalho revela-se na questao de conhecer como os direitos 

fundamentals, em sede de um Estado Democratico de Direito, podem ser efetivamente 

aplicados na esfera do louco infrator. O objetivo consiste em analisar os criterios legais de 

aplicacao da medida de seguranca, a luz da Constituicao Federal, expondo as principals 

construcoes teoricas sobre o tema em debate. Assim, a justificativa desta investigacao 

consolida-se na incipiencia de tal debate juridico, alem da necessidade de ressaltar a tutela 

efetiva dos direitos fundamentals dos loucos infratores, de modo a que a Lei Maior do Estado 

brasileiro, nao seja ultrajada, especialmente no que diz respeito ao indiscutivel carater de 

perpetuidade, muitas vezes verificado no cumprimento da medida de seguranca. Dessa forma, 

atraves do metodo dedutivo, auxiliado pelo metodo historico, fazendo uso da tecnica de 

pesquisa bibliografica, investiga-se a doutrina brasileira notando certa omissao nas questoes 

relativas a medida de seguranca; especialmente no que concerne ao destino dos loucos 

infratores. Porem, o meio academico, especialmente na pos-graduacao, vem se observando 

estudos sobre a tematica, atraves de teses e dissertacoes abordando a questao enfocada no 

presente trabalho. Em sede de jurisprudencia, anote-se que ha posicoes favoraveis no 

Supremo Tribunal Federal, que tem emitido em seus julgados entendimentos favoraveis ao 

fim do tempo indeterminado da medida de seguranca. Entretanto, para alem dessa questao 

tormentosa, destacam-se, ainda, no presente trabalho, alguns aspectos que devem ser 

desconstruidos com urgencia, a fim de buscar alternativas ao instituto, possibilitando aos 

pacientes meios de verem garantidos seus direitos individuals previstos na Constituicao 

Federal de 1988, como forma impar de reconhecer no louco infrator um ser humano digno e 

pleno; titular de direitos fundamentals como qualquer outro cidadao. 

Palavras-chave: Direitos Fundamentals. Medida de Seguranca. Louco Infrator. 



ABSTRACT 

The security measure, implemented in the acquittal improper, translates into little discussed 

topic in doctrine and jurisprudence in Brazil, despite its great importance both from a legal 

standpoint, as under the humanist focus. This research investigates the application of security 

measures in individuals offenders with mental illnesses. Thus, the issue of this work is 

revealed in the question of knowing how the fundamental rights, in place of a democratic state 

of law can be effectively applied in the realm of the insane offender. The objective is to 

examine the legal criteria for the application of security measures in light of the Constitution, 

outlining the main theoretical constructs on the topic under discussion. Thus, the rationale of 

this research is consolidated in such a paucity of legal debate, besides the need to highlight the 

effective protection of fundamental rights of the insane offenders, so that the highest law of 

the Brazilian state, is not outraged, especially in respect to the indisputable character of 

perpetuity, often found in the fulfillment of a safety measure. Thus, by the deductive method, 

aided by the historical method, making use of technical literature, investigates the Brazilian 

doctrine noting some omission on issues concerning security measure, especially as concerns 

the fate of insane offenders. However, the academia, especially in graduate school, has been 

observing studies on this subject through theses and dissertations focused on addressing the 

issue in this work. In place of law, note that there are favorable positions on the Supreme 

Court, which has delivered on its decisions understandings support the elimination of the 

indefinite detention order. However, beyond this issue stormy, stand out, yet in this work, 

some aspects that must urgently be deconstructed in order to pursue alternatives to institute 

means of enabling patients to see their individual rights guaranteed under the Constitution of 

the Federal 1988 as a unique way to recognize the insane offender a decent human being and 

full, the holder of such fundamental rights as other citizens. 

Keywords: Fundamental Rights. Security Measure. Offender crazy. 
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1 INTRODUgAO 

O objeto de pesquisa e o estudo historico-dogmatico do instituto da Medida de 

Seguranca, introduzida no Direito Penal brasileiro, ja que o proposito do Direito Penal e 

alcancar a paz social. Dessa forma, a medida de seguranca como instrumento de defesa social, 

foi recepcionada pelo Codigo Penal, que foi promulgado em 1940. 

A historia revela que o crime faz parte das relacoes humanas, desde os primordios. 

Esse instinto assassino presente no ser humano, por sua vez, sempre alvo de estudos, desde os 

mais antigos pensadores. O ser humano tenta compreender porque o homem mata; e as vezes, 

por motivos banais, ou mesmo sem motivo aparente. 

Essa faceta do ser humano intriga os estudiosos, que nao medem esforcos na tentativa 

de dissecar a mente humana, em busca da causa, desse instinto, que nao se sabe a origem. Os 

cientistas da mente e filosofos, percorrem incansavelmente os intrincados labirintos da mente 

humana, enredando-se em meio das miriades de sinapses, em busca da pedra filosofal. O que 

faz despertar o monstro adormecido no berco encefalico? Pois, dentre toda a criacao, o ser 

humano, e o unico, que nao mata pelo instinto de sobrevivencia. A natureza humana, no 

entanto, tern se mostrado incognoscivel. 

A pesquisa buscara revelar que, nao obstante, os genes do instinto assassino, bem 

como, os genes da loucura, estarem em algum recondito da mente humana; fatores externos 

corroboram para sua manifestacao, germinando, e aflorando; dando assim, ocasiao a 

materializacao do fato. Contudo, o fator nao e meramente social, o reducionismo psicologico, 

conduz ao conformismo, que por sua vez, provoca a omissao. 

Com efeito, a opressao, a criminalidade e a violencia, nao provem apenas do 

crescimento populacional, que expande desordenadamente as cidades, dando origem ao 

surgimento de aglomeracoes desordenadas e sem infra-estrutura, de modo a originar os 

desabrigados, desocupados, deseducados, e desamparados de toda estirpe; pois o Estado 

protetor, fara a selecao daqueles que poderao obter acesso as benesses e aos direitos 

fundamentals. 

O Trabalho mostrara que o aumento da criminalidade observado paulatinamente 

acarreta na busca e criacao de novos meios sancionatorios, de reprimenda e contencao. 

Aferiu-se tambem, que com a chegada do Positivismo e o surgimento das Escolas Positivistas, 

aconteceu um grande progresso na area do Direito Penal; entrou em acao a Criminologia e a 

Psiquiatria Positiva, que influenciaram as autoridades policiais a mudarem o foco do alvo. 



12 

Desviou-se, entao, o olhar de sobre o crime, passando a observar o criminoso. As 

analises, agora, seriam voltadas para o individuo; em particular sobre todos aqueles sujeitos 

considerados persona non grata e, portando, dispensado a uma convivencia pacifica no meio 

social. Dessa forma, o Direito Penal, providenciaria a limpeza social, efetuando a contencao 

da rale que cometesse qualquer tipo de ilicito penal. 

O objetivo principal da pesquisa sera revelar, que dentro do Direito Penal, existe uma 

lacuna incoerente na Medida de Seguranca, que tern por finalidade ser aplicada aos isentos de 

pena, conforme estatuido pelo proprio codigo; significa que ela nao e retributiva, mas 

preventiva. Se ela nao tern carater sancionatorio, por que, entao, esta inserida no ordenamento 

penal? 

Ademais, secundariamente, sera analisada a luz da Constituicao Federal; que foi 

promulgada, quatro anos apos a reforma do instituto em questao; alem de outras Leis que 

tambem conflitam com a aplicabilidade da medida. Outro fator importante que sera abordado, 

e com relacao a indeterminacao temporal de sua aplicacao, o que causa inseguranca juridica; 

alem de descaradamente inconstitucional; ja que os principios de legalidade e 

proporcionalidade, serao legados a meros expectadores legais, olvidados pela justica, que 

deles deveria zelar. 

Dessa forma, a justificativa do trabalho em analise consubstancia-se no incipiente grau 

de debate que o assunto tern despertado no ambito do direito brasileiro, e na necessidade de 

uma formula de compatibilizacao entre a tutela efetiva dos direitos fundamentals do louco 

infrator, e a salvaguarda do Estado Democratico de Direito, uma vez que a inexistencia de 

elementos teoricos identificaveis para a resolucao de casos concretos tende a, desencadear um 

processo de elucubracoes simplesmente pragmaticas, inconstitucionais e, por consequencia, 

sem a devida fundamentacao teorica. 

Assim, objetivando apresentar um amparo teorico que proporcione fundamento solido 

de analise, optou-se pelo metodo dedutivo auxiliado pelo metodo historico, uma vez que 

partiu de teorias, leis gerais, dando-se especial atencao a Lei de Execucao Penais, Codigo 

Penal, Lei 10.216/01, doutrinas, Constituicao Federal, teses e dissertacoes, para tanto, foi a 

tecnica de pesquisa bibliografica empregada para coletar os dados dos referenciais teoricos 

apontados. 

Dessa maneira, o capitulo propedeutico, apresenta os pressupostos historicos da 

medida de seguranca em sua forma mais arcaica e sua relacao com o louco infrator. Isso se da 

de maneira a realizar uma viagem no tempo, regressando aos primordios da historia humana, 

buscando no inicio das primeiras comunidades, algum resquicio da medida e, como, e para 
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quem era aplicada. Igualmente, serao pesquisados os primeiros rudimentos de direito, e seu 

conceito, bem como, o resgate historico-politico sobre os doentes mentais na antiguidade, ate 

os dias atuais. 

No capitulo seguinte, Construcoes Teoricas sobre o Conceito de Periculosidade do 

Louco Infrator. Serao analisadas as principais teorias do periodo classico e positivista; o 

surgimento da Psiquiatria Positivista e da Criminologia enquanto ciencia, e sua relacao com o 

louco infrator; alem de analisar a estrutura dos estabelecimentos de internamento em cada 

periodo; bem como as especies de tratamento ministradas e o indice de reabilitacao e 

reinsercao na sociedade. 

Por derradeiro, o capitulo Medida de Seguranca: Progressos, e Mazelas do Instituto a 

luz do Estado Democratico de Direito. O capitulo enfocara as principais caracteristicas do 

instituto atualmente, iniciando pelos aspectos historicos, sua evolucao, os progressos 

alcancados, o conceito, suas especies e mazelas a luz do Estado Democratico de Direito 

Assim, este trabalho tern o proposito de investigar as condicoes socio-juridicas 

dispares e desumanas dirigidas aos doentes mentais, vez que nao recebem tratamento 

adequado, por parte dos Poderes constituidos, emergindo, assim, inumeros problemas na 

consumacao dos direitos fundamentals do louco infrator. 
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2 CONSIDERAQOES PRELIMINARES ACERCA DA MEDIDA DE SEGURANCA E 

SUA RELACAO COM O LOUCO INFRATOR 

Observando a linha do tempo pode-se acompanhar a caminhada do ser humano desde 

a epoca mais remota a que a historia nos permite chegar. A Historia registrada em 

documentos e apenas o topo da montanha, de onde se observa com lentes embacadas, o 

surgimento da especie humana na face da terra e com ela o principio da vida em sociedade, 

como se relacionavam e como reagiam quando um ente mentalmente saudavel violava a 

harmonia do relacionamento, ou cometia algum delito. E caso esse ente fosse um doente 

mental, o que aconteceria com ele? As penas seriam iguais para ambos, ou, seria aplicada 

alguma especie de Medida de Seguranca para o penalmente inimputavel? 

2.1Antecedentes historicos 

Para compreender a historia da raca humana e preciso voltar no tempo fazendo uso das 

descobertas dos estudiosos da pre-historia, dos antropologos, sociologos e dos arqueologos 

que, com suas descobertas, possibilitam a ampliacao da nossa visao sobre um passado mais 

remoto e melhor compreensao da historia do ser humano como ente social e a insercao 

gradativa dos principios de direito para a vida comunitaria. Os resultados dos estudos desses 

profissionais revelam a transformacao dos diversos grupos humanos, seu modo de vida, como 

e onde viviam; bem como a interferencia das transformacoes climaticas, geograficas e 

ecologicas como fatores que motivaram a transicao da vida migratoria para a sedentaria. 

Pretende-se com essa breve retrospectiva mostrar que os antepassados mais remotos 

experimentaram modelos rudimentares de vida social e possivelmente fizeram uso de regras 

ou normas, para convivencia dos nucleos familiares (PARKER, 1995, p.32). Pode-se, entao, 

afirmar, que ha evidencias suficientes de que, a vida social, e a forma originaria da existencia 

humana. No entanto, quanto as perturbacdes mentais, nao ha registros informando como esses 

pioneiros humanos lidavam com elas, ou, se a loucura teria para eles o mesmo significado dos 

dias atuais. 
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O que foi exposto acima proporciona evidencias suficientes para desafiar a 

especulacao e atencao dos simpatizantes da Teoria do Evolucionismo. Quanto aos adeptos da 

Teoria do criacionismo, a narrativa da criacao descrita no livro de Genesis, na Biblia Sagrada, 

corrobora com essa assertiva sobre a vida social e as normas de convivencia, ao descrever a 

formacao da primeira familia: 

O Senhor Deus transformou a costela que tirara do hoinem em uma mulher e levou-a 
a ele. O homem exclamou: Eis, desta vez, o osso dos meus ossos e a carne da minha 
carne! Ela se chamara humana. pois do humano foi tirada. Por isso o homem deixa 
seu pai e sua mae para lisar-se a sua mulher, e se tornam uma so carne. (TEB, 1994. 
p. 27) 

Viver em comunidade tern seus beneficios e tambem percalcos Destarte, torna-se 

dificil conceber o homem como tal, a nao ser vivendo em sociedade. Em um passado, nao tao 

remoto, essa mesma visao foi expressa por Aristoteles quando afirmou que: "O homem e por 

natureza um animal politico" (ARISTOTELES, 1997, p.317). Nessa mesma linha de 

pensamento cita-se um grande admirador e seguidor de Aristoteles: Sao Tomas de Aquino, 

que apenas complementa a frase aristotelica ao afirmar que o homem alem de politico e 

tambem "social e vive em multidao" 

O homem medio nao consegue viver so. Ele busca o relacionamento com seus pares. 

Para poder manter as multiplas e intrincadas relacoes com seus semelhantes, o homem se ve 

obrigado a aceitar o ideal de convivencia pacifica e harmoniosa, que delimite para cada um os 

seus deveres e os seus direitos. Esses direitos e deveres, quando normatizados regem a vida do 

ente individual e de toda a comunidade. 

2.2 Conceituando o Direito 

Convem assim, dizer, que neste ponto, entra em acao o Direito; assinalando normas 

que delimitem as atividades de um homem, de modo a nao molestar, nem ultrapassar os 

direitos de seus semelhantes, a fim de manterem uma relacao harmoniosa e agradavel. O 

direito termina onde o direito comeca - como diz certo adagio popular: "Meu direito termina 

onde comeca o seu, e o seu termina onde comeca o meu". 

Desse modo, o Direito se traduz em um conjunto de regras que irao reger as condutas 

do homem individual e em sociedade. Assim, o direito pode ser definido como um conjunto 
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de principios, preceitos e regras a que estao submetidas as relacoes humanas em toda 

sociedade civil, e cuja observancia pode ser imposta aos individuos pela forca. 

Como complementacao do conceito sobre o que e o direito, acrescentar-se-a, a 

resposta proposta pelo jusfilosofo norte-americano Dworkin (1999, p. 492); visto que, pode 

ser aplicada a qualquer sistema juridico: 

O direito nao e esgotado por nenhum catalogo de regras ou principios, cada qual 
com seu proprio dominio sobre uma diferente esfera de comportamentos. Tampouco 
por alguma lista de autoridades com seus poderes sobre parte de nossas vidas. O 
imperio do direito e defmido pela atitude, nao pelo territorio, o poder ou o processo. 
Estudamos essa atitude principalmente em tribunais de apelacao onde ela esta 
disposta para a inspecao, mas deve ser onipresente em nossas vidas comuns se for 
para servir-nos bem, inclusive nos tribunais. E uma atitude interpretativa e auto-
reflexiva, dirigida a politica no mais amplo sentido. 

Pode-se depreender do enunciado que para Dworkin (1999), tentar dissecar o 

significado de direito, seria como travar uma desvairada batalha para tentar uma definicao 

impar que abarcasse todo o significado do fenomeno juridico. Para ele, o direito e mais 

abrangente e, nao pode ser sintetizado sobre um conceito reducionista; para Dworkin (1999, 

p.492) o direito tambem e: 

Uma atitude contestadora que torna todo cidadao responsavel por imaginar quais sao 
os compromissos piiblicos de sua sociedade com os principios, e o que tais 
compromissos exigem em cada nova circunstancia. O carater contestador do direito 
e confirmado, assim como e reconhecido o papel criativo das decisoes privadas, pela 
retrospectiva da natureza judiciosa das decisoes tomadas pelos tribunais, e tambem 
pelo pressuposto regulador de que, ainda que os juizes devam sempre ter a ultima 
palavra, sua palavra nao sera a melhor por essa razao. 

Direito, portanto, e tudo em todos - cada circunstancia, cada caso concreto, 

determinara o direito. Direito e o olhar atento e a responsabilidade de cada cidadao abrangido 

por ele e, independente do veredito do julgador, o direito detera a ultima palavra. O direito 

contem infindaveis definicdes que, devem ser examinadas sob multiplas perspectivas, tantas 

quantas forem possiveis. O conceito de Dworkin (1999) e abrangente, para ele o direito nao e 

estatico, nao e a letra da Lei, que as vezes destroi perspectivas. Para ele, alem da atitude 

contestadora, o direito e construtivo; fraterno visando o individuo todo e todo o individuo da 

sociedade, para o bem de todos. 
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Dworkin (1999, p. 492) complementa esse conceito afirmando que: 

A atitude do direito 6 construtiva: sua finalidade, no espirito interpretative e colocar 
o principio acima da pratica para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor, 
mantendo a boa-fe com relacao ao passado. E, por ultimo, uma atitude fraterna, uma 
expressao de como somos unidos pela comunidade apesar de divididos por nossos 
projetos, interesses e conviccoes. Isto e, de qualquer forma, o que o direito 
representa para nos: para as pessoas que queremos ser e para a comunidade que 
pretendemos ter. 

A convivencia em sociedade seria muito dificil, ate mesmo impossivel, se nao 

existissem normas disciplinadoras estabelecendo regras nas condutas das pessoas que a 

compoem; porem, o que Dworkin (1999) propoe e uma coerencia em sua interpretacao. Esse 

conjunto de normas de comportamento, de observancia obrigatoria, tern como finalidade 

precipua, apontar o melhor caminho atraves da aplicacao de principios como meio de garantir 

os direitos individuals; em outras palavras - a igualdade na diversidade. Assim, a justica 

comeca a emergir como justa e igualitaria, para garantir esse estado, os diversos do direito 

entram em cena, proporcionando condicoes para a formacao de pessoas melhores e uma 

comunidade equilibrada, justa e igualitaria. 

2.3 O Direito Penal como ramo do Direito 

Como ramo do direito, o Direito Penal tern por objeto a protecao dos bens juridicos 

fundamentals de cada individuo e da sociedade. Compete-lhe, atraves de um grupamento de 

regras, enunciar e punir os comportamentos lesivos a vida, a liberdade a seguranca e outros 

bens tutelados pela Constituicao Federal de 1988. 

0 Direito Penal tutela, tambem, outras formas de comportamentos que, mesmo ilegais, 

nao sao puniveis pelo sistema positivo, a exemplo das isencdes de pena e da exclusao da 

ilicitude. Compete-lhe, no entanto, a funcao precipua de garantir a efetividade dos principios 

vinculados. Diante do ate aqui exposto, pode-se dizer que o proposito do direito penal e a paz 

social. A paz social podera ser possivel quando existir presenca efetiva do Estado garantindo 

seguranca para as familias, respeito a dignidade humana - incluindo os inimputaveis penais e 

a garantia para todos os bens juridicos essenciais. 
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2.3.1 Resgate historico-politico sobre os doentes mentais na antiguidade. 

Mergulhando nos anais da historia, depara-se com a presenca das perturbacoes 

mentais, desde a epoca mais antiga da historia do ser humano. Pertinente a colocacao de 

(MORAES FILHO, 2006, p. 2) sobre o assunto, quando diz que: "a loucura surge com o 

homem e o acompanha durante toda a historia da sua evolucao: e como se esta qualidade de 

individuo fizesse parte da estrutura de qualquer grupo, sociedade ou civilizacao, seja ela 

politicamente organizada ou nao". Pode-se aceitar esta assertiva caso a mesma seja aferida 

por alguns relatos de crimes cometidos no principio da vida humana que, pela motivacao, 

tenha sido provocado por mentes perturbadas emocionalmente. 

A Teoria Criacionista relata a narrativa biblica sobre o primeiro homicidio na historia 

da humanidade; registra que o crime foi cometido por motivo banal e, que o agente estava 

sem controle emocional. Cairn estava confuso e com inveja porque a oferenda de seu irmao 

Abel teve mais aceitacao de Deus, do que a dele. O crime cometido por Cairn nao ficou 

impune. O Criador proferiu a sentenca, amaldicoando e banindo-o da regiao onde vivia. 

A sentenca agravou seu estado mental; cheio de remorso, ele da a entender que a pena 

recebida foi desproporcional; pois se queixa (TEB, 1994, p. 30): "Meu crime e pesado demais 

para carregar. Se hoje me expulsas da extensao deste solo, serei expulso da tua face, serei 

errante e vagabundo sobre a terra, e todo aquele que me encontrar me matara". 

Percebe-se em suas palavras um lamento em ter de separar-se da presenca de Deus e 

das pessoas de sua relacao e, por encontrar-se em uma situacao de completo abandono, 

inseguro, sem abrigo nem protecao. Cairn ficou temeroso da ira vindicativa que poderia 

sobrevir a ele. Sua imaginacao temerosa provavelmente se tornou descontrolada, com a 

possibilidade de vir a sofrer em maos de outros (TEB, 1994, p. 30). 0 texto biblico e omisso 

quanto ao futuro de Cairn e como ele lidou com a lembranca do assassinio de seu irmao. 

Em algumas comunidades primitivas, o homem portador de disturbios mentais era 

visto como um ser diferente e em muitos casos, como seres especiais, dotados de dons e 

poderes outorgados pelas divindades. Recebiam o apreco da comunidade; pois para eles, o 

estado mental do individuo era modificado por forcas externas, sobrenaturais, assim, eles 

participavam normalmente do convivio social. Para eles as alteracoes dos estados de 

consciencia, tinham um carater teologico; ja que os atos por ele praticados eram atribuidos a 

forcas alheias ao corpo fisico. Tambem a cura era uma prerrogativa divina, obtidas em 

templos, em cerimonias com ou sem sacrificios (MORAES FILHO, 2006, p. 2). 
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Com o passar do tempo, a loucura passa a ter conotacao diferente. O portador de 

disturbio mental ja nao e encarado como um ser especial controlado pela interferencia divina. 

O dominio sobre ele, agora, e demoniaco. Ele esta sob possessao demoniaca. Ja nao detem a 

simpatia da sociedade, causa medo aos homens e rejeicao na comunidade. Como nao havia 

lugares especificos para eles, os que possuiam familia ficavam reclusos em suas casas, longe 

da vista de todos. Os que nao possuiam arrimo ficavam entregues a propria sorte; 

perambulando pelas ruas e nao poucas vezes, eram alvos de chacota e de violencia da 

populacao (MORAES FILHO, 2006, p.3). 

2.3.2 A loucura na Grecia Antiga 

Na Grecia antiga comecaram a aparecer as primeiras preocupacoes com conotacao 

terapeutica sobre as perturbacdes mentais. Hipocrates apresentou a teoria epistemologica para 

a origem dos disturbios mentais, elaborando uma classificacao de algumas especies de 

disturbios e suas causas. Tambem Aristofanes afirmava que a doenca mental tinha 

caracteristicas peculiares e causa definida. Para ele, a doenca mental tinha causa organica e 

poderia ser tratada por meio de purgativos, banhos e alimentacao especial. 

No entanto, alguns filosofos a exemplo de Platao e Aristoteles viam os loucos com 

outra visao. Para o primeiro, eliminar os debeis e os deficientes era uma necessidade. O 

segundo achava necessario a criacao de uma Lei que impedisse a criacao de criancas nascidas 

com deformidades fisicas e os loucos. 

2.3.3 Os loucos no Periodo Romano 

Sob outro enfoque, no Direito Romano, percebe-se sua preocupacao referente a 

capacidade civil dos loucos. Existem algumas nuances da norma penal em seus escritos. Ha 

registros de uma classificacao dos tipos de comportamento dos considerados loucos: o 

furioso, o demente, alienado mental, e o imbecil, louco incapaz de gerir seus proprios bens 

(MORAES FILHO, 2006, p.2). Nesse periodo, o louco sem domicilio ou parentes, comeca a 

ser tutelado pelo Estado. 
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Alem disso, percebe-se um prototipo de medida de seguranca, conforme preleciona 

Moraes Filho (2006, p.2): 

Bastante evoluida para a epoca, tambem foi a ideia dos romanos de que a punicao 
dos loucos nao seria cabivel, pois a sua doenca, considerado como um castigo dos 
deuses devido a falta cometida anteriormente ou por livre arbitrio destes, ja seria a 
propria pena. Vejamos as duas correntes que explicavam e defendiam a 
irresponsabilidade dos loucos por seus atos: para Modestino, o louco era digno de 
compaixao; para Gaio, faltava aos loucos a compreensao da realidade. 

Vale informar que o registrado acima foi em um periodo de evolucao do Direito 

Romano. No periodo mais arcaico o louco nao tinha nenhum valor social. Isto pode ser 

conferido na Lei das XII Tabuas, na sessao que trata do patrio poder: e permitido ao pai matar 

o filho que nasceu disforme. Os romanos abominavam as pessoas com defeitos fisicos. 

Ridicularizaram ate mesmo o imperador Claudius por sua ma aparencia, dificuldades em falar 

e por ser coxo (ALTAVILA, 1989). 

Alem do mais, Silva (apud ALCOBA, 2008, p.42) registra o relato de que Seneca -

seguidor do estoicismo declarou: 

[...] assim como se matavam os caes quando estavam com raiva e cortavam-se as 
cabecas das ovelhas enfermas para nao contaminar as demais, as criancas que 
nasciam defeituosas ou monstruosas deviam ser afogadas para que se fizesse a 
distincao entre as coisas inuteis das coisas boas e saudaveis, como ditava a razao. 

Desde tempos inenarraveis que o preconceito para com o diferente esta inserido na 

alma do ser humano. Conviver com as diferencas foi e continuara sendo o grande desaflo para 

a humanidade; afinal, o mundo em que vivemos em todos os aspectos, e um mundo 

multiforme, multicolorido e multirracial. Assim, diante da diversidade, precisa-se encontrar a 

igualdade; os negros nao sao diferentes dos brancos, orientals e ocidentais sao um mesmo 

barro, os sadios poderao ficar enfermos. Tolerancia, pois, para com as diferencas, tambem 

para o portador de doencas mentais. 

2.3.4 As perturbacoes mentais na Idade Media - a partir do seculo 5° 

No contexto da Idade Media houve um periodo em que havia a crenca de que os 

deficientes mentais seriam entes diabolicos que mereciam serem castigados. Essa ultrajante 

maneira de pensar, fez com que os doentes mentais fossem submetidos a espancamentos, 
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privacao de alimentos, tortura generalizada e indiscriminada, alem de ficarem aprisionados 

para que se livrassem dessa possessao. O tratamento basicamente se resumia em exorcismos e 

esconjuros a fim de livrar o corpo dos espiritos malignos, incorporados no individuo. Em 

outro momento os deficientes mentais, passaram a se abrigar nas igrejas ou tinham a funcao 

de bobos da corte. 

As areas urbanas comecaram a receber um contingente cada vez maior de habitantes, 

aumentando conseqtientemente o numero de doentes mentais. Dessa forma, apareceram os 

primeiros asilos que funcionavam como depositos de doentes, mendigos, delinqiientes e 

criminosos, removendo-os da sociedade. As condicoes eram desumanas e nao havia qualquer 

forma de tratamento. 

Ornellas, (1997), relata que no ano de 1247, em Londres, foi fundado o Bethlem Royal 

Hospital, o primeiro hospital psiquiatrico; e que se tornou notorio, porque tratava 

desumanamente os enfermos; inclusive, arrecadando dinheiro, exibindo os doentes como 

espetaculo publico, como um verdadeiro show circense. 

No periodo que precedeu a Reforma e Contra-Reforma, pessoas com disturbios 

mentais eram taxadas como possuidas pelo demonio e queimadas na fogueira. Moraes Filho 

(2006) registra que na Renascenca, ha a volta aos valores humanistas greco-romano e retorno 

das indagacoes sobre as origens e causalidades naturais dos fenomenos mentais. Sao dessa 

epoca os primeiros asilos psiquiatricos. O primeiro deles foi oficialmente fundado em 

Valencia, na Espanha, em 1409, pelo padre Juan Gilabert Jofre, que tinha por objeto protege-

los da discriminacao da sociedade (MORAES FILHO, 2006). 

O surgimento dos asilos, por volta dos seculos XV e X V I , no entanto, nao se restringiu 

a internacao apenas dos considerados doentes mentais. De acordo com Ornellas, (1997), no 

inicio, nao havia seletividade, toda a rale que incomodava os olhos da sociedade era isolada 

em um espaco comum. No seculo XVI I ja existiam hospitais para os excluidos socialmente, 

grupo constituido pelos doentes mentais, criminosos, mendigos, invalidos, portadores de 

doencas venereas e libertinos. Embora a loucura tivesse passado do campo mitologico para o 

ambito medico, ainda a medicina nao tinha elementos para defini-la. 

No entanto, no seculo XVI I I , a influencia eclesiastica comeca a declinar e o interesse 

pelas ciencias a aumentar. Os estudos anatomicos desenvolvem-se progressivamente 

resultando em varias teorias neurofuncionais e anatomicas. Pode-se dizer que a psiquiatria 

fazia suas primeiras incursoes pelos hospitais. Nessa epoca. surgiu aquele que seria 

considerado o pai da psiquiatria - Phillippe Pinel - o medico que amenizou o tratamento dos 

doentes mentais, libertando-os das correntes. 
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Sobre esse momento historico Moraes Filho (2006, p.6) registrou: 

O medico e professor frances foi um dos pioneiros no tratamento de doentes 
mentais, contemplado como o fundador da psiquiatria e pai da revolucao 
psiquiatrica. Acreditava que a maneira com que os pacientes eram tratados se 
tornava um fator adicional na producao da insania, dai sua frase: 'O manicomio deve 
diferir o minimo possivel de uma casa particular'. 

Destarte, convem lembrar que esse seculo foi muito fertil para a maturacao do 

pensamento cientifico em todas as areas e em particular para a psiquiatria. Os conceitos 

introduzidos por Pinel se tornaram o germe que levedou as ideias no campo psiquiatrico. Na 

segunda metade do seculo floresceu muitas teorias na area e um dos mais significativos, sem 

sombra de duvidas foi Immanuel Kant, criador da Filosofia transcendental. A conseqiiencia 

dessa efervescencia do saber cientifico deu origem a duas das mais famosas escolas 

psiquiatricas (NASCIMENTO 2007): A Escola Francesa de Psiquiatria e a Escola Alema de 

Psiquiatria onde, surgiu um dos grandes nomes da psiquiatria: Sigmund Freud. Era o 

momento de crescimento da ciencia, da industrializacao e da explosao demografica nos 

grandes centros. 

2.3.5 As doencas mentais na era das Ciencias 

O intervalo compreendido entre o final do seculo XIX e o seculo XX, a Europa e os 

Estados Unidos passaram pela segunda revolucao industrial, afetando a vida das pessoas. O 

aumento populacional e o crescimento desordenado das cidades foram marcados pelo grande 

crescimento criminal nos grandes centros urbanos. Esse e o cenario de grandes e significativas 

transformacoes sociais, economicas e politicas, surgindo assim, a fase Humanitaria do Direito 

Penal, conclamando mudancas nas leis e reforma na administracao da justica penal. 

Nesse contexto, Mattos (2006, p. 56): averba: 

A revolucao industrial precisava regular a loucura, segregar e utilizar a mao-de-obra 
barata resultante da precariedade das relacoes de trabalho, barrar, conter a 
mendicancia e a vagabundagem, canalizar os pobres de todo o genero para as 
fabricas, para a producao. Assim, escandalosos, loucos, pobres, doentes e desvalidos 
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em geral sao segregados em um mesmo local. O controle total comeca a ganhar 
corpo, a tomar forma. [...] O pobre improdutivo deve ser descartado. O local pode 
muito bem ser o hospital, o asilo, o orfanato, a rua, nao necessariamente nesta 
ordem. 

Nesse periodo, comecaram a surgir novas formas de pensamento, cujo auge se deu nas 

ciencias em busca das normas legais. Os grandes arautos desse momento historico estavam 

conscios dos problemas penais, como problema filosofico e juridico. Na Italia, o 

antropologista Cesare Lombroso criou importantes conceitos para a criminologia, como a 

degenerescencia psicologica e tentou definir o criminoso, o louco e o atrasado mental 

(NASCIMENTO 2007). 

Foram os trabalhos de autores como Charcot, Meinert, Wernicke, Alzheimer e Pick 

que permitiram designar este periodo do seculo XIX como periodo aureo da neuropsiquiatria 

(NASCIMENTO 2007). Busca-se assim, com base na experiencia e na observacao, uma 

explicacao cientifica para todos os fenomenos da realidade cosmica, inclusive para o crime, 

visto entao como fenomeno humano e social. 

Como bem destaca Mattos (2006, p. 58): 

Era preciso controlar as massas de vagabundos, sem-terra, sem-teto, sem trabalho e, 
sobretudo os sem possibilidade de vir a conseguir trabalho. Para as grandes cidades, 
fiuem as hordas de famintos, os doentes, os loucos, as prostitutas, inconcebivel o 
que essa gente era capaz de fazer - literalmente - por um pedaco de pao. 

Diante dessa situacao, era preciso criar medidas que freassem a trajetoria criminosa, e 

afastasse do convivio social, os individuos socialmente perigosos para a classe dominante da 

epoca. A segregacao aparece, entao, como resposta satisfatoria, e nela seria inserida toda a 

sorte de indesejaveis: vagabundos, prostitutas, criminosos, ladroes, mendigos e loucos. 

Nesse mesmo contexto, destaca Rui Carlos Alvim (1997, p.33): 

Todas as intencoes e efetivacSes, visando ao controle de certas categorias de pessoas 
- possuidoras de algum estigma fisico, mental ou social - , tern sido alvo de analise: 
perseguicoes, expulsao, confinamento, segregacao, internamento ou abafamentos 
outros, desde a exclusao que atingiu os leprosos e ameacou os sifiliticos na Baixa 
Idade Media, passando, ao correr dos seculos XVI e XVII, pelas casas de trabalho 
forcado que guardavam os miseraveis. 



24 

E exatamente neste ambiente que viabiliza as condicoes necessarias ao surgimento da 

Medida de Seguranca. A crescente criminalidade somada aos altos indices de reincidencia 

ocasionou inumeros debates que revelou a deficiencia do sistema penal em solucionar o 

problema da criminalidade. O modelo retributivo das penas nao atendia aos fins propostos. 

Isso levou os pensadores da epoca a buscar medidas eficazes, que levassem efetivamente a 

diminuicao dos crimes. 

Em sintese, menciona-se a licao de Ferrari (2001, p.l 8): 

A funcao da resposta penal deveria, primordialmente, evitar a reiteracao delituosa, 
intimidando os agentes a nSo praticarem novas condutas proibidas; valorizava-se o 
fim utilitario da sancao, preferindo-se prevenir o delito a punir o delinquente. A 
finalidade da pena nao seria mais castigar o agente, porque cometeu um mal, mas 
sim evitar que o delinquente voltasse a praticar outros crimes. Mais relevante do que 
a pena merecida seria alcancar-se a sancao eficaz. impedindo-se a reiteracao 
delituosa pela exemplaridade da resposta juridico-penal. 

Dessa forma, o novo modelo proposto tomaria por fundamento o grau de 

penculosidade do individuo, nao sendo necessario que o mesmo fosse agente de alguma 

conduta criminosa para que fosse submetido a tutela do Estado. Bastaria apenas que o mesmo 

fosse avaliado como socialmente perigoso, para que fosse segregado do convivio social. 

Em outros termos, visando expurgar a sociedade da presenca dos indesejados, comeca 

a delinear os estudos sobre a prevencao e os principios de defesa social, que juntamente com a 

criminologia - que havia sido definida por Rafael Garofalo (NASCIMENTO, 2007, p.6) 

como a "ciencia que tern por objeto o estudo causal-explicativo do delito" - ganha destaque 

com uma otica voltada para o individuo em lugar do crime em si. Varias teorias serao 

desenvolvidas, buscando nao mais o efeito, mas a causa e o nucleo dessa causa so podem 

estar no amago do homem delinquente. 

2.3.6 Mudanca de foco: O alvo de estudo passa a ser o delinquente 

Ocone, dessa forma, que a atencao antes, voltada para o fato delituoso, muda o foco 

para o agente praticante do delito. A atencao volta do efeito para a causa, buscando a pre-

existencia do ilicito no individuo como condicao de avaliar o grau de sua penculosidade. A 

Teoria do risco comeca a ser usada como parametro para punir o infrator portador de doenca 
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mental e todos os que trazem ameaca ao meio social, ou seja, seriam punidos, nao mais pela 

cfctiva9ao do delito, mas, pelo perigo iminente que representariam flcando em liberdade. 

Nesse contexto, Alvim (1997, p. 22) comenta: "Percebe-se que o intento nao mais 

concerne a uma equa9ao de justi9a - equilibrio entre os delitos e as penas - , pressupondo 

antes e tao somente um sentido utilitarista, estribado na defesa social." A exclusao daqueles 

considerados inadaptaveis a uma convivencia pacifica se apresenta, assim, como fim ultimo 

ao alcance da defesa da sociedade. Percebe-se aqui um arquetipo da medida de seguran9a. 

No entanto, foi somente em 1893 que Carl Stooss, elaborou o anteprojeto do Codigo 

Penal Sui90, sistematizando essa nova especie de resposta juridico-penal que se denominou 

como Medida de Seguran9a, e tinha por objetivo a recupera9ao dos delinquentes perigosos. 

Referindo-se a esse fato, Prado (2005, p. 740) esclarece: 

O anteprojeto continha disposic5es sobre a internacao dos multi-reincidentes, 
aplicada em substituicao da sancao penal, assim como a previsao da internacao 
facultativa em casa de trabalho e o asilo para ebrios contumazes, dentre outras 
significativas medidas. Seu artigo 40 prescrevia que, no caso de constatar a 
possibilidade de reincidencia, mesmo apos o cumprimento da pena, a autoridade 
federal poderia ordenar que tal pena fosse substituida pela internacao do condenado 
em um estabelecimento adequado por um prazo de tempo que variava de dez a vinte 
anos. 

Conclui-se, portanto, que as legisla9oes modernas sao devedoras de Stooss, pelo 

merito que ele teve em sistematizar a medida de seguran9a e introduzir o criterio vicariante, 

permitindo assim, a substitui9ao das penas pela medida. A partir desse momento historico, a 

medida de seguran9a anda de maos dadas com as penas, distinguindo-se em alguns aspectos, 

mas confirmando toda estrutura de exclusao aqueles que hipoteticamente amea9assem a 

sociedade; dentre eles, os que futuramente seriam alvos exclusivos dela - o louco infrator. A 

no9ao de penculosidade seria sua senten9a. 
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3 CONSTRUCOES T E O R I C A S SOBRE O CONCEITO DE PERICULOSIDADE DO 

L O U C O INFRATOR 

O novo paradigma de interpretacao da doenca mental como ciencia, configura-se 

literalmente como uma sublevacao cientifica. Com a efervescencia das ideias originadas nas 

escolas penais, o surgimento da criminologia e a inclusao da psiquiatria no estudo do 

delinquente, novos paradigmas de internamento e teorias sobre os considerados nocivos a 

sociedade sao criados. Assim os internos de todos os tipos; considerados periculosos, 

incluindo o louco-infrator, comecam a receber um tratamento mais humanitario. Os tipos sao 

separados e Bicetre se transforma em hospital onde permanecerao somente os alienados. 

Com relacao a esse episodio registra Foucault (2009, p. 464): 

A partir da revolucao, com a administracao dos estabelecimentos publicos so 
considerando o internamento dos loucos num hospicio livre se forem nocivos e 
perigosos para a sociedade, os loucos so permanecem neles enquanto doentes, e 
assim que se tern certeza de sua cura completa, sao inseridos no seio de suas familias 
ou de seus amigos. A prova disso esta na saida geral de todos os que recobravam o 
bom senso, e mesmo daqueles que haviam sido condenados a prisSo perpetua por 
este Parlamento, sendo dever da administracao manter presos apenas os loucos sem 
condicao de gozar da liberdade. 

Parafraseando Mattos (2006): ConstrucSes perversas dos (livres) que ditam e fazem as 

regras que agregam e isolam aqueles que eles rotulam ao seu bel prazer, para satisfacao 

exclusiva de seus interesses, geralmente nefandos. Tudo em nome da liberdade, igualdade e 

fraternidades deles mesmos. Aos doentes mentais - liberdade em um espaco de dois metros 

quadrados. 

3.1 Liberdade, Igualdade e Fraternidade aos parias e Doentes Mentais. 

Pode-se dizer que a Revolucao Francesa, foi a principal responsavel por essas 

transformacoes. No compasso dessas novidades e embalado pelos ideais de liberdade. 

igualdade e fraternidade, Philippe Pinel, publica no ano de 1801 o seu trabalho: "Tratado 

medico-filosofico sobre a alienacao ou mania". O trabalho versava sobre a psicose maniaca -

doenca muito comum na epoca. O trabalho abordou, tambem, "maneiras de tratamento moral 
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dos alienados - que futuramente viria a ser chamado de psiquiatria"' (MORAES FILHO, 

2006, p. 6). Atribui-se, assim, a Pinel, a liberdade aos loucos, ou melhor - pseudoliberdade. 

Referindo-se a essa transicao dos metodos prevalecentes entre os seculos XVI I e fins 

do seculo X V I I I e, o nascimento da psiquiatria com Pinel, Fernandez (2001, p. 13) afirma: 

Estamos ja entao falando tanto do nascimento do asilo como do nascimento da 
clinica psiquiatrica, com Pinel. Mas dai a dizer que ele e a psiquiatria do seculo 
XIX libertaram a loucura do seu exilio vai uma grande distancia... 
Se o asilo foi criado como um novo espaco onde passa a habitar a loucura, nao foi 
para liberta-la, mas para melhor isola-la. 

Ainda a respeito desta pseudoliberdade concorda Foucault (2009, p. 48): "e entre os 

muros do internamento que Pinel e a psiquiatria do seculo XIX encontrarao os loucos; e la -

nao nos esquecamos - que eles os deixarao, nao sem antes se vangloriarem por terem-nos 

'libertado'". Sim. Liberta-los de que, ou do que? Liberta-los das correntes? Livres! - livres 

para se movimentarem em um espaco de dois metros quadrados - nao mais impedidos pelas 

correntes. Livres para eventualmente circularem pelos sombrios corredores e pelos amplos 

patios, onde cada semelhante que ele encontra, e como se visse a propria imagem refletida em 

um imenso espelho. 

Segundo Foucault (2009, p. 417), a loucura ja se encontrava liberta muito antes de 

Pinel, bem antes ainda da Revolucao: "nao das coacoes materials que a mantem na prisao, 

mas de uma sujeicao bem mais constrangedora, talvez mais decisiva, que a sustem sob o 

dominio desse obscuro poder". Liberdade e sujeicao - o novo paradigma proposto aos loucos. 

Livres para emanar seus grunhidos e gemidos inexprimiveis - livres para ejacular seus 

delirios e devaneios - livres dos olhares e do escarnio dos vagabundos, das prostitutas, dos 

estropiados de todos os tipos; pois nao mais dividirao os mesmos espacos. Livres para serem 

submetidos ao bel prazer do olhar da razao sob as fronteiras do asilo - seu novo lar. 

Nesse contexto Foucault (2009, p. 455), atesta: 

Este duplo movimento de liberacao e sujeicao constitui as bases secretas sobre as 
quais repousa a experiencia moderna da loucura. Quanto a objetividade que 
reconhecemos nas formas da doenca mental, acreditamos facilmente que ela se 
oferece livremente a nosso saber como verdade enfun liberada. 

No entanto, nao se deve olvidar que Pinel, trouxe aos loucos uma liberdade stricto 

senso, comparada a prisao latu sensu em que viviam. Em Pinel eles realmente passaram a ser 

tratados como doentes e passaram a usufruir de um relacionamento medico-paciente. Fator 
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relevante nesse momento historico, nao se refere ao fato do despojamento das correntes, mas, 

na estrutura humanizada, como muito bem descrita por Foucault (2009, p, 474): 

Um asilo que nao mais seria uma jaula do homem entregue a selvageria, mas uma 
especie de repiiblica do sonho onde as relacoes s6 se estabeleceriam numa 
transparencia virtuosa. A honra, a fidelidade a coragem e o sacrificio imperam em 
estado puro, e designam ao mesmo tempo as formas ideais da sociedade e os 
criterios da razao. 

Dessa maneira, vende-se a ilusoria impressao, que comecaria a se delinear um futuro 

promissor para os doentes mentais - a promessa de um espaco para que o paciente nao mais 

acumulasse ao sofrimento psiquico a ignominia do tratamento destinado as feras furiosas. 

Essa mesma esperanca, essa mesma visao de um tratamento humanitario as doencas 

psiquicas, seria corroborada alguns anos mais tarde no conceito hegeliano, citado por 

Foucault (2009, p. 476): 

O verdadeiro tratamento psiquico apega-se a concepcao de que a loucura nao e uma 
perda abstrata da razao, nem do lado da inteligencia, nem do lado da vontade e de 
sua responsabilidade, mas um simples desarranjo do espirito, uma contradicao na 
razao que ainda existe, assim como a doenca fisica nao e uma perda abstrata, isto e, 
completa, da saiide (de fato, isso seria a morte), mas uma contradicao dentro desta. 
Esse tratamento humano, isto e, tao benevolente quanto razoavel da loucura... 
pressupoe que o doente e razoavel e encontra ai um solido ponto para aborda-lo 
desse lado. 

Para eles que estavam destinados a conviver com o silencio brutal dos poroes infectos; 

onde eram depositados como objetos inuteis, e, tinham por companhia que testemunhavam 

seus devaneios, apenas os insetos e seus proprios dejetos. Para eles que, (talvez) seriam livres 

somente quando se defrontassem com a face tetrica da morte - uma nova realidade se 

delineava. Um futuro mais ameno para os futuros loucos. Uma realidade contendo um misto 

de atencao, possibilidade de serem ouvidos e de receberem melhores tratamentos, estava 

sendo construida. 

Quanto a isto, Foulcault (2009, p. 384) esclarece: 

Portanto, o essencial do movimento que se desenvolve na segunda metade do seculo 
XVIII nao e a reforma das instituicoes ou a renovacao de seu espirito, mas esse 
resvalar espontaneo que determine e isola asilos especialmente destinados aos 
loucos. A loucura nao rompeu o circulo do internamento, mas se desloca e comeca a 
tomar suas distancias. 
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A segunda das tres virtudes teologais, simbolizada por uma ancora; representava 

naquele momento, o desejo de ver ancorado para sempre, nos subterraneos do passado, as 

tecnicas, amplamente utilizadas ate meados do seculo XVII I . Essas distancias referidas por 

Foucault significariam tambem, distanciamento dos arcaicos metodos terapeuticos? 

Nesse contexto Foucault, (2009, p. 384) complementa: 

A loucura encontrou uma patria que lhe e propria: deslocacao pouco perceptivel, 
tanto o novo internamento permanece fiel ao estilo do antigo, mas que indica que 
alguma coisa de essencial esta acontecendo, algo que isola a loucura e comeca a 
torna-la autonoma em relacao ao desatino com o qual ela estava confusamente 
misturada. 

Depreende-se. portanto, que a mudanca foi apenas geografica, no sentido de separacao 

de tipos: os loucos - isolados dos libertinos e dos rejeitados de toda especie. Na pratica, 

continuariam sendo aplicadas no novo lar, as velhas tecnicas de tratamento - as famigeradas 

tecnicas da dor mencionadas por Mattos (2006), tais como: Cranio e genitalias queimados 

com soda caustica; Inducao ao vomito por meio de asquerosos purgantes; sangrias que 

normalmente levavam a morte; afogamentos que tambem, em regra, provocavam obito; 

amputacao do clitoris; hidroterapia (variante de tortura) disfarcada em terapia; terapias 

endocrinas - extratos de ovarios e testiculos, glandulas pituitarias e tireoides dos mais 

variados animais, aplicadas em outro (considerado) animal; esterilizacao masculina; extracao 

de dentes; hibernacao (exposicao do doente entre uma temperatura muito baixa para uma 

muito alta); coma insulinico; convulsoterapia; eletrochoque; lobotomia e psicofarmacos. 

Tarefa dificil seria enumerar quantas terapias mais, as mentes racionais posicionadas 

do outro lado - aplicavam nas indefesas cobaias humanas. Afinal, para a engenhosidade dos 

alienistas, nao havia limites, e o estoque de cobaias era abundante. Apesar de tudo, houve 

significativo avanco, com a diminuicao dos castigos fisicos. 

3.2 Supressoes parciais das coacoes fisicas no Seculo XIX - o dominio da razao 

Ainda que de forma irregular os castigos e os suplicios comecaram a desaparecer. Os 

novos Codigos transferem a acao punitiva do corpo para a alma, atuando na mente e na 

vontade do paciente. O novo processo sera indolor fisicamente; agora, nao mais o dominio 
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pela forca do castigo; mas, pelo julgamento do olhar vigilante - o dominio da razao sobre a 

insanidade: 

Referindo-se a essa novidade Foucault (2009, p. 483) registra: 

O vigilante intervem, desarmado, sem instrumentos de coacao, com o olhar e a 
linguagem, apenas. Avanca sobre a loucura, despojado de tudo aquilo que o poderia 
proteger ou torna-lo ameacador, correndo o risco de um confronto imediato e sem 
recurso. No entanto, nao e como pessoa concreta que ele vai enfrentar a loucura, mas 
como ser de razao, investido exatamente por isso, antes de todo combate, da 
autoridade que lhe vein do fato de nao ser louco. 

Para Foucault, essa razao nova inserida no asilo, nao leva a loucura a representar a 

forma absolutista da contradicao; mas a equipara ao infantilismo, despojada de autonomia. 

Diante do exposto, Delarive (apud FOUCAULT, 2009, p. 483) explica que ali eles sao 

considerados: 

[sic] como criancas com um excesso de forca e que a utilizam de forma perigosa. 
Necessitam de castigos e recompensas presentes; tudo aquilo que e um pouco 
distanciado nao tern efeito sobre eles. E preciso aplicar neles um novo sistema de 
educacao, dar um novo curso a suas ideias; subjuga-los de inicio, encoraja-los a 
seguir, aplica-los no trabalho, tornar-lhes agradavel esse trabalho atraves de meios 
atraentes. 

Desse modo, essa nova razao, essa nova forma de exercer o poder, age como o braco 

estendido da lei que se impoe sutil e sorrateiramente; preenchendo o espaco vazio, que 

deveria ser ocupado pelo Estado - sempre ausente. Na era Pinel o embate sera sempre direto: a 

vontade imponderavel do medico enfrentando a vontade perturbada do louco que, em 

manifestando resistencia, desvelara seu mal, confirmando, assim, a verdade de seu estado 

doentio. Para Foucault (2009) a vontade reta do medico, sempre levara a nocaute a vontade 

debil. Essa vontade imponderada (razao) do medico dara origem ao poder-saber que; alguns 

anos depois seria conhecida como Psiquiatria Positiva. 

3.3 No palco da loucura, a Psiquiatria Positiva entra em cena 

A psiquiatria positiva entra em cena, com a finalidade de assumir o papel principal, na 

trama que envolve o louco. O enredo focara a especificidade da loucura que se aloja como 
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objeto de percepcao. Os oculos da racionalidade nao os ve mais como seres distintos das 

demais pessoas; agora, serao dessemelhantes entre si. Da juncao dos conceitos da teoria 

medica com o espaco do internamento da origem a psiquiatria positiva, imbuida de ideais, 

cujos fundamentos encontram apoio na pregacao da Escola Positiva. 

O pano de fundo deste momento historico (seculo XIX) e marcado pela abundante 

reincidencia em praticas delituosas; servindo de fundamentacao para uma emergente 

construcao de tecnicas e metodos de controle e repressao, que suplantasse as utilizadas pelo 

aparelho policial. Oliveira Junior (2005) informa que, a policia cientifica, nao se restringiria 

ao mundo do crime, mas que, estenderia seus tentaculos sobre toda a malha social; 

principalmente sobre a camada da populacao que requeria maior cautela em termos de 

vigilancia - os vagabundos, prostitutas e os doentes mentais. 

Sob outro enfoque, citou-se nos capitulos anteriores, que o internamento nao era 

destinado apenas aos loucos, mas tambem a outros grupos que a sociedade segregava: os 

pobres, os libertinos, os doentes. No contexto atual, em decorrencia do crescimento industrial, 

a burguesia, carente de mao-de-obra, lanca os olhos sobre os pobres e os excluidos (exceto os 

loucos) como forca de trabalho necessaria, dispondo-se assim, a separar os dois grupos. 

Assim segregados, (os loucos) sua principal materia prima - a loucura - se oferece, agora, ao 

olhar do medico, que a manipula em busca do produto final. 

No dizer de Foucault (2009, p. 439), ela - a loucura se torna: 

[...] forma olhada, coisa investida pela linguagem, realidade que se conhece; torna-se 
objeto. E se o novo espaco do internamento aproxima a ponto de reuni-las numa 
morada mista, a loucura e a razao, ele estabelece entre ambas uma distancia bem 
mais temivel, um desequilibrio que nao mais podera ser invertido; por mais livre que 
seja a loucura no mundo que lhe prepara o homem razoavel, por mais proxima que 
esteja de seu espirito e coracao, nunca deixara de ser para ele nada alem de um 
objeto 

Nessa nova conjuntura proposta pela psiquiatria, o medico alienista se depara com a 

exigencia de ir a campo experimentar tecnicas novas ao seu conhecimento, desprezando os 

estigmas anatomicos, como diagnostico determinante. Importava dai em diante, tornar a 

Psiquiatria uma medicina social eficaz, ja que a solucao aos problemas mentais implicava em 

questoes morais e politicas. 

Nas palavras de Carrara (apud OLIVEIRA JUNIOR, 2005, p. 47): 

Alem das condicoes gerais de vida e moralidade de individuos e familias, o medico 
deveria ainda estar atento ao corpo daqueles a quern examinava, caso quisesse 
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diagnosticar uma degeneracao nervosa. No corpo, atraves de deformacoes 
anatomicas e problemas fisiologicos, inscrevia-se toda uma historia de 
desregramentos, de transgressoes e doencas. 

O momento era o apogeu das teorias antropologicas, biologicas, psicologicas e 

sociologicas, todas versando sobre crime, criminosos e criminalidades e suas conseqiiencias 

para o meio social. De acordo com Oliveira Junior (2005), a ideia de penculosidade se 

alastrou por toda a sociedade europeia com uma rapidez vertiginosa, fazendo com que as 

atencoes se voltassem exclusivamente para a gravidade da natureza do criminoso. 

Trava-se entao, um embate entre o Direito que buscava seu proprio desenvolvimento 

na afericao do que era delito e como sanciona-lo; e, do outro lado, a ciencia dominante se 

impoe com forca inexoravel, exibindo o metodo experimental, como forma de determinar o 

genesis do delito e do delinquente. Dessa maneira, evidencia-se a proeminencia de uma das 

partes sobre a outra nas relacoes juridicas entre particulares. 

Nesse diapasao, Manita (apud OLIVEIRA JUNIOR 2005, p. 48) explica que: 

O medico alienista, respondia a uma necessidade dos juizes, que operavam com o 
pressuposto da existencia de uma racionalidade intrinseca as acoes humanas, e que 
deparavam com acoes criminosas sem razao aparente, que nao partiam de individuos 
que se encaixavam facilmente nos quadros classicos da loucura, e nao se 
apresentavam como meros subversivos dos meios socialmente dados para a 
consecucao de fins legitimos e desejaveis, como riqueza, posicao social ou prazeres 
sexuais. [...] Nesta area de eternos conflitos de competencia, os psiquiatras na 
realidade, criminalizaram o louco, no sentido de incorporarem a sua figura um novo 
perfil marcado pela crueldade, indisciplina, amoralidade e periculosidade 

Diante dessas consideracoes, pode-se inferir que o laudo psiquiatrico se tornara o 

porta-voz do louco. Tracara o perfil criminologico do louco e sera a voz da verdade - o eu do 

louco - transportado para algumas linhas rascunhadas pelo medico; informando o grau de sua 

loucura e dependendo do risco que ele representar; o destino que o espera - prisioneiro, ou 

paciente absolvido pela justica. 

Nesse contexto, esclarece Oliveira Junior (2005, p. 49): 

Pode-se entao afinnar, que a nocao de periculosidade nasceu da ideia de uma 
patologia incrustada na personalidade do criminoso, tal como a "Monomania 
Homicida", atenuando, de certa forma, a responsabilidade plena dos atos cometidos 
e prevenindo a sociedade da presenca incomoda destes mutilados eticos e morais. 

A confluencia do dialogo entre a Justica e a Psiquiatria atraves do laudo de 

periculosidade, sera a personificacao da verdade sobre um ser-objeto, sem vontade propria. 
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sem voz, sem direitos - um res nullius, disponibilizado como cobaia nos laboratories de 

exploracao cientifica da mente. 

3.4 A nocao de periculosidade entra em cena. no papel de sentenca do louco infrator 

Em muitas circunstancias o silencio e uma excelente alternativa. O silencio inspirou 

poemas, musicas, romances e, via de regra, e o refugio preferido dos intelectuais, autores, 

filosofos e pensadores. No entanto, ele tambem, pode ser uma grande e terrivel mal: quando 

ele e aplicado covardemente como omissao. Outrora, Sofocles disse que ha algo de ameacador 

num silencio muito prolongado. O que nao dizer, entao, de um silencio seletivo, que insiste 

em permanecer silente por todas as epocas? O silencio dos observadores do panoptico. E 

oportuno registrar o ensino de Mattos (2006, p.41), ele assevera que existe: "Um traco 

fundamental atraves dos tempos, no que diz respeito a loucura, e o silencio dos observadores. 

Covarde ou suicida, cinico ou arrogante, o silencio e sempre uma forma de participar da pior 

forma possivel: pela omissao". 

Pois o louco e o homem que a sociedade nao quer ouvir e que e impedido de 
enunciar certas verdades intoleraveis. 
(Antonin Artaud - Van Gogh: o suicidado pela sociedade) 

Desse modo, ha realmente um boicote silencioso em desfavor do louco infrator. Nao 

se trata apenas do silencio de uns poucos; mas, sim de um silencio assassino, em que toda a 

sociedade se faz cumplice. Em muitos casos (nao poucos), nem mesmo os familiares, estao 

dispostos a ouvir o grito de socorro glossolalico. A sociedade caminha com asas de aguia; o 

mundo circundante, nao tern tempo para insignificancias - o que e o louco? Ainda mais 

quando se e infrator; assim, e melhor deposita-lo em um asilo - nao se pode correr risco. 

Consoante ao exposto, vale registrar a licao de Mattos (2006, p. 37): 

Aos portadores de sofrimento ou transtorno mental infratores so se tern oferecido o 
silencio entre o risco e a periculosidade. No final, todos morrem. Enfim, das varias 
historias, ou melhor: das varias tragedias pessoais, uma que podemos conhecer o 
fim. 
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A segregacao e um fato presente em todas as civilizacoes, desde a antiguidade. Ha 

varios motivos (desculpas) para que ela ocorra - cren9as religiosas, casta, etnia, cor, e varias 

outras razoes, para que sobreviva nos tempos. Muitos modelos de segrega9ao ocorrem 

dissimuladamente, ja que ha uma convivencia hipocrita, movida pelos interesses. Ja para o 

louco, nao ha essa possibilidade. principalmente quando na modernidade nasce a no9ao de 

periculosidade, a fim de mante-los isolados para nao por em risco a sociedade sadia. 

A modernidade, na visao de Foucault (2009), traz em seu bojo a medicina moral, visto 

ser a mesma desprovida de qualquer cientificidade; pois denotara uma ciencia cuja estrutura 

sera configurada por tres modos: "o homem, sua loucura e sua verdade recondita"; desfazendo 

assim, a classifica9ao binaria razao/desrazao que compunha o classicismo. 

As institui9oes nesse periodo detem a prerrogativa de penalizar e corrigir. Com a 

finalidade de legitimar a reclusao de varias pessoas, as teorias legalistas, criam o termo: 

periculosidade. Foucault (2009), denomina de patologia do monstruoso a psiquiatria do crime 

que foi inaugurada no seculo XIX. A no9ao de periculosidade trara consigo uma pratica de 

vigilancia que dara origem ao surgimento da policia, principal forma deste poder intra-estatal. 

Referindo-se a isso diz Foucault (2009, p. 495-496): 

Outrora, o desatino era colocado fora do julgamento para ser entregue, na 
arbitrariedade, aos poderes da razao. Agora ele € julgado: e nao apenas uma vez, na 
entrada do asilo, de maneira a ser reconhecido, classificado e inocentado para 
sempre. Pelo contrario, e aprisionado num julgamento eterno que nao para de 
persegui-lo e de aplicar contra ele suas sancoes, de proclamar suas faltas e por elas 
exigir uma multa, de excluir enfim aqueles cujas faltas implicam em risco de 
comprometer por muito tempo a boa ordem social. 

Observa-se que a loucura nesse periodo escapa das maos inescrupulosas da 

arbitrariedade, para cair nas garras do processo indefinido "para o qual o asilo fornece ao 

mesmo tempo policiais, promotores, juizes e carrascos" (FOUCAULT, 2009, p. 496). O asilo 

e tambem o Tribunal de Justi9a que vigia, acusa, condena e castiga; "um processo cuja unica 

saida e um eterno recome9ar sob a forma interiorizada do remorso" (FOUCAULT, 2009, p. 

496). Esse sera o circulo giratorio do louco que se livrou dos grilhoes por Pinel (2009) e, 

depois dele, paciente perpetuo do internamento moderno. 

Se por um lado eles sao separados dos condenados, para eles a condena9ao e um ato 

perene, cuja acusa9ao nunca lhes sera revelada; pois ela e a propria existencia formulada em 

sua vida asilar. Estao alojados nesse lugar nao para serem tratados, mas porque nao podem 

mais fazer parte da sociedade que nao os reconhece e os rejeitam. A no9ao de periculosidade 
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que a principio era uma pressuposicao que enquadrava varias categorias, vai se tornar a 

cicatriz que a loucura continuara levando como um estandarte que a identificara em todos os 

tempos. 

3.5 Segundo Ato: A loucura e a Criminologia na America Latina e no Brasil 

A partir de meados do seculo XIX, o liberalismo extremado, tanto no campo politico, 

como no economico, torna-se insustentavel. O capitalismo sem limites havia conduzido as 

sociedades europeias industrializadas a uma situacao social e juridica verdadeiramente caotica 

e desumana. No campo filosofico, tern lugar o conhecimento experimental. 

O contexto e propicio para buscar-se com base na experiencia e na observacao, uma 

explicacao cientifica para todos os fenomenos da realidade cosmica, inclusive para a questao 

da criminalidade, vista como fenomeno humano e social. E exatamente nesse contexto que as 

ideias constituidoras da Escola Positiva encontram as condicoes favoraveis para se instalar. 

Alem disso, Olmo (apud OLIVEIRA JUNIOR, 2005, p. 41) ensina que: 

Neste periodo, comeco da segunda metade do seculo XIX, existia tres principais 
organizacoes que fomentariam congressos internacionais relacionados aos 
criminosos: uma sobre os aspectos penitenciarios, outra sobre os aspectos 
antropologicos dos criminosos e, por ultimo, sobre a normativa juridico-penal. 
Desde entao houve estreita relacao entre as tres, embora existissem rivalidades 
pessoais entre alguns de seus integrantes, o intercambio entre os congressos era 
intenso. 

Semelhantemente a Escola Positivista italiana em conjunto com a Comissao 

Penitenciaria Internacional e a Uniao Internacional de Direito Penal; empreendiam esforcos 

no sentido de buscar meios eficazes de sanar o problema do delito, e, em especial estudar a 

situacao do delinquente reincidente. Como alternativas, sugeriam a criacao de 

estabelecimentos especiais para os contumazes, priorizando no momento da sancao a 

personalidade deste delinquente. Acrescenta-se a licao de Olmo (2004): "A penalogia, o 

direito penal e a criminologia entrariam em estreita relacao para controlar melhor, mas a 

criminologia seria considerada a 'base cientifica' sobre a qual se apoiariam a politica criminal 

e a elaboracao das leis " 
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A Criminologia desde o seu surgimento enquanto ciencia positiva passara a exercer 

um grande papel, influenciando universalmente os estudos na area da delinquencia e na busca 

de solucoes juridicas para o controle social 

Sobre a origem da Criminologia, Oliveira Junior (2005, p. 41) registra que: 

A Criminologia surgiu, desde pelo menos a decada de 1870, em um contexto 
europeu e norte-americano propicio, e objetivava como ciencia a garantia da ordem 
e a estabilidade social, contribuindo para neutralizar os sinais de desmoralizacao que 
ameacavam a sociedade. 

Segundo ele, com a internacionalizacao da Criminologia, a partir dos congressos, iria 

se caracterizar pela divulgacao de normas universais; que acabariam se impondo como unica 

opcao valida para fazer frente ao delito. 

Como conseqiiencia do intercambio internacional da Criminologia, acontece a 

padronizacao e ampla divulgacao do conhecimento sobre o criminoso. Outra contribuicao 

seria na area de elaboracao de normas universais para o tratamento do delinquente e sua 

conseqiiente contencao. 

Referindo-se a isso, vale registrar a advertencia de Olmo (apud, OLIVEIRA JUNIOR. 

2005, p. 42): 

Entretanto, este intercambio internacional, desde seu inicio, foi essencialmente 
assimetrico. Os conceitos e termos basicos, assim como as formas sugeridas para 
controlar o delito, foram criados e difundidos por especialistas de paises que 
exerciam a hegemonia mundial. 

Nesse periodo caracterizado pela efervescencia intelectual nas diversas areas do 

conhecimento humano, em especial nas ciencias influenciadas pelas ideias evolucionistas de 

Darwin e Spencer, e enriquecidas com o metodo positivista de Comte; a sociologia positiva 

de Durkheim (NASCIMENTO 2007), e muitos outros iluminados, a criminologia encontrou 

uma incubadora quente para o seu nascimento; alem de alimentacao substanciosa para o seu 

desenvolvimento. 

O seu lema, segundo Olmo (2005) seria: "'ordem e progresso e seu metodo, o da 

observacao experimental"; que buscaria estabelecer as origens do delito e do delinquente. A 

psiquiatria e a antropologia, especialmente as teorias do medico Cesare Lombroso, seriam os 

elementos necessarios para elucidar o problema delituoso. O foco, entao, seriam as causas do 

delito no homem delinquente e o fim a neutralizacao do delito com as medidas legais 

cabiveis. 
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3.5.1 Contracenando com a epistemologia lombrosiana 

As pesquisas efetuadas por Olmo (apud, OLIVEIRA JUNIOR, 2005) registram que 

aconteceram sete congressos de antropologia, no intersticio compreendido entre 1880 e 1911. 

A partir dai, ficou estabelecido o rumo que tomaria o controle da delinqiiencia nesta epoca, e 

que teria como lastro, o estudo cientifico do individuo delinquente. Nascimento (2007) 

registra que neste cenario a Psiquiatria desenvolve um catalogo contendo inumeros 

comportamentos desviantes; alem do que, um personagem se destaca em cena: O medico 

italiano Cesare Lombroso; que sistematiza e organiza a antropologia criminal. Profundo 

conhecedor dos estudos morfologicos e anatomicos; se aprofunda nos estudos, visando 

conhecer o cerne da natureza do ser humano delinquente. 

Com a publicacao de sua obra em 1876: Tratado Antropologico Experimental do 

Homem Delinquente; Lombroso marca as origens da Criminologia cientifica, sendo 

considerado seu fundador. O que caracteriza a principal contribuicao de Lombroso para a 

Criminologia nao foi tanto sua famosa tipologia - destacada pela figura do criminoso nato; 

nem tampouco a sua teoria criminologica; mas, a metodologia utilizada em suas investigacoes 

- o metodo empirico (NASCIMENTO, 2007). 

Ademais, Garcia (2000) ensina que Lombroso formulou sua teoria do delinquente 

nato, embasado em resultados, cujos numeros nao deixam duvidas quanto a cientificidade da 

mesma; ou seja, ele realizou mais de quatrocentas autopsias de delinqiientes, alem de seis mil 

analises de delinqiientes vivos. O atavismo que, sob seu ponto de vista, caracteriza o tipo 

criminoso - foi fruto de um estudo minucioso de vinte e cinco mil reclusos de prisoes 

europeias. 

Complementando, Garcia (2000) informa que Lombroso era formado em Psiquiatria, e 

que sua obra, baseava-se na aplicacao das tecnicas da antropometrica e da cranioscopia, 

seguida do exame dos corpos dos criminosos; depois realizava a tabulacao estatistica dos 

resultados obtidos. Ele concluiu que alguns criminosos seriam uma variacao distinta da 

especie humana, um Homo Criminalis. Esta teoria deu origem a acaloradas discussoes no 

meio cientifico. 
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A esse respeito, Carrara (apud OLIVEIRA JUNIOR, p. 50) averba: 

Tal discussao gerou, de um lado, uma moderna area de reflexao, e, de outro, uma 
nova doutrina em direito penal, cuja influencia sobre os codigos penais modernos e 
notavel. Procurando construir uma abordagem objetiva do fenomeno da 
delinquencia, tal area de reflexao ficou conhecida como criminologia [...]. 

Assim, os estudos sistematicos de Lombroso, fizeram dele, um marco impar na 

historia da nocao de periculosidade. No embalo das novas teorias, em 1885, acontece em 

Roma o I Congresso de Antropologia Criminal. Pouco tempo depois, a Criminologia se 

instala em solo sul americano. O argentino Norberto Pinero, em 1887, aceitando as 

proposicoes positivas formuladas no Congresso de Roma funda na Argentina a Sociedade de 

Antropologia Juridica. 

Essa sociedade se tornou a primeira do genero a ser instalada na America Latina. Ela 

se diferenciou do modelo europeu ao mesclar a ciencia europeia com a realidade sociologica 

nacional; dessa forma, preleciona Olmo (apud, OLIVEIRA JUNIOR, 2005, p. 52), que o 

programa da Sociedade Argentina assinalaria "a necessidade de completar a ciencia europeia 

com os dados da antropologia e da sociologia Argentina e da America indigena [...] e, alem 

disso, estudar a personalidade do delinquente como base para preparar a reforma das leis 

penais". 

No entanto, acompanhando o raciocinio de Olmo (2005), tambem no caso da America 

Latina, para a codificacao das diferencas, o racismo, sera usado como pratica para a contencao 

e aplicacao das sancoes dos entes considerados perigosos. No Brasil - segundo pais sul 

americano a adotar a Criminologia. Ela desembarca trazendo na bagagem essa mesma 

influencia. 

3.5.2 Proximo ato: desembarcando em terras tupiniquins 

Ao desembarcar no Brasil, que cenario as novidades europeias encontraram para sua 

recepcao? Como era vista a loucura por aqui? Como os pensadores, autoridades, filosofos, 

juristas e medicos brasileiros viam a questao da loucura? Como receberam a nova ciencia - a 

Criminologia - que nascera embalada pelas teorias e discursos cientificos positivistas; que 
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rapidamente se alastrou por toda a Europa e Estados Unidos? Qual seria na terra tupiniquim a 

fronteira entre a loucura e a razao? 

O contexto brasileiro era o de um Brasil Imperial; um pais ainda colonial em seus 

habitos, mas com o desejo veemente de modernizar e civilizar os habitos sociais. Seduzidos 

pelo glamour do capitalismo mundial, o Brasil foi inserido na nova ordem economica; porem, 

essa insercao se deu de maneira diferenciada. Em decorrencia dessa aproximacao com a nova 

ordem economica, as teorias positivistas tambem encontram espaco e sao amplamente 

difundidas no Brasil. Conforme Corbanezi (2009) Isto aconteceu em um momento em que ja 

se debatiam ideias republicanas e positivistas; porem, a estrutura economica no momento, 

ainda era escravocrata. 

O positivismo criminologico no cenario latino americano, ja era alvo de discussoes 

desde 1870, em meio a uma ordem de problemas gerais de controle social. Nesse contexto, 

Goncalves (2008) entende que no Brasil, o momento era de transicao entre a ordem escravista 

e o capitalismo dependente; havia tambem transformacoes no direito e nas estruturas 

repressivas, sem, no entanto, caracterizar nada de radical, ja que estava sendo preservado 

muito da ordem anterior, na nova ordem. 

No ano de 1888, fundaram-se diversas sociedades cientificas incrementando a 

publicacao de livros. Dentre as sociedades fundadas, destaca-se a Associacao Antropologica 

de Assistencia Criminal; desse modo, houve grande difusao das doutrinas da emergente 

Criminologia. Nesse periodo, autores brasileiros publicam seus trabalhos; Nina Rodrigues em 

1894, publicaria: As racas humanas e a responsabilidade penal; Clovis Bevilacqua publica em 

1896: Criminologia e Direito; no ano seguinte, foi a vez de Afranio Peixoto lancar o seu: 

Epilepsia e Delito (Olmo, 2005). 

Goncalves (2008, p. 33) sintetiza esse momento, assim: 

[...] os discursos dos primeiros criminalistas brasileiros refletem as tensoes entre o 
programa positivista dos paises centrais e os saberes utilizados no Brasil na pratica 
do controle social, ou ainda, entre as praticas usuais de controle social e as novas 
necessidades, surgidas com o fim do escravismo. A primeira geracao de 
criminologos brasileiros trata da defesa social nos termos da Criminologia 
Positivista. Desta geracao destacam-se Tobias Barreto, Nina Rodrigues e Clovis 
Bevilacqua. 

Alem do mais, as teorias do positivismo criminologico, foram amplamente 

disseminadas nos circulos universitarios. A medicina higienista, se tornou um dos maiores 

meios de comunicacao para o trabalho de modernizacao do pais; atraves das reformas 
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sanitarias e pedagogicas no sentido de uma politica de higienizacao que visava muito mais a 

normalizacao social. 

A esse respeito Corbanezi (2009, p. 85) complementa: 

Dai decorre a medicina em seu processo de medicalizacao da sociedade. 
Embasando-se no conceito de periculosidade virtual do social, essa medicina tornou-
se capaz de justificar sua propria existencia, bem como suas medidas preventivas, as 
quais nao decorriam do conhecimento do seu objeto, mas estendia a toda a sociedade 
a nocao de doenca, em decorrencia da atitude medica cada vez mais politica, social e 
de controle. 

E perceptivel que a medicina nesse periodo, por causa de seu carater social e pouco 

fisiologico, apresenta semelhanca a psiquiatria positiva demonstrada por Foucault. Seu carater 

era de uma instituicao autonoma com primazia no ambito do poder, servindo aos interesses 

reguladores do Estado. De acordo com Corbanezi (2009), ja que o alienismo brasileiro era o 

agente normalizador do comportamento humano junto a sociedade - por ter sofrido forte 

influencia da psiquiatria europeia - ele acaba se tornando, tambem, uma instancia juridica. 

De fato, o que fica claro no periodo colonial e que, o cenario em que se desenvolveu o 

alienismo no Brasil, foi o de uma politica espuria e repressiva. Totalmente alheio do seu 

objeto que ia alem do social e juridico. 

Nesse aspecto, Muricy (apud CORBANESI, 2009, p. 85) averba: 

E a funcao juridica que caracteriza tambem o poder medico colonial, em que a 
Fisicatura funciona como um tribunal. Como orgao do Estado, A Fisicatura expressa 
no campo da medicina, as caracteristicas basicas da politica portuguesa. Contudo, 
essa instancia nao exercia nenhum poder alem das fronteiras da fiscalizacao da 
pratica medica, nem exercia funcao terapeutica e normalizadora; como tribunal, 
julgava e punia os infratores, de forma a agir mais juridica que medicamente. 

Prosseguindo, Corbanezi (2009), explica que ate os criterios utilizados por essa 

instancia na selecao de seus agentes, purificadores da sociedade, nao se revestiam de etica 

profissional; o metodo empregado fazia parte do fisiologismo. 

Vale registrar a afirmacao de Muricy (apud CORBANESI, 2009, p. 86) a esse 

respeito: 

Suas funcoes - concessoes de alvaras e cartas de lei, promocoes de exames para 
autorizar a pratica medica, de acordo com um processo muito especificos - ilustram 
seu carater estritamente juridico. O que conta. nesses exames para a autorizacao da 
pratica medica, e um sistema de provas documentais: o reconhecimento do 
candidato por uma autoridade, pelo mestre, pelo povo. Nao sao criterios universais 
do conhecimento que avaliam o candidato a medico, mas os procedimentos formais 
de natureza juridica: juramentos, testemunhos, assinaturas autenticas. Lugar politico 
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de regulacao da pratica medica, a Fisicatura nao e o lugar de enunciacao do discurso 
medico, nao e a producao do saber medico. 

No entanto, Foucault havia analisado o conceito moderno de doenca mental, 

concluindo que o mesmo estava eivado de condicionamentos da loucura classica; ja que a 

alienacao mental e o desregramento das condutas caminhavam de maos dadas. O alienista 

interpretando o papel de controlador da saude social, e tambem cognominado de medico 

higienista, detinha o poder legitimado para executar a limpeza social; ja que possuia a 

anuencia da classe dominante, como forma de naturalizacao das desigualdades sociais. 

Desse modo, o alienismo e a medicina higienista encontram seu espaco no Brasil. 

Autoridades procedentes do poder e nao de seu proprio saber, a esse respeito, (CORBANESI, 

2009, p. 87) afirma que: "e dentro desse quadro que se move a Psiquiatria, dita alienismo, no 

Brasil, no momento em que havia, de fato, um condecorado prestigio a figura do cientista 

como representante da elite nacional". Nesse ambiente que favorecia o fisiologismo, por 

detras das cortinas, fatos incoerentes com as boas novas do positivismo aconteciam. 

3.5.3 Nos bastidores: reminiscencias da terra tupiniquim 

Era um momento de confronto entre a massa escravizada e as elites brasileiras. Da 

parte estatal, o controle se da por meio da criminalizacao da populacao negra. As duas ultimas 

decadas do seculo XIX foram palco de muitas transformacoes no Brasil. No campo juridico, 

alguns avancos foram introduzidos na promulgacao do Codigo Penal Republicano de 1890, ja 

que a pena de prisao e instituida como resposta penal principal. 

Passou-se tambem a estabelecer entre seus dispositivos, que todos os individuos 

isentos de culpabilidade por motivo de doenca mental, ficariam sob custodia de suas familias 

ou recolhidos em hospitais de alienados. Paula (2010) assevera que eles nao eram 

considerados, como criminosos, enquadrando-se nesse aspecto todos aqueles que acometidos 

por imbecilidade nativa ou enfraquecimento senil, viessem a praticar algum delito. 

Nesse contexto destaca-se a Escola Nina Rodrigues, ao exercer grande influencia na 

institucionalizacao da Medicina Legal no Brasil, e ao constituir dentro da escola uma area 

dedicada ao estudo das relacoes raciais. Nesse sentido, Goncalves (2008), informa que, 

enquanto nos paises centrais havia uma conciliacao entre as escolas, referente a defesa dos 
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interesses burgueses frente ao proletariado, na elaboracao de uma ideologia comum que 

justificasse em nome da defesa social - a operacionalizacao do sistema penal e a 

especializacao dos saberes - na obra de Nina Rodrigues, a conciliacao e elaborada de modo, a 

permitir a formacao de uma ideologia acentuadamente racista, colocando, assim, a populacao 

negra, a margem do processo de modernizacao. 

Goncalves (2008, p. 35) resume assim, esse momento: 

Todos os nao-brancos estao a margem de uma cidadania regulada pelas 
constitutes do seculo XIX, pelos manuais de urbanidade e pelas gramaticas da 
lingua. A seletividade da justica, que resulta na cor do carcere, assim como a tortura 
carceraria e a violencia policial de hoje, sao concebidas por Segato (2007) como a 
continuidade, numa trama historica, de uma sequencia que comeca com a escravidao 
e com os genocidios perpetrados por agentes das metropoles coloniais e dos Estados 
nacionais [...] isto e, aqueles racializados pela dominacao colonial [...] a 
colonialidade da justica e a persistencia, nos metodos dos agentes de Estado, de uma 
seletividade dos nao-brancos fundada da estrutura colonial. Raca e, aqui, a 
legibilidade de uma marca dos povos despojados no projeto colonial. 

E oportuno fazer um paralelo com o pensamento de Foucault (1999), para quern, o 

racismo, gerado nas relacoes da colonizacao, garantia a funcao de morte, como prerrogativa 

do Estado, agindo na economia do biopoder. Houve uma distorcao no conceito racista 

brasileiro, quando comparado com o mesmo conceito europeu. 

Nesse prisma, Foucault (1999, p. 308), esclarece: 

Se a criminalidade foi pensada em termos de racismo foi igualmente a partir do 
momento em que era preciso tornar possivcl, num mecanismo de biopoder, a 
condenacao a morte de um criminoso ou s«u isolamento. Mesmo coisa com a 
loucura, mesma coisa com as anomalias diverse s. 

O racismo das teorias cientificas europeias do periods tinha origem aristocratica, e 

separava a burguesia do proletariado. Ja a elite branca e ilustrada do Brasil aceitava estas 

teorias em razao de justificarem os seus privilegios. A teoria lombrosiana da sub-raca foi 

propicia em um contexto escravista. Apenas os nao-brancos eram ameacas; eram violentos, 

perigosos e somente eles eram criminosos e loucos. 

Ademais, para Corbanezi (2009), esta foi uma estrutura de poder legitimada 

cientificamente e que contribuiu com a manutencao e naturalizacao das desigualdades sociais 

por meio de teorias biologicas - fundamentadas como forca explicativa, sobretudo apos a 

publicacao, em 1859, de A Origem das Especies, de Darwin - transportadas para as analises 

sociais. Dessa forma, essas analises passaram a compreender a sociedade como um todo 
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organico, em que os comportamentos individuals que transgredissem a norma eram 

concebidos como anomicos. 

Nesse sentido, a justificacao desse atraso recaia pura e unicamente na miscigenacao do 

povo e na sua incapacidade de progresso. Enquanto isso, os intelectuais e bachareis apoiavam-

se nas novas teorias cientificas como forma de justificativa e naturalizacao das desigualdades 

sociais. 

Dessa maneira, Goncalves (2008) ensina que, a matriz de defesa social que foi 

recepcionada no Brasil estava impregnada da nocao de raca, formalizando a segregacao entre 

colonizados e colonizadores. Encontrando aconchego em outros saberes institucionalizados, 

intercalando-se ao sistema penal. Dessa forma, o controle social punitivo, encontrava seu 

modo de operacao nos menores, nos nao-brancos e, principalmente nos loucos. 

O que se depreende de todo o exposto, e que, a medida de seguranca, como praxe, ja 

era aplicada como medida pratica. Sendo que alguns anos depois, no inicio do seculo XX, ela 

comecaria a ser pensada em termos de codificacao, sob os auspicios da psiquiatria penal. O 

caminho que ela viria a percorrer seria uma via binaria: psiquiatrizacao do crime e 

criminalizacao da loucura. Esse caminho comecaria a ser pavimentado por ocasiao da 

sistematizacao das medidas de seguranca no ordenamento juridico brasileiro. O cenario estava 

sendo preparado para que ela brilhasse, tambem. no palco do ordenamento juridico brasileiro. 

3.5.4 Contracenando com o Codigo Penal de 1940 

O ambiente da nova cena estava preenchido por um clima de tensao, que costuma 

acontecer durante os momentos de transicoes. O limiar do seculo XIX para o XX foi marcado, 

no mundo, por uma estimulante pendenga no ambito da Criminologia; entre os simpatizantes 

das teorias deterministas sociais e dos deterministas biologicos. 

Nesse aspecto, Oliveira Junior (2005, p. 65) explica que a escola determinista social 

prelecionava que: "cada sociedade tern os criminosos que merece" e que os fatores sociais e 

geograficos eram suficientes para explicar a criminalidade. 

Nao obstante as criticas acerbadas ao pensamento antropologico, Oliveira Junior 

(2005) atesta que, a teoria do criminoso nato prevaleceu nos centros de estudos 

criminologicos. E que sorrateiramente ofuscou as demais teorias. No entanto, por volta da 
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segunda decada do seculo XX, o conceito anatomo-fisiologico de Lombroso, comeca a perder 

o seu v a l o r diagnostico em face do agora chamado estigmas psicologicos. 

Dessa maneira, mesmo admitindo a incidencia direta desta nova concepcao, Oliveira 

Junior (2005) afirma que: 

De qualquer o seculo X X foi herdeiro de uma concepcao onde os criminosos eram 
encarados como vitimas de alguma circunstancia (interna ou externa), que eximia a 
responsabilidade plena por seu ato, como se, por sua constituicao, fosse ela 
biologica, moral, ou psicologica, ou ainda pelas adversidades sociais e culturais, ou, 
simplesmente pelo modismo, nao lhe restasse outra opcao senao o crime. 

No entanto, na America Latina e no Brasil, nesse periodo, predominou o que Olmo 

(apud OLIVEIRA JUNIOR, 2004, p. 66) definiu como "ideologia da diferenca sobre a qual se 

baseou a definicao de anormalidade originaria que determinou a estrutura da personalidade 

dos individuos". 

Na perspectiva de mudancas e inovacoes, duas decadas depois (sob os auspicios do 

Estado Novo); finalmente a Medida de Seguranca e sistematizada como instituto do Codigo 

Penal de 1940, sendo teoricamente suprimida, a ideia essencialmente retributiva da pena. 

Assim, com a promulgacao do referido diploma, a inimputabilidade (subtendendo a 

incapacidade de entendimento) em decorrencia de enfermidade mental, legitima a intervencao 

coercitiva do Estado, no sentido de segregar uma rale; mantendo-os, afastados da sociedade. 

Dessa forma, a partir desse momento, o Direito Penal, podera interpor a sua autoridade 

diretamente nos atos daqueles individuos que apresentarem comportamentos desviantes. 

Institui-se, assim, a medida de seguranca no Brasil, tendo como caracteristica principal, o 

sistema do duplo binario, que se caracteriza pela possibilidade de utilizacao de duas vias 

distintas de sancoes criminals em relacao a um unico injusto penal. 

Nos bastidores permanece a esperanca muda, daqueles que estao imbuidos de 

premente expectacao: os loucos infratores aguardam alguma medida de aplicabilidade 

curativa, ressocializadora e humanitaria. Afinal, todo tipo de construcao alternativa, sera 

sempre bem vinda; pois, gera esperanca, move debates que acabam incidindo ou nao nos 

direitos fundamentais de todo cidadao. Enfim! Toda proposta sera viavel se houver vontade 

de por fim ao silencio abominavel dos que estao na plateia. 
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4 ATO FINAL - MEDIDA DE SEGURANCA: PROGRESSOS E MAZELAS DO 

INSTITUTO A LUZ DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

Cumpre destacar, que nao obstante, (teoricamente) a medida de seguranca tenha 

obtido algum progresso desde sua primeira edicao, o instituto, em todas as suas fases esteve 

eivado de mazelas, assim, a inaplicabilidade da Medida de Seguranca na atualidade, se deve 

ao fato de nao ser um instituto incipiente; alem de que, os motivos justificantes do surgimento 

de tal instituto demonstraram, ate os dias atuais, apenas efeito segregativo. 

Neste contexto sera analisado, a partir de entao, o precedente historico, conceitos e 

especies, alem dos criterios para aplicacao do tratamento dirigido a loucura pelos seculos dos 

seculos, que deu origem ao instituto em estudo, e que, desde o seu genesis, vem ocasionando 

mazelas, alem de consequencias nefastas e desumanas para o portador de sofrimento mental 

infrator. 

Nesse diapasao, revelando as razoes em favor da ineficacia do Instituto Mattos (2006, 

p. 181) esclarece: 

A medida de seguranca constituiu-se na criacao de um instituto, pretensamente 
protecionista, mas que, na verdade, produziu apenas e tao somente uma dupla 
exclusao, baseada, ou, se preferirem, justificada, em uma "garantia" juridica 
especial, que nao trata o "diferente", reconhecendo o seu direito a diferenca, mas, ao 
contrario, ao trata-lo "diferentemente", o subsume a uma dupla insercao que, antes 
de inserir, segrega duplamente. 

Desta forma, o que se percebe e que todas as portas de entrada se fecham para o 

diferente, de forma a exclui-lo de tudo, nao importando a forma como esta exclusao venha a 

ocorrer. Dessa maneira, o louco infrator nao ve respeitados seus direitos minimos, como o 

direito a dignidade humana, a igualdade - ao direito de ser diferente. Portanto, torna-se 

necessario desconstruir a medida de seguranca, no sentido de abrir-se uma porta de saida, que 

garanta, ao minimo, os principios basilares da proporcionalidade das penas, igualdade, do 

devido processo legal e da ampla defesa; prerrogativas que vem sendo negligenciada, ao 

longo de sua historia. 
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4.1 Precedentes historicos da medida de seguranca 

Uma das principais conquistas do periodo que compreende meados do seculo XIX, ate 

a segunda decada do seculo XX, foi a integracao da economia mundial como um conjunto 

unico e interdependente, que por suas caracteristicas, seria inconcebivel em epocas anteriores. 

Parker (1995, p.252) relata que: 

[...]. O centre- desse processo foi a Europa, tendo os EUA como centro subsidiario. 
Dai partiram as iniciativas que ligaram os continentes e colonias independentes, com 
o capitalismo industrial e comercial que ja havia conquistado a maior parte da 
Europa e America do Norte. 

Estima-se que no seculo 19 a populacao mundial tenha crescido mais rapidamente do 

que em qualquer outro periodo ate entao. Calculos indicam que, de cerca de 900 milhoes, 

passou para 1,6 bilhao de habitantes. Na Europa passou de 196 milhoes para 423 milhoes 

(PARKER, 1995, p. 204). Varios foram os fatores que contribuiram para o aumento 

populacional no seculo 19: o aperfeicoamento da producao industrial e agricola; as melhorias 

no sistema de comunicacoes e transportes, o progresso da medicina, melhorias nos padroes de 

higiene pessoal e consequente reducao nos indices de mortalidade provocados por colera, 

tuberculose, variola, tifo e febre tifoide. 

Parker, (1995, p. 204), ilustra esse periodo com as seguintes palavras: 

O crescimento demografico nao ocorreu de forma unifonne em areas urbanas e 
rurais. A expansSo de antigas cidades, a criacao de novos centros urbanos e a 
reducao da populacao nas areas rurais sao caracteristicas da era industrial. [...] 
Pequenas aldeias ou cidades que sequer existiam no seculo anterior surgiram como 
grandes centros industrials, comerciais ou mineradores. [...] As populacoes nao 
apenas cresceram mais rapidamente no seculo 19, mas tambem migraram em escala 
consideravel. 

As cidades nao estavam preparadas para esse crescimento populacional inesperado. Na 

expectativa de melhorar as condicoes de vida, as populacSes rurais se deslocavam em grandes 

multidoes para os grandes centros. As ofertas de emprego atraiam migrantes de todos os 

locais do mundo. As conseqiiencias: expansao desordenada do perimetro urbano, formacao 

dos guetos, acumulo de pessoas sem qualificacao despejadas pelas ruas, alto indice de 

mendicancia, prostituicao; alem de aventureiros e ladroes. Os crimes de todos os tipos 

multiplicaram-se, tornando-se problema de ordem publica. 
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Como se nao bastasse os altos indices de criminalidade. a questao da reincidencia 

monopolizava a atencao das escolas que estudavam o fenomeno e das autoridades, que nao 

conseguiam debelar o problema. Varias teorias tentavam explicar o crime e a problematica da 

reincidencia. Para Erving Goffman (apud LEITE, 2007, p. 23), explicando sobre as 

conseqiiencias do confinamento diz: 

"[...] se a estada do internado e muita longa, pode ocorrer, caso ele volte para o 
mundo exterior, o que ja foi denominado "desculturamento" - isto e, 
*'destreinamento,' - que o torna temporariamente incapaz de enfrentar alguns 
aspectos de sua vida diaria". 

Alem do mais, fatores como crescimento da burguesia, concentracao de renda em 

maos de poucos, exclusao social das camadas mais baixas da populacao e a segregacao pelo 

etiquetamento das pessoas que ja haviam sido presas, contribuiram grandemente para a 

reincidencia. Assim, da-se inicio a visao do crime enquanto habito, e do criminoso enquanto 

tipo social. 

Em meio a todo esse burburinho, uma classe tambem se torna alvo especifico de 

estudos - o louco infrator. Diante da conjuntura do periodo exposto, inumeros foram os 

conceitos de crime e criminoso; mas e o portador de doenca de mental que comete infracao 

penal, como classifica-lo e o que fazer com ele? Essa questao provocou muitos embates entre 

a psiquiatria e a antropologia criminal. Enquanto a psiquiatria defendia o conceito de crime-

doenca, antropologia criminal sustentava a ideia de crime-atributo. Por outro lado acirravam-

se tambem os debates entre juizes e doutrinadores do direito. 

Os resultados desses debates deram origem aos manicomios judiciarios, e ao instituto 

da Medida de Seguranca. Se bem que a trajetoria das tentativas de classificacao e 

conceituacao do criminoso retroage em algumas decadas. O acontecimento de crimes diflceis 

de desvendar, bem como os crimes cometidos sem motivacao aparente; alem da constante 

violacao de valores inerentes a condicao humana; levam os juizes a incluirem os alienistas no 

mundo criminal, buscando explicacoes que auxiliassem o judiciario a compreender a 

personalidade do meliante e entender seu modo de operacao. 

Diante do exposto, pertinente as palavras de Maia Neto (2010, p. 3): 

As classificacoes psiquiatricas dominantes colocam os enfermos mentais como 
inferiores e perigosos, etiquetando-os e despersonalizando-os; por isso, Basaglia diz, 
"enfermo adequado aos parametros inventados para cura-lo", e Goffman, conclui: "a 
psiquiatria poderia descobrir um crime que seja adaptado ao castigo, e reconstruir a 
natureza do recluso para adapta-la ao castigo. 
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Conforme Foucault (1998), o Codigo trances ja tratava da loucura em seu artigo 64, 

registrando que nao ha crime se o infrator esta em estado de demencia no instante do ato. 

Dessa forma, o nucleo da medida de seguranca surgiu, portanto, da conceituacao dada pelos 

alienistas franceses a partir da criacao da ideia de monomania raciocinante. 

Nas palavras de Carrara (1998, p. 74): 

(...) o mal poderia perturbar apenas a faculdade do "afeto" ou do "sentimento" -
"'monomania raciocinante" - caracterizando individuos que, apesar de lucidos e 
inteligentes, apresentavam "'disturbios de carater ou do senso moral"'; individuos 
absolutamente maldosos, perversos, insensiveis, crueis, refratarios a qualquer 
admoestacao ou aprendizado do bem. Com a monomania raciocinante dos franceses, 
identificou-se o que, entre os ingleses, foi chamado de "loucura moral" (moral 
insanity), denominacao que esclarece ainda melhor o tipo de comportamento 
codificado por tal figura. 

Nesse diapasao, complementa-se com a observacao de que os debates travados entre 

juristas e cientistas, delimitaram o criminoso caracterizado pelo conceito de loucura moral e 

influiram na criacao dos manicomios judiciarios, dando assim, origem ao instituto da medida 

de seguranca, que embora no futuro passaria por inumeras reformulacoes, manteria o seu 

nucleo ate os dias atuais. O grande desafio atual e trabalhar para a efetiva desconstrucao da 

Medida de Seguranca e construir um sistema que esteja em conformidade com os principios 

constitucionais. 

4.2 Conceitos e especies 

A introducao definitiva no ordenamento juridico brasileiro das medidas de seguranca 

ocorreu com a promulgacao do Codigo Penal de 1940, entretanto, sendo teoricamente 

abstraida destas a ideia essencialmente retributiva da pena. 

Assim, com a promulgacao do referido diploma, a inimputabilidade, ou falta de 

capacidade de entendimento ou vontade em virtude de doenca mental ou desenvolvimento 

mental incompleto, passou a delimitar a intervencao coercitiva do Estado na esfera de 

liberdade de uma categoria diferenciada de infratores, de forma a mante-los distantes da 

sociedade. 
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Nesse sentido, sao as palavras de Mattos (2006, p. 147): 

Trouxe-lhe a "'sciencia" apenas exclusao e segregacao para sempre, travestida de 
tratamento. Impos-se-lhe um regime pior, de impossivel cumprimento, cuja unica 
saida possivel e a ''nao-saida", ou, em outras palavras, a inviavel possibilidade de so 
sair morto, que nao pode ser considerada saida. Esta foi, em resumidas linhas, a 
pratica da medida de seguranca, desde sua criacao, cheia de boas intencdes e ciencia, 
mas que, na verdade, so trouxe segregacao e desespero. 

Como forma do Direito Penal intervir diretamente nas acoes daqueles individuos que 

apresentavam comportamentos desviantes, a medida de seguranca seria aplicada ora de forma 

a substituir a pena em relacao aqueles considerados inimputaveis, ora como complemento as 

penas dos imputaveis. 

4.2.1 Conceito 

Assim como os demais institutos do ordenamento juridico, sao muitas as 

conceituacoes da medida de seguranca, variando em alguns aspectos, dependendo da linha de 

pensamento do doutrinador. No entanto, todas convergem para um mesmo sentido axiologico. 

Na licao de Capez (2006, p. 424), medida de seguranca e: "Sancao penal imposta pelo Estado, 

na execucao de uma sentenca, cuja finalidade e exclusivamente preventiva, no sentido de 

evitar que o autor de uma infracao penal que tenha demonstrado periculosidade volte a 

delinquir". 

E um instituto que detem o fim precipuo de prevencao, visando tratar o inimputavel e 

o semi-imputavel que demonstrarem, pela pratica delitiva, potencialidade para novas acoes 

nocivas a sociedade. No ordenamento juridico brasileiro a medida de seguranca, foi 

disciplinada pelo Codigo Penal de 1940, artigo 22 com a seguinte redacao: 

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

Contrariamente a esse posicionamento, varios doutrinadores - corrente majoritaria -. 

sustentam ser a medida de uma especie de pena, ja que de qualquer forma, suprime do homem 

a sua liberdade, em decorrencia de uma conduta por ele praticada; constituindo-se assim em 
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uma pena. Toda privacao de liberdade, por mais profilatica que seja para quern a sofre, nao 

deixa de ter um conteudo penoso. Assim, independente da semantica utilizada, o que importa 

e o fim auferido. 

Noronha (1987, p. 298), robustece a posicao majorana: 

Como a pena, e a medida de seguranca sancao penal. Bem sabemos que esta 
concepcao nao e pacifica, mas ontologicamente, para nos, elas nao apresentam 
distincao. Sao outras diferencas que as caracterizam, e de natureza quantitativa antes 
que de qualidade. Na pena prevalece o cunho repressive ao passo que na medida de 
seguranca predomina o fim preventivo; porem, como ja se fez sentir, a prevencao 
tambem nao e estranha a pena. 

Por afinidade ao objetivo proposto neste trabalho, despindo-se de pressupostos e de 

preferencias doutrinaria, a seguinte conceituacao sera adotada por aproximar-se da letra da lei 

in verbis: Sancao penal de acepcao preventiva, resultante em internacao ou tratamento 

ambulatorial, direcionada aos agentes inimputaveis e semi-imputaveis, sendo o proposito, 

impedir que o criminoso, cujo diagnostico indique periculosidade, volte a reincidir. Cumpre, 

ainda, registrar que, com o advento da Lei 7.209, de 1984, a previsao encontra-se, agora, 

estampada no artigo 26 com a mesma redacao. 

4.2.2 Especies 

O Codigo Penal de 1940 foi assunto de inumeras criticas em decorrencia da 

classificacao das medidas de seguranca adotada; visto que, na pratica, o instituto, nao 

apresentou resultados apropriados, nao obstante a minuciosa especificacao legal. No entanto, 

no meio juridico, outras opinioes, viram nas medidas de seguranca, algo de muito relevante a 

exemplo de Ataliba Nogueira (apud MASCARENHAS, 2002, p. 16): "A introducao do 

instituto das medidas de seguranca foi a maior novidade, a mais profunda modificacao ao 

sistema penal anterior. Nenhum outro assunto sobreleva a este, nenhuma outra novidade e 

maior que esta". 

No entanto, o que se percebe e que o instituto decididamente foi forjado em uma 

estrutura claramente neo-idealista, propria do Codigo italiano de 1930. Seu texto corresponde 

a um tecnicismo juridico autoritario que, com a combinacao de penas retributivas e medidas 

de seguranca indeterminadas, desembocam numa clara deterioracao da seguranca juridica. 
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Nesse contexto, deve-se salientar o ensinamento de Mattos (2006, p. 89): 

Entendo desenganada a correcao semantica daqueles que, ainda hoje, mesmo apos o 
advento da Lei n° 7.209/84, seguem usando o verbete responsabilidade, em vez de 
imputabilidade. Aquela, estampada no velho artigo 22, do CP de 1940, e esta, no 
atual art. 26. Na verdade, o que fez a lei, o unico poder da lei, foi uma mera troca de 
dois substantivos femininos, o primeiro, pelo segundo. E de dois adjetivos: 
criminoso, por ilicito. Nada mais? No nivel da semantica foi so isso. No nivel da 
exclusao nao houve efetivamente mudanca alguma. Ainda hoje se convive com a 
inconstitucional possibilidade de especie de prisao-perpetua para os portadores de 
sofrimento mental, que, isentos de pena, via pericia, suportam uma medida de 
seguranca ad vitam. 

Esse sistema de penas se tornou incompativel com a Constituicao de 1946, porem esse 

sistema se manteve apoiado pela acao da doutrina e da jurisprudencia e vem prevalecendo ate 

os dias atuais, apesar de nao ser mais possivel sua aplicacao em um Estado de Direito 

democratico. 

4.2.2.1 Especie detentiva 

A especie detentiva prevista no Instituto conforme Capez (2006) se reveste das 

seguintes caracteristicas: preve a internacao em hospital de custodia e tratamento psiquiatrico, 

conforme estabelecido no artigo 97, do Codigo Penal. A medida destina-se obrigatoriamente 

aos inimputaveis que tenham cometido crime punivel com pena de reclusao e 

facultativamente aos que tenham praticado delito cuja natureza da pena abstratamente 

cominada e de detencao. Tambem, o semi-imputavel podera ter a pena privativa de liberdade 

substituida por medida de seguranca, inclusive na modalidade de internacao, em se 

comprovando a necessidade de especial tratamento curativo. 

O hospital de custodia e tratamento psiquiatrico, local em que devem ser feitas as 

internacoes, veio substituir os antigos manicomios judiciarios presentes na legislacao de 1940. 

Entretanto, a quase ausencia de estabelecimentos do genero acaba por conduzir a utilizacao 

dos antigos manicomios. 

Com relacao a essa questao Fragoso (1973, p. 3), preleciona: 

Os estabelecimentos destinados ao cumprimento das medidas de seguranca 
detentivas para imputaveis em geral nao foram sequer construidos. As casas de 
custodia e tratamento e os institutos de trabalho, de reeducacao e ensino a que alude, 
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por exemplo, o CP brasileiro de 1940, salvo uma ou outra malograda experiencia, 
nao chegaram a funcionar, em trinta anos de vigencia da lei que os instituiu 

Na realidade o que tern sido presenciado e uma realidade atroz, pois os Manicomios 

Judiciarios ou, como queiram outros: Hospitais de Custodia e Tratamento, (caso existam) e 

que, teoricamente deveria abrigar os sujeitos as medidas de internacao, nao obstante os 

palavreados fastidiosos, enfatizando o carater terapeutico da medida, nao apresentam as 

condicoes minimas necessarios ao intento. Mostram-se, na realidade, verdadeiros depositos 

subumanos, em completo desacordo com o que rege a legislacao (art. 99, do CP). Diante 

dessa realidade cruel, nao procede a justificativa da falta de vagas; pois um erro nao justifica o 

outro. 

Ainda sobre ausencia de vagas, acrescenta-se aqui o entendimento jurisprudencial que 

corrobora com o que ate aqui foi exposto: 

A ausencia de vagas para internacao em hospital psiquiatrico ou estabelecimento 
adequado nao justifica o cumprimento de Medida de Seguranca em cadeia publica; 
por isso, concede-se liberdade provisoria, mas condicionada a tratamento 
ambulatorial. (TJSP, RT 608/325). 

Referindo-se, tambem a esse aspecto, Mascarenhas (2002, p. 23) comenta: 

Dessa forma, a intencao foi evitar que o inimputavel seja recolhido a cadeia ou ao 
presidio comum, deixando de receber o tratamento psiquiatrico necessario em 
hospital ou em local com dependencia medica adequada, en fim que seja submetido a 
condicoes degradantes e inconcebiveis ante aos principios de dignidade humana. 

Concorda-se, que a intencao do legislador visava evitar expor o agente a 

constrangimento ilegal, mantendo-o em estabelecimento inadequado, em caso de ausencia de 

vagas em hospitais apropriados. Discorda-se, no entanto, da hipocrisia travestida de 

legalidade, em virtude de tal instituto estar revestido de inconstitucionalidade, ja que os 

individuos submetidos a medida de seguranca, seja ela em que modalidade for, os internos, 

sao alijados da sua condicao de sujeito. 

Ainda com relacao a especie detentiva, o ordenamento preve que o internamento sera 

por tempo indeterminado e que ira perdurar enquanto nao for averiguada, mediante pericia 

medica, a cessacao da periculosidade. No entanto, varios estudos tern demonstrando que na 

pratica essa cessacao de periculosidade, nao propicia a liberdade ao agente, mas que apenas o 

transporta para outro ambiente. 
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Trata-se de um circulo concentrico, que no dizer de Mattos (2006, p. 112) "se auto-

alimenta perversamente"; para ele, a internacao e um fracasso sempre e a cessacao de 

periculosidade uma farsa - diz ele: 

Lamentavelmente, na qualidade de observadores do presente, tivemos a 
oportunidade de acompanhar e denunciar o que acontecia aqueles portadores de 
sofrimento mental infratores que obtinham o "milagre" do laudo de cessacao de 
periculosidade: eram internados em um "novo" manicomio. 

Caso haja determinacao judicial, a averiguacao podera ser a qualquer tempo. Quanto 

ao internamento se dara em estabelecimento que possua caracteristicas hospitalares, sendo 

vedada a manutencao do individuo em cadeia publica, em caso da falta de vagas em 

estabelecimentos apropriados. 

4.2.2.2 Especie restritiva 

A especie restritiva e a que sujeita o agente do ato delitivo a tratamento ambulatorial. 

Tambem esta prevista no artigo 97 do Codigo Penal, e na licao de Capez (2006), possui as 

caracteristicas a seguir: Nos casos em que o fato e punido com detencao, o juiz pode submeter 

o agente a tratamento ambulatorial, que sera, tambem, por prazo indeterminado, ate que se 

comprove a cessacao de periculosidade, mediante laudo medico, em periodo minimo que 

podera variar de um a tres anos. Assim como a restritiva, a constatacao podera ocorrer a 

qualquer tempo, por determinacao judicial, conforme previsto na Lei de execucao Penal, 

artigo 176: 

Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo minimo de duracao da medida de 
seguranca, podera o juiz da execucao, diante de requerimento fundamentado do 
Ministerio Publico ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame 
para que se verifique a cessacao da periculosidade, procedendo-se nos termos do 
artigo anterior. 

O prazo minimo sera fixado em conformidade com o grau de perturbacao mental 

aferida no agente; bem como, a gravidade do delito (que servira de base para a recomendacao 

de cautela em caso de liberacao ou desinternacao); nunca para finalidade retributiva Capez 

(2006). A medida de seguranca de tratamento ambulatoria e facultativa, para os apenados em 
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regime de detencao; havendo a possibilidade de internacao em hospital de custodia, mediante 

exame do caso concreto e autorizado por autoridade judicial. A liberacao sera sempre 

condicional. 

Observa-se, portanto, que a lei, em sua plenitude, (mesmo que teoricamente) buscou 

proteger os inimputaveis, de modo que aos mesmos, fossem oferecidas condicoes dignas de 

tratamento, recuperacao e ao mesmo tempo a reintegracao no proprio ambito social. 

As condicoes em que ocorreram esses avancos foram comentadas por Mascarenhas 

(2002, p. 25), nos seguintes termos: 

Os direitos do internado e do submetido a tratamento ambulatorial desenvolveram-se 
lentamente, ao lado da luta pelos direitos dos presos. No Brasil, a materia so foi 
efetivamente implantada no Anteprojeto de Lei de Execucao Penal de 1981, que 
garantia aos internados todos os direitos inerentes a sua condicao humana e juridica. 

Com efeito, cabe aqui, a complementacao de que o pressuposto da aplicacao da 

medida de seguranca e tambem a periculosidade, ou seja, o conhecimento (se e possivel) da 

possibilidade de o agente voltar a delinqiiir; ou seja, a probabilidade de o sujeito vir ou tornar 

a praticar crimes. 

4.3 Criterios para aplicacao 

Entende se que o criterio para a sua aplicacao nao esta no fato punivel, mas o seu 

pressuposto imediato e a situacao de periculosidade em que o agente se encontra e que se 

revelou durante a atuacao do fato delituoso. Assim, e no momento da execucao da medida, 

que esse estado de perigo sera relevante para a aplicacao do remedio adequado. Dessa forma, 

o que valera sera a periculosidade existente no tempo presente. Dois atributos se 

complementam: a pratica de ato tipificado como crime e a periculosidade do sujeito. 

Na mesma linha, Mascarenhas (2002, p. 22), assevera: 

Embora de forma implicita, permanecem os pressupostos para a aplicacao das 
medidas de seguranca - a consumacao de fato previsto como crime e a 
periculosidade do agente. E o que diz os artigos 97 e 98 do Codigo Penal. Nao basta 
a periculosidade, presumida pela inimputabilidade, ou reconhecida pelo juiz em 
casos de semi-imputabilidade. Necessario e imprescindivel que, na condicao de 
sujeito ativo, tenha a pessoa cometido um fato tipico punivel. Nao se aplica medida 
de seguranca no caso de nao haver provas que confirmem a imputacao, assim como 
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se o fato nao constituir ilicito penal ou se o agente tiver praticado o fato, protegido 
por uma excludente de antijuridicidade. Ademais, tem-se que a periculosidade 
tambem enquadra os pressupostos para a aplicacao da medida de seguranca. 

Destarte, tambem e relevante para a efetiva aplicacao da medida de seguranca, a 

existencia do nexo causal, entre o desarranjo mental e o ato ilicito cometido; pois, atraves 

desta conexao e que sera analisado o grau de periculosidade e sua efetiva influencia no 

cometimento do fato, verificando, desse modo, a probabilidade de reincidencia, de forma a 

colocar em risco a coletividade. A lei presume periculosidade aos inimputaveis, que, 

conforme disposicao do artigo 26 deverao obrigatoriamente ser submetidos a medida de 

seguranca. Quanto aos semi-imputaveis, esta submissao nao e obrigatoria, mas sim 

facultativa. 

Concorda-se com a corrente majoritaria, que defendem estar a medida de seguranca 

fundamentada exclusivamente na periculosidade do autor. Da mesma forma, concorda-se com 

a indeterminacao do tempo de duracao das mesmas - com a ressalva - que durante todo o 

tempo de sua execucao ela seja revestida unicamente de tratamento apropriado, humanitario e 

digno, que se traduz no direito de todo ser humano, constitucionalmente garantido. 

Esse carater do agente apresentar periculosidade para a sociedade e o que legitima a 

sua condenacao pelo Estado a um tratamento em hospital de custodia e tratamento 

psiquiatrico. 

Nesse contexto Ferrari (2001, p.) preleciona: 

A probabilidade na reiteracao de um ilicito-tipico de acentuada gravidade ha de ser, 
portanto, um dos pontos a serem avaliados na periculosidade penal, servindo como 
parametro para verificar a incidencia da medida de seguranca criminal, bem como 
para escolher as especies de medidas terapeuticas enunciadas pelo legislador. 
Constatada a probabilidade da repeticao de um ilicito-tipico, impor-se-a: a) medida 
de seguranca detentiva, quando da pratica de um ilicito-tipico gravoso; b) medida de 
seguranca terapeutica, nao restritiva de liberdade, quando da realizacao de um 
ilicito-tipico nao tao gravoso. 

O questionamento cabivel e quanto aos criterios que balizarao o grau e o nivel desta 

periculosidade. O destino de um ser humano dependente de laudos subjetivos alicercados na 

lei das probabilidades, que podera ser traduzida por: segregacao perpetua - sob o manto da 

letra da lei. A quern interessa? O silencio dos que nao querem responder permanece. Entende-

se, portanto, que so isso nao basta. E preciso romper com esse silencio atordoante. Os 

responsaveis devem e precisam gritar alto e bom som, para assim, a exemplo das muralhas de 

Jerico, romper, aqui, no tempo chamado hoje; com as muralhas de um silencio desumano. 
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4.4 A LETRA DA LEI: DO SISTEMA DO DUPLO BINARIO AO SISTEMA 

VICARIANTE 

A vida em sociedade e regida por normas que regem a conduta do que nela convivem. 

Toda norma etica possui um juizo de valor que lhe e intrinseco. Como forma de garantir as 

condutas por ela regidas, ela se une a uma sancao, que indicara se tal conduta e permitida ou 

proibida. Ela estabelece assim, nao apenas um norte para a conduta, mas tambem o seu limite. 

Diante disso, como tutora das condutas, a interpretacao de seus ditames, nao deve ser 

limitada a letra da Lei, mas, fazer uso da hermeneutica, analisando o contexto historico e 

fazendo uso de todo o arcabouco juridico disponivel; aliando-se ainda, ao circulo da 

interdisciplinaridade, como forma de alcan9ar um posicionamento equilibrado e mais justo 

possivel; afinal, a letra mata, o espirito vivifica. Quanta verdade na assertiva de que a norma 

fala mais do que diz em sua letra fria e imovel. 

Convem destarte, resgatar a li9ao ministrada por Montesquieu (1995, p. 437), a 

respeito da importancia da interpreta9ao da lei diante de sua incidencia social, diz ele: "E 

preciso que o povo tome conhecimento da a9ao, e que tome conhecimento dela no momento 

em que ela foi executada; em um tempo em que tudo fala: o ar, o rosto, as paixoes, o silencio, 

e em que cada palavra condena ou justifica." 

4.4.10 Duplo Binario 

Alguns ordenamentos foram contemplados pelo sistema duplo-binario de aplica9ao de 

penas, significando que para os inimputaveis a medida de seguran9a seria aplicada 

isoladamente; enquanto que, para os semi-imputaveis e os imputaveis (considerados 

perigosos), poderia haver cumula9ao de penas e medida de seguran9a. Esse sistema foi 

amplamente combatido, ja que dessa forma, o apenado, pagava duas vezes por um so delito. 

No Brasil esse sistema foi adotado pelo Codigo Penal de 1940. 
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A negatividade do sistema foi condenada por Mattos (2006, p. 90), ele demonstra sua 

aversao, nos seguintes termos: 

Ainda se pode conceder ser bem verdade que, sob a egide do Codigo Penal de 1940, 
sua parte geral, trabalhava-se com um alucinante sistema teorico de duplo-binario, 
inspirado em herancas caducas, como a teoria da degenerescencia, de Morel, e na 
sciencia lombrosiana, o que fazia que um mesmo sentenciado pudesse sofrer, por um 
mesmo fato e por um mesmo juizo, pena e medida de seguranca. Uns quantos anos 
pelo crime cometido. dentro dos intervalos de minimo e maximo, e toda a eternidade 
para *'curar-se" de sua patologia. 

Instituiu-se, assim, no Brasil, o sistema do duplo binario, que se caracteriza pela 

possibilidade de utilizacao de duas vias distintas de sancoes criminals em relacao a um unico 

injusto penal. Esse sistema permaneceu ate 1984, quando aconteceu a reforma da parte geral 

do Codigo Penal, que foi instituida pela Lei n° 7.209 de 11 de Julho de 1984. No sistema do 

duplo binario, ao infrator considerado perigoso e que havia praticado ilicito considerado como 

crime, aplicava-se a medida de seguranca, apos o cumprimento da pena privativa de 

liberdade. 

Com efeito, Fragoso (1979, p.7) explica: 

Nesse sistema do duplo binario, a pena e a medida de seguranca, por assim dizer, se 
complementariam, porque se, de um lado, se pune, de outro, se promove a 
recuperacao social. Esse sistema de penas e medidas de seguranca penetrou nas 
legislates no periodo entre as duas grandes guerras, e trouxe a paz as correntes 
doutrinarias que, no inicio do seculo, se contrapunham. 

Nao obstante a pacificacao entre doutrinadores da epoca, trazida pelo instituto, o que 

fica patente e para os que sofreriam seus efeitos, essa paz, para eles nunca viria a existir; pois 

com a instituicao dos binomios punicao e tratamento, seria estabelecido para eles como um 

inferno perpetuo. 

4.4.2 O Sistema Vicariante 

Apos a reforma penal, em 1984, comeca a vigorar o sistema vicariante no qual se 

aplica pena ou a medida de seguranca, ficando assim, no dizer de Capez (2006, p. 424) 

"impossivel a aplicacao cumulativa de pena e medida de seguranca. Aos imputaveis, pena; 
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aos inimputaveis, medida de seguranca; aos semi-imputaveis, uma ou outra, conforme 

recomendacao do perito.'" Para os semi-imputaveis foi adotado o criterio vicariante, pena ou 

medida de seguranca detentiva (estabelecimento psiquiatrico), devendo esta ultima ser 

aplicada quando houver necessidade de especial tratamento curativo (art. 98 do CP). 

Para maior precisao, e preciso destacar que, com a mudanca da parte geral do Codigo 

Penal, a pena e a medida de seguranca, continuaram a convivencia pacificamente no mesmo 

texto. A diferenca real, e que agora a medida de seguranca, e claramente destinada aos loucos 

infratores que forem etiquetados como perigosos. Enquanto que a pena, nao obstante o carater 

retributivo, passa a regular-se tambem pela periculosidade do agente. Note-se, porem, que o 

valor retributivo da pena (no sentido classico), sera ao mesmo tempo preventivo (no sentido 

positivista); assim, a contribuicao da criminologia sera imprescindivel, para o diagnostico, 

que sera determinante para indicar o destino do paciente. 

Comentando as mudancas na parte geral do Codigo, pela Lei de 7.209, Fry e Carrara 

(apud GONCALVES, 2008, p. 49): 

[...] A combinacao e mais especifica, e o resultado, original. A pena, conforme se 
desenha hoje, tern o carater de uma pena, no sentido classico de punicao, 
englobando uma medida de seguranca, concebida enquanto tratamento. Embora 
esteja presente, o principio da periculosidade permanece englobado pelo principio da 
culpabilidade. O segundo desenhara os limites externos da pena - sua quantidade em 
termos de tempo. Este e um elemento "'classico", pois elimina a indeterminacao da 
intervencao penal, que era fundamental a medida de seguranca. Porem, sera o 
primeiro, o "positivista", principio da periculosidade, que determinara, no interior da 
pena, sua qualidade, que dependera da avaliacao e observacao do comportamento do 
detento por carcereiros e especialistas. Se as duas reacoes penais [...] estavam no 
Codigo de 1940 em uma relacao de oposicao simples, agora, estao combinadas 
dentro de uma relacao hierarquica; o resultado sera talvez mais consistente e estavel 

Nesse novo sistema, ambas as alternativas, representam, agora, a matriz da defesa 

social, ja que no sistema anterior, a pena era a matriz da seguranca juridica; assim, em nome 

da defesa da sociedade, todos os que forem criminalizados e etiquetados como potencialmente 

perigosos, terao suas penas dosadas nao somente na proporcao do crime cometido, mas 

tambem pelo grau de sua temibilidade. Apenas os loucos, terao sua periculosidade 

mencionada. No entanto, quanto ao desequilibrio e preconceito com que sao tratados; o 

Estado democratico em flagrante omissao permite que o silencio se perpetue. 
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4.5 EXECUCAO E DURA^AO DA MEDIDA E ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

Com o advento da reforma penal e a substituicao do duplo binario pelo vicariante, o 

inimputavel que cometer conduta tipica e ilfcita, sera submetido a medida de seguranca. A 

legislacao preve nesses casos duas formas de (prisao), digo, tratamento. A primeira impinge 

ao infrator insano, a segregacao da sociedade, (depositando-o), digo, internando-o em Casa de 

Custodia e tratamento psiquiatrico ou, na ausencia de estabelecimento do tipo, em local 

similar e adequado. Por determinacao legal; essa modalidade so sera aplicada em caso de 

crime apenado com reclusao, ou por determinacao judicial. 

A segunda modalidade: restritiva, devera ser aplicada nos casos de pena de detencao, 

em que e imposto ao apenado um tratamento ambulatorial, a ser realizado tambem em Casas 

de Custodia, via tratamento psiquiatrico ou, com a devida permissao judicial, em outro local 

com instalacoes adequadas. 

Por seu turno, Ferrari (apud RIBEIRO, 2008, p. 3) apresenta alguns aspectos que 

devem ser considerados no momento de determinar a modalidade: 

A probabilidade na reiteracao de um ilicito-tipico de acentuada gravidade ha de ser, 
portanto, um dos pontos a serem avaliados na periculosidade penal, servindo como 
parametro para verificar a incidencia da medida de seguranca criminal, bem como 
para escolher as especies de medidas terapeuticas enunciadas pelo legislador. 
Constatada a probabilidade da repeticao de um ilicito-tipico, impor-se-a: a) medida 
de seguranca detentiva, quando da pratica de um ilitico-tipico gravoso; b) medida de 
seguranca terapeutica, nao restritiva de liberdade, quando da realizacao de um 
ilicito-tipico nao tao gravoso. 

Pode-se observar que a legislacao patria, aplica duas especies de sancoes ao 

inimputavel. Uma que com caracteristica tipicamente aflitiva, que afasta o infrator do meio 

social, internando-o em local adequado ao seu estado psiquico. E a outra apesar de menor 

grau de periculosidade, o fim acabara sendo o mesmo: segregacao. 



60 

4.5.1 Execucao 

A finalidade primordial da aplicacao da medida de seguranca deve necessariamente ser 

revestida de criterios de utilidade social - ja que almeja a recuperacao do infrator e sua 

reinsercao ao convivio social. 

Para a execucao da medida de Seguranca faz-se necessario alguns requisitos: Pratica 

de um fato definido como crime; laudo de periculosidade do agente; a ausencia de 

culpabilidade nao impede a aplicacao da Medida de Seguranca, pois o juizo da culpabilidade e 

substituido pelo da periculosidade; nos casos que exista excludente da culpabilidade ocorre a 

exclusao da Medida de Seguranca em relacao ao semi-imputavel. Pois a excludente da 

Culpabilidade inviabiliza a prolacao da sentenca condenatoria, excluindo a possibilidade de se 

impor Medida de Seguranca (CAPEZ, 2006). 

Como a periculosidade e pressuposto de aplicacao da medida de seguranca, registram-

se os tipos que sao: Real - e prevista nos casos averiguados pelo juiz no caso concreto. 

Presumida - ocorre nos casos em que a propria lei penal determina que certo individuo e 

perigoso e deve ser submetido a medida de seguranca sem necessidade de previa avaliacao, 

mas prevalece a presuncao de perigo. No caso do semi-imputavel, aplica-se o sistema de 

periculosidade real, a avaliacao somente se dara a criterio do juiz. 

Diante do caso concreto, o juiz determinant a modalidade, no caso de sentenca que 

conceder medida de seguranca, o juiz fixara o prazo que podera ser de um a tres anos, 

conforme o artigo 97,§ 1°, do CP; no caso do semi-imputavel, primeiramente o juiz deve 

determinar a fixacao da pena privativa de liberdade, so depois, na propria sentenca, substitui-

la pela medida de seguranca, conforme o artigo 98 do CP. 

Depois de transitado em julgado, a condenacao, o juiz expedira a guia para a execucao 

da medida, conforme previsto no artigo 171 da Lei de Execucoes Penais. Essa guia detera os 

requisitos do artigo 173 do mesmo instituto e sera enderecada ao Administrador do 

estabelecimento receptor. O inimputavel sera obrigatoriamente submetido a exame 

criminologico nos termos do artigo 174 da mesma lei; sendo que para a internacao em 

ambulatorio o procedimento e facultative 
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4.5.2 Duracao e Perpetuidade na mesma cena 

O tempo de duracao da medida de seguranca e indeterminado, que devera perdurar 

enquanto nao for cessada a periculosidade; pois o Codigo Penal determina apenas o prazo 

minimo de duracao da medida de seguranca que deve ser de um a tres anos, artigo 97, § 1°, do 

Codigo Penal, in verbis: 

A internacao, ou tratamento ambulatorial, sera por tempo indeterminado, perdurando 
enquanto nao for averiguada, mediante pericia medica, a cessacao de periculosidade. 
O prazo minimo devera ser de 1 (um) a 3 (tres) anos. 

Observa-se que desde a decisao judicial, o que existe e um prazo minimo de 

tratamento de ate tres anos. Depois disso, o juiz da execucao penal solicitara avaliacao 

realizada por perito psiquiatra, que indicara a cessacao ou nao da periculosidade. Ocorre que 

essa periculosidade podera nunca ser cessada pelos peritos e se tornar ad vitam. Corre esse 

risco, nao somente o louco infrator, tambem, aquele anteriormente etiquetado semi-imputavel 

e em seguida rotulado pela pericia psiquiatrica. 

Por sua vez, analisando tal problematica, Mattos (2006, p. 91) complementa: 

Comparece ja devidamente etiquetado pela pericia psiquiatrica, tern a transformacao 
da pena em medida de seguranca e suporta uma carga de exclusao muito superior 
aquele que, nao tendo qualquer comprometimento de ordem mental, pode contar 
com determinados direitos minimos, como, por exemplo, insista-se: a progressao de 
regime, a remissao pelo trabalho, o livramento condicional, o indulto, etc. O direito 
penal cumpre, enfim, sua velha funcao de corrigir desonestos e guardar lunaticos. 

Essa questao da indeterminacao do prazo maximo vem gerando debates, e 

arregimentando simpatizantes que defendem o fim da medida de seguranca no ordenamento, 

apesar de que no campo constitucional poucos sao os que dedicam interesse ao tema. A 

inconstitucionalidade da duracao maxima das medidas de seguranca e visivel, porem, so e 

possivel mudar isso no momento em que ocorrer uma reforma na legislacao no que diz 

respeito a esta duracao. Os Tribunais entendem que o prazo maximo das medidas de 

seguranca e o prazo imposto as penas, ou seja, 30 anos. Entendimento que e muito discutido, 

ja a lei nao estabelece o limite maximo, e o interprete quern tern a obrigacao de faze-lo. Se a 

proibicao de penas de carater perpetuo abrange, igualmente, as medidas de seguranca, ha que 

se buscar, um limite temporal maximo para a sua execucao. 
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Abaixo, ilustra-se com uma decisao Do Tribunal Superior: 

Medida de Seguranca e Limitacao Temporal 
Aplica-se a medida de seguranca o instituto da prescricao nos termos do art. 109 e 
seguintes do CP. Com base nesse entendimento e por considerar nao consumada a 
prescricao, a Turma concedeu, em parte, habeas corpus para restabelecer decisao 
proferida por juiz de primeiro grau no capitulo em que determinara a aplicacao do 
regime de desinternacao progressiva pelo prazo de 6 meses da medida de seguranca 
imposta ao paciente — cuja inimputabilidade por doenca mental fora reconhecida — 
em processo instaurado para apurar suposta pratica do delito de lesao corporal leve 
(CP, art. 129). Na especie, o juizo monocratico reconhecera a prescricao da 
mencionada medida e ordenara a liberacao gradativa do paciente, sendo esta decisao 
cassada pelo tribunal local, o que ensejara a impetracao de habeas denegado pelo 
STJ. Sustentava a impetracao, alem da prescricao da medida de seguranca, que a CF 
vedaria a aplicacao de penas de carater perpetuo, de forma que a internacao do 
paciente — a qual perfaz quase 28 anos — nao poderia perdurar por tempo 
indeterminado. 
HC 97621/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 2.6.2009. (HC-97621) 

Com efeito, precisam ser observados no instituto todos os preceitos constitucionais, 

incluindo os principios da proporcionalidade, que diz que se deve buscar, sempre, os meios 

menos gravosos possiveis; na doutrina de Capez (2006, p. 20) "tal principio se acha insculpido 

em diversas passagens do nosso Texto Constitucional, quando abole certos tipos de sancoes 

(art. 5°., XLVII) , exige a individualizacao da pena (art. 5°., XLVI), (...)" ; e o principio da 

igualdade, que se traduz no direito de nao receber tratamento diferenciado, desfavorecido, 

onde nao haja condicoes faticas que exijam diferenciacoes legais. 

Nesse diapasao, encontra-se eco na decisao do STJ: 

Medida. Seguranca. Limite. DuracSo. 
Trata a quaestio juris sobre a duracao maxima da medida de seguranca, a fim de 
fixar restricao a intervencao estatal em relacao ao inimputavel na esfera penal. A 
Turma entendeu que fere o principio da isonomia o fato de a lei fixar o periodo 
maximo de cumprimento da pena para o inimputavel (art. 97, § 1°, do CP), pela 
pratica de um crime, determinando que este cumpra medida de seguranca por prazo 
indeterminado, condicionando seu termino a cessacao de periculosidade. Em razao 
da incerteza da duracao maxima de medida de seguranca, esta-se tratando de forma 
mais gravosa o infrator inimputavel quando comparado ao imputavel, para o qual a 
lei limita o poder de atuacao do Estado. Assim, o tempo de duracao maximo da 
medida de seguranca nao deve ultrapassar o limite maximo de pena cominada 
abstratamente ao delito praticado, em respeito aos principios da isonomia e da 
proporcionalidade. HC 125.342-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
julgado em 19/11/2009. 

Nesse prisma, Alexandre de Moraes (2002, p. 65), ensina que: "a desigualdade na lei 

se produz quando a norma distingue de forma nao razoavel ou arbitraria um tratamento 
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especifico a pessoas diversas". Nesse passo, o constitucionalista afirma que tratamentos 

normativos diferenciados apenas serao compativeis com a Constituicao Federal quando 

verificada a existencia de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado. 

Vale tambem a licao do prof. Luiz Flavio Gomes (apud VIEIRA JUNIOR, 2007, p. 6), 

faz a seguinte pergunta: "E o que devemos fazer com o louco quando vence o prazo de trinta 

anos?". Ele responde: "Cessa a medida de seguranca e cessa tambem a jurisdicao da justica 

penal. Mas e se perdura a loucura? Deve o paciente ser transferido para o hospital da rede 

piiblica, eliminando-se a intervencao da justica penal". O que acaba ficando transparente em 

tudo isso e que nao se torna decisoes eficazes e eficientes, por tras do silencio e da inercia 

esconde-se o fantasma (real) do preconceito. 

4.5.3Preconceito e Medida de Seguranca 

E oportuno ressaltar que a loucura nao surge do nada, uma imensidade de fatores influi 

no surgimento das doencas psiquiatricas. O doente esta inserido, quer se reconheca, ou nao, 

no contexto da sociedade, em que a enfermidade acontece. Ela so pode existir no momento 

em que contraria uma ordem estabelecida, uma expectativa da sociedade em relacao ao 

comportamento do ser humano. 

Com efeito, vivemos em um pais, que embora tente demonstrar o contrario, e 

preconceituoso. Esse preconceito por sua vez e causado pela desinformacao. Mattos (2006, 

p.29), falando sobre uma pesquisa realizada entre estudantes do curso superior em que 

envolvia questoes sobre violencia, criminalidade e direitos humanos comprovou o grau dessa 

desinformacao, que causa a ignorancia do preconceito: 

Nao pode causar estranheza, portanto, que em um pais de dimensoes continentais 
como o Brasil, onde mais de 30 milhoes de pessoas vivem abaixo da "linha de 
pobreza"', sua elite que consegue chegar a um curso superior revele um pensamento 
tao preconceituoso e conservador. [...]. O problema da desinformacao, estou 
absolutamente seguro, nao e so da juventude universitaria brasileira. O preconceito 
parece permear os estudiosos do mundo inteiro. 

O preconceito contra os doentes psiquiatricos aparece principalmente no fato de que a 

palavra, em geral, lhe e negada. O estigma de louco retira da pessoa o direito a fala, pois 

como ele nao tern controle sobre a sua mente, aquilo que ele diz deve ser desconsiderado. O 
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preconceito tern como uma de suas principais caracteristicas o fato de que ele retira do outro o 

direito de falar por si. Alem do mais as pessoas precisam aprender a pensar com as proprias 

cabecas. Em geral o que se ve, sao os que pensam com a cabeca alheia, agem e tomam 

posicdes e atitudes movidas pelo pensar do outro. 

Nessa mesma perspective Mattos (2006, p.29) ressalta: 

Se a juventude "pensa'' e interioriza o "certo" da maneira como e "induzida" a 
pensar pela midia, so nos restara a perplexidade? Assim, fica mais facil entender e 
explicar ''associacoes'" de familiares de pacientes, subvencionadas, em certa medida, 
por donos de clinicas psiquiatricas particulares; avidos de retorno, via contra-
reforma psiquiatrica, ao "lucrativo" tempo da segregacao sem controle ou limite; 
que tentam passar a imagem de que a luta antimanicomial serviria, na pratica, para 
deixar ao relento os portadores de sofrimento mental (nao-infratores), o que nao 
passa de perigosa falacia amplamente repercutida na midia. Sempre a midia mais 
canhestra. Feita por gente limitada e mesquinha, para instilar mais limitac5es e 
mesquinharias nos pobres de todo o genero. Ate mesmo os de espirito. 

Na verdade, isso reflete o pensamento da sociedade, cujo preconceito esta baseado 

num profundo desconhecimento do assunto. Ainda que muitos estudos indiquem o contrario, 

a doenca mental e, em geral, diretamente associada a violencia pelo imaginario social. E a 

pessoa que ja passou ou passa por um tratamento psiquiatrico leva um estigma pelo resto da 

vida. Ha uma crenca geral de que essas pessoas nao tern responsabilidade e um temor de que 

elas possam ficar doidas de uma hora para a outra. Uma vez que e o desconhecimento que 

alimenta o preconceito, so a informacao pode combate-lo. 

Tais argumentos encontram ecos no passado, na voz de Pinel, citado por Foucault 

(2009, p. 460) que dizia: "tenho a conviccao de que estes alienados so sao tao intrataveis 

porque os privamos de ar e liberdade, e eu ouso esperar muito de meios completamente 

diferentes". Eis a questao! Meios completamente diferentes. E preciso conhecer antes de 

criticar ou rejeitar. Em todas as epocas, sempre, e preciso ousar e inovar. E preciso olhar com 

olhos de lince e, com perspicacia, viabilizar meios humanitarios de lidar com aqueles, que nao 

mais afetam os sentimentos de uma sociedade arrefecida. E preciso olhar com compaixao. 

Mas como descer da zona de conforto e olhar com compaixao para quern e nada? 

Contrariando Parmenides; o louco infrator e o ser que nao e ser. 

Mattos (2006, p. 86) retrata o nada a que se resume o louco infrator: 

[...] economicamente, o louco infrator e um estorvo. Nao produz e ainda inibe a 
producao familiar de subsistencia. Embaraca as relacoes mais simples. [...] logo 
estara claro que este homem nao e como os outros, que afasta-se do comum, e que 
ele se parece, nao direi absolutamente com os idiotas, mas com os parcialmente 
imbecis. cujas faculdades sao muito limitadas e que denunciam a mediocridade 
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intelectual em toda a aparencia exterior. Do ponto de vista da politica, e um fardo 
que nao vota [...]. Sob o prisma do direito, aparece como um nao sujeito. Quando 
aparece como sujeito, e sempre de solucao pior. Sem direito de defesa ampla, por 
exemplo [...]. 

Referindo-se a essa diminuicao da compaixao, ha pouco mais de dois mil anos, Jesus 

Cristo, prevendo os tempos futuros disse: "Devido a crescente iniqiiidade. o amor esfriara na 

maioria" (TEB, 1994, p. 1905). Atualmente, discursa-se muito sobre direitos humanos e 

direitos fundamentais, criam-se normas e leis extremamente avancadas; mas nao se produz os 

meios adequados para seu funcionamento. E preciso deixar os discursos empolados e passar a 

acao. 

Fala-se muito em amor ao proximo e pratica-se muito pouco. Vive-se, hoje, em uma 

sociedade que e em grande multidao, opressora, fria, insensivel e excludente. Ela joeira a 

grande massa e seleciona aqueles que sao adequaveis em seu projeto. 

Nas palavras de Schneider (2002. p. 255): 

Absorve os que se encaixam em seu sistema, seja por sua condicao socio-
economica, ou por sua condicao existencial, e exclui os inadaptados, os 
desajustados, tanto em termos socio-economicos, como existenciais. Em termos 
psicologicos, a exclusao acontece devido a forma como se estrutura nosso horizonte 
de racionalidade, que propoe uma visao de homem racionalista, subjetivista, e 
liberal, preso a uma logica formal (seguindo o principio de identidade), a uma moral 
"a priori"", o que so faz manter a todos na alienacao. As pessoas sao submetidas a 
relacoes sociais opressivas, a mediacoes inviabilizadoras, a familias serializadas, 
fruto dessa racionalidade moralista e individualista. 

Buscam-se muitas inovacoes e melhorias que ampliem os direitos e ao mesmo tempo 

indiquem limites, no entanto, sempre acompanhadas do estigma da exclusao para algumas 

classes e, muito pior, para os loucos infratores, que a nenhuma classe pertencem ja que sao 

tratados como res nullius, coisa qualquer; no dizer de Mattos (2006, p.91): " [ . . . ] . Nem assim, 

"'cidadao" - as aspas sao inevitaveis - apenas para ser objeto de alcance da norma penal, tal 

"direito" o alcanca. Comparece ja devidamente etiquetado pela pericia psiquiatrica [. . .]". 

Para os simpatizantes (leia-se - cumplices) da teoria do etiquetamento, o crime nada 

mais e que o produto de uma camada da sociedade (banda podre), marginalizada e excludente 

e socialmente inferiores; dessa forma, excluidos das benesses a que fazem jus os cidadaos 

superiores. Assim, essa camada e devidamente rotulada, para que nao pairem sobre o cidadao 

de bem, nenhuma duvida com relacao aquele individuo. 

Para o louco infrator - o coisa nenhuma - a etiqueta e personalizada. Assemelha-se 

com um outdoor estampado em alto relevo a palavra danger. Desse modo, ate quern passa em 
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alta velocidade consegue ler o rotulo que nele foi afixado. A tal de periculosidade ira 

acompanha-lo como um guia fiel pelo resto de sua sub-existencia. Nota-se assim, que no nivel 

das inovacoes ele nao e nunca beneficiado; pois, o avanco trazido pelo instituto de 1940, nao 

o alcancou, ja que na pratica, nao houve efetivamente mudanca alguma. 

Concorda com isso Mattos (2006, p. 101) referindo-se a medida de seguranca 

instituida pelo ordenamento de 1940 ele diz: 

A pratica dos anos demonstrou que a medida de seguranca, tal como concebida pelo 
legislador de 1940, nao passou de uma pena privativa de liberdade piorada, sem 
possibilidade de libertacao ao cabo de alguns anos de cumprimento. Sem 
possibilidade de "cura". Sem possibilidade de vida digna. Sem saida. O "tratamento" 
resumia-se a eletrochoques, choques convulsivantes a base de cardiazol, lobotomias 
e a classica "madeira de dar em doido". Nos mesmos moldes de pre-historia do 
tratamento da loucura [...]. Passado?, em "algumas tecnicas de anedotario e o 
silencio, traco comum". 

Constitui, entao, esse sistema, uma especie de instrumento de controle usado pelas 

classes dominantes como forma legal e legitima de subjugar as menos favorecidas. Entende-

se, sob esse ponto de vista, que a conduta humana e decisivamente influenciada pelos 

processos de interacao social, sendo que o individuo tern de si a imagem que os outros fazem 

dele. Por essa razao, a natureza delitiva de uma conduta praticada por esse individuo nao se 

encontra na conduta em si, e muito menos na pessoa de quern a pratica, mas na valorizacao 

que a sociedade confere a ela. 

Assim, a permanencia do instituto no ordenamento, afronta a Constituicao, que em 

1988 o Brasil, promulgou como uma nova ordem constitucional, instituindo o Estado 

Democratico de Direito e elegendo como norte do ordenamento juridico, a dignidade da 

pessoa humana. 

4.5.4 Estado Democratico de Direito 

No rastro da historia, vinte e dois anos de vida de um marco, que mudou a trajetoria do 

povo brasileiro. Inenarravel o custo para cravar esse marco na historia: muitas lutas, muito 

sangue derramado, vidas ceifadas, violadas, torturadas, porque ousaram reivindicar um Estado 

democratico, liberdade, e igualdade para todos. Se valer a pena - trouxe transformacoes ao 

status quo do povo brasileiro - o resto, o tempo se encarregara de dizer. O que 
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verdadeiramente importa, e que esse marco que foi cravado em outubro de 1988, na figura da 

Constituicao da Republica Federativa do Brasil; apelidada de a constituicao cidada - traz em 

seu bojo - o Estado Democratico de Direito. 

Para Jose Afonso da Silva (apud RODRIGUES, et. al, 2005, p. 7, 8) 

[sic] a configuracao do Estado Democratico de Direito nao significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democratico e Estado de direito. Consiste, na 
verdade, na criacao de um conceito novo, que leve em conta os conceitos dos 
elementos componentes, mas os supere na medida em que incorpora um componente 
revolucionario de transformacao do status quo. 

Entende-se que o principio basico do Estado de direito e o da eliminacao do arbitrio no 

exercicio dos poderes publicos com a conseqtiente garantia de direitos dos individuos perante 

esses poderes, para estruturar uma ordem de seguranca e paz juridicas. Assim ele deve ser 

limitado pela ordem juridica vigente, que dispora sobre suas funcoes, limitacoes e direitos e 

garantias fundamentals dos cidadaos. 

Dentro deste Estado Democratico de Direito, a funcao legislativa e fundamental no 

sentido de prever situacoes isonomicas entre imputaveis e inimputaveis, reconhecendo, 

judicialmente, a natureza de penas impostas ao portador de doenca mental infrator. E preciso 

estar atento; para que o artigo 5° e seus incisos, presentes na Carta Magna, nao venham sob 

nenhuma hipotese, serem maculados e afrontados, por descuido dos legisladores e respectivos 

aplicadores legais dos institutos juridicos. O custo foi muito alto. E preciso respeito e 

consideracao para com o sangue dos martires. 

Ademais a vigilancia deve ser constante, nao obstante a insercao sorrateira de um 

direito penal para inimigos, a mescla dentro do sistema juridico de sancoes de carater 

inofensivo e a conformacao a um direito penal para as formas organizadas do crime. A 

dogmatica precisa e deve em todos os casos impor limitacoes de forma a que o direito penal 

nao negligencie ou faca vista grossa para as garantias reconhecidas e tuteladas pelo Estado 

Democratico de Direito, que abarca a todos sem excecoes. Diante disso, a democracia nao 

pode prescindir do valor da justica, sob pena de ser uma expressao vazia. 

Dessa forma, em conformidade com o principio da dignidade humana, nenhum 

individuo, podera ser sancionado sem causa ou excessivamente. 0 tempo ha que ser 

mensurado, nao pode extravasar o que se encontra disciplinado na lei. 0 alvo mor do Estado 

Democratico de Direito e o principio da dignidade humana, seja ele racional ou insano em 

decorrencia de enfermidade mental. Os direitos sao iguais e devem a todo custo serem 

respeitados; doa a quern doer. 
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Portanto, em se tratando de uma argumentacao consistente, esses aspectos devem ser 

considerados na aplicacao dos direitos fundamentais, em relacao aos loucos infratores; 

somente assim, o silencio sera rompido. 
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5 CONCLUSAO 

Este trabalho buscou explicitar de maneira teorica como funciona o instituto da 

Medida de Seguranca aplicada aos inimputaveis, semi-imputaveis e em especiflco ao louco 

infrator, no que concerne as sancoes aplicadas e aos estabelecimentos destinados ao 

internamento dos doentes mentais infratores; bem como o flagrante desrespeito aos seus 

direitos fundamentals. 

A partir dos resultados obtidos nas pesquisas e possivel expor algumas contribuicoes 

sobre a relevancia do tema abordado. Com relacao as fontes de pesquisa, destaca-se a 

escassez de literatura especifica sobre o assunto, alguns poucos livros, que foram dedicados 

exclusivamente ao tema em questao. Ao assunto, normalmente e dedicado apenas algum 

capitulo, nos livros de direito penal, na parte geral. 

A maior fonte de informacoes, no entanto, e encontrada em artigos, monografias, teses 

e dissertacoes, tanto no ramo do direito penal, criminologia e areas dedicadas ao estudo do 

conhecimento da mente humana, no que tange aos disturbios mentais; alem de alguns estudos 

na area da penologia, sistema penal brasileiro e reforma psiquiatrica. 

Nesse trabalho, verificou-se que elementos como o crescimento demografico esta 

intrinsecamente ligado ao crescimento da delinqiiencia em todas as suas formas. No passado 

os grandes centros atraiam a populacao e junto com ela as mazelas dos que nao sao inseridos 

no contexto social. Na atualidade, as mega-metropolis e as regioes metropolitanas, mantida as 

devidas proposes, deram origem a macro criminalidade - que nao consegue encontrar no 

Direito Penal e Processual Penal, os instrumentos eficazes que debelem o crescimento 

assustador das praticas criminosas. 

Alem do mais, verificou-se que a caducidade de alguns institutos, e a inaplicabilidade 

da medida de seguranca, tema delimitador do escopo da pesquisa. A medida de seguranca 

alvo de muitas controversias tern conquistado adeptos e desafetos em todas as epocas desde 

sua criacao. Buscou-se nesse trabalho, resgatar sua origem, especies e aplicacao, procurando 

identificar se houve progressos e eficacia no instituto desde sua origem aos dias atuais. 

O que se depreendeu com o resultado da pesquisa e que os portadores de transtorno 

mental quando sao alcancados pelo sistema penal, quando cometem algum fato definido como 

crime, cairao nas garras da medida de seguranca, e dificilmente se livrarao dela. Isso se deve 

ao fato de o Direito Penal, nao ter consagrado uma atencao esmerada ao metodo que serviria 

de contencao aos denominados loucos infratores. Seus manuais nao foram alvo de uma 
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analise critica, que permitisse avaliar a efetividade do instituto e seu real alcance, sendo 

assim, um numero resumido de trabalhos sao dedicados a um estudo intenso, com vistas a 

modificar a estrutura atualmente imposta. 

Desse modo, afirma-se que tal instituto, cuja aplicacao tern por finalidade a prevencao 

e defesa social, na realidade intervem na esfera de liberdade individual dos infratores mentais 

gerando para estes, na grande maioria dos casos, um destino desafortunado, traduzido, por 

segregacao perpetua, (prisao perpetua) para quern preferir. Dessa forma, fica patente a 

ilegalidade de tal instituto em face da Constituicao da Republica; bem como conflita tambem, 

com a Lei Federal de n° 10.216 de abril de 2001, que dispoe sobre a protecao e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais. 

Cumpre, ainda, para fins de embasar as criticas ao instituto, informar aqui, que o 

Supremo Tribunal de Justica, tern tornado decisoes contrarias ao instituto, conferindo ao 

preceito interpretacao teleologica, sistematica, levando em conta o limite maximo de trinta 

anos fixado pelo legislador ordinario, ja que a regra primaria veda a prisao perpetua. Ademais, 

citam-se os artigos que fundamentam o conflito do instituto em sua aplicacao: art. 75 do 

Codigo Penal e 183 da Lei de Execucao Penal; nao pode haver incoerencia entre eles e o 

paragrafo primeiro do artigo 97 do Codigo Penal. Portanto, enquanto nao se criar alternativas 

para a medida de seguranca, e imprescindivel a interpretacao teleologica, sistematica ao 

preceito. A nao ser assim, com fundamento nos principios da igualdade e da 

proporcionalidade, ha de se concluir pela inconstitucionalidade do preceito. 

Por sua vez, esse trabalho, nao olvidou que historicamente a medida de seguranca 

alcancou algum progresso desde que, pela primeira vez foi inserida no ordenamento juridico 

brasileiro. Um grande avanco aconteceu entre a versao recepcionada no Codigo Penal de 1940 

e o modelo atual. O primeiro adotou o modelo facista do codigo italiano: o duplo binario, 

caracterizado pela possibilidade de utilizacao de duas vias distintas de sancoes criminals em 

relacao a um unico injusto penal. Nesse sistema do duplo binario, a pena e a medida de 

seguranca, por assim dizer, se complementariam, porque se, de um lado, se pune, de outro, se 

promove a recuperacao social. A pesquisa concluiu que esse sistema so trazia beneficios de 

paz ao meio social; aos infratores portadores de doencas mentais, dupla punicao, que se 

transformava em um inferno eterno. 

Por outro lado, o segundo, o sistema vicariante, inserido mediante a reforma da parte 

geral do Codigo Penal, em 1984, trouxe o modelo monista, pena, ou, medida de seguranca, 

acabando com a cumulacao. Para fins de esclarecimento, e preciso destacar que, com essa 

mudanca na parte geral, a pena e a medida de seguranca, continuaram a convivencia 
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pacificamente no mesmo texto. Assim, a pesquisa verificou que a diferenca real, e que agora, 

a medida de seguranca, e claramente destinada aos loucos infratores, que forem etiquetados 

como perigosos. Enquanto que a pena, nao obstante o carater retributivo, passa a regular-se 

tambem pela periculosidade do agente. 

Concluiu-se, ainda, que nesse novo sistema, ambas as alternativas, continuaram 

representando a matriz da defesa social, ja que no sistema anterior, a pena era a matriz da 

seguranca juridica; e que assim, em nome da defesa social, todos os que forem criminalizados 

e etiquetados como potencialmente perigosos, terao suas penas dosadas, nao somente na 

proporcao do crime cometido, mas tambem pelo grau de sua temibilidade. 

Analisando os resultados da pesquisa e comparando-os com a hipotese anteriormente 

citada, verificou-se algumas mudancas nos fatores prioritarios e influenciadores na tomada de 

decisao dos operadores de direito. No entanto, as decisoes do Supremo Tribunal Federal, nao 

conseguem, ainda, encontrar eco nos tribunais dos estados, e tambem na de muitos juizes 

monocraticos. Enquanto isso, os massacres aos doentes mentais infratores, prosseguem a todo 

o galope. A sociedade assiste passiva, sob o temor infundido por uma midia que lucra com o 

sensacionalismo absurdo. Hoje em dia, a credibilidade que as empresas midiaticas passam 

para seus consumidores, esta sendo um fator importantissimo para a decisao de silenciar; pois, 

na era da pressa excessiva, a maioria nao quer o cansativo trabalho de refletir sobre os fatos 

anunciados. 

No entanto, atraves da bibliografia consultada, constata-se que ha autores que apostam 

nesta interseccao possivel entre medida de seguranca, reabilitacao e insercao social. Reitera-se 

a discordancia: se o pressuposto deles se fundamenta, na aplicacao do instituto nos moldes em 

que ele se encontra; porem, aceita- se, sim, estudo de caso concreto, em situacoes mais 

graves, desde que, a avaliacao seja realizada por autoridades psiquiatricas especializadas no 

assunto. E que o tratamento seja realizado em instituicoes adequadas e com participacao 

efetiva de membros familiares do enfermo. A pergunta que nao quer se calar: Se a lei diz que 

e isento de pena o agente portador de doenca mental, por que legalmente ele deve ser cuidado 

pelo direito penal; se a medida de seguranca - nao e sancao penal? Nao deixa de ser um 

paradoxo. 

Finalmente, a pesquisa nao teve a pretensao de esgotar o assunto, muito menos propor 

solucao sem que haja uma profunda e responsavel discussao envolvendo todos os operadores 

do direito, comunidade cientifica da area de saude mental, legisladores e sociedade. 

Alcancou-se, no entanto, o objetivo de colecionar material, que podera ensejar novas 
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reflexoes aos interessados no assunto, que encontrarao neste trabalho uma base para iniciar 

novas investigacdes em terreno tao fertil, porem negligenciado. E preciso buscar uma saida. 

Talvez se tenha ai um trabalho novo a comecar; afina, o desafio de proporcionar um 

final humanitario, ao enredo que vem sendo escrito no decorrer desse trabalho, sobre a 

historia da loucura, e das formas de tratamento do doente mental, em especial ao que comete 

ato ilicito; e de extrema importancia e requer a participacao de toda a sociedade em sua 

execucao. A desconstrucao de qualquer paradigma e uma tarefa dificil; principalmente, 

quando existem interesses politicos e economicos envolvendo a questao. Sair da zona de 

conforto, abdicar de privilegios e mudar costumes, e um dos maiores desafios da sociedade 

secularizada. 

Destarte, para que o ato final tenha um desfecho menos dramatico; confirma-se a 

importancia de acoes integradas, que envolvam diferentes atores e considerem areas 

especificas, na medida em que a reducao da exposicao dos loucos infratores a medida de 

seguranca nao seja mais a regra, mas se torne excecao. Assim, se torna necessario aliar 

repressao qualificada e estrategias de prevencao local. O grande desafio, no entanto, e 

aprofundar o conhecimento em torno de como a violencia (da pseudo-cura) afeta a vida desse 

segmento da populacao carceraria brasileira. 
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