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RESUMO 

A realidade que hoje impera, onde as desigualdades sociais e regionais, corrupgao, 
a ineficiencia estatal na adocao de polit icas publicas ef icazes e a consequente 
sobrecarga do Direito Penal, utilizado como valvula de escape para todo e qualquer 
conflito social, sao paradigmas marcantes que contr ibuem para a expansao da ideia 
do criminoso como sendo um "inimigo" de toda sociedade. Diante de tal cenario, e 
pertinente a investigagao cientif ica sobre a teoria do direito penal do inimigo, 
implementanda no ordenamento jur idico penal e processual penal brasileiro, como 
metodo de controle das manifestacoes cr iminosas, ainda que dissociado do campo 
de visao da dogmatica constitucional. Para tanto, busca-se analisar, atraves de uma 
abordagem historica da concepgao de tal teoria, os fenomenos socio-polfticos que 
influenciam a adocao do pensamento jakobiniano pela legislacao penal e processual 
penal patria, investigando, ainda, a constitucionalidade desta postura. Por meio do 
metodo de pesquisa exegetico-juridico auxil iado pelo metodo historico, empreendeu-
se, mediante a aplicagao da tecnica de pesquisa bibliografica, a analise sobre a 
concepgao da teoria do direito penal do inimigo dentro da ordem constitucional e 
infraconstitucional brasileira ressaltando-se os contrapontos entre o seu acolhimento 
e os principios, direitos e garantias individuals consagrados na Carta Magna. Alem 
disso, o presente estudo possibilitou entendimento em relacao a tematica e suas 
vertentes garantindo ainda, atraves da analise de diplomas legais brasileiros, a 
contextual izacao da realidade socio-poli t ica vivida no Brasil hodierno. Diante disto, 
afere-se que a Constituigao Federal de 1988, mediante a consagragao de axiomas 
garantistas classicos, nao permite o acolhimento pelo legislador infraconstitucional 
do direito penal do inimigo como polit ica criminal, ja que haveria f lagrante 
inconstitucionalidade em face da violagao do principle- da dignidade da pessoa 
humana, nucleo axiologico da Constituigao Federal. Percebe-se, enfim, que essa 
nova tendencia de punitivismo a qualquer prego vai de encontro a nogao de justiga e 
valores inerentes a pessoa humana, constituindo-se apenas uma forma extremada 
de controle da criminalidade. 

Palavras-chave: Direito penal do inimigo. Legislagao infraconstitucional. Direitos e 

garantias fundamentais. 



RESUMEN 

La realidad que prevalece hoy, donde las desigualdades sociales y regionales, la 
corrupcion, la ineficiencia, en la adopcion de politicas publicas eficaces y la 
consiguiente sobrecarga de la Ley penal, util izada como valvula de escape para 
cualquier conflicto social, son notables los paradigmas que contribuyan a expansion 
de la idea de la accion penal como un "enemigo" de toda la sociedad. Frente a este 
escenario es pertinente para la investigacion cientif ica sobre la teor ia del derecho 
penal del enemigo, implementanda en el derecho penal y procesal penal de Brasil, 
como un metodo de control de hechos delictivos, aunque separados el ambito de la 
constitucion dogmatica. Por lo tanto, se trata de examinar, a traves de un enfoque 
historico a la elaboracion de esa teoria, los fenomenos socio-polit icos que influyen 
en la adopcion de la legislacion penal y pensamiento jakobiniano pais de 
procedimiento penal, investigar mas, la constitucionalidad de esta postura. A traves 
del metodo de investigacion exegetico asistida por el metodo historico-juridico, se 
llevo a cabo mediante la aplicacion de las tecnicas de busqueda bibliografica, 
analisis sobre la concepcion de la teor ia del derecho penal del enemigo en el orden 
constitucional y la infraconstitucional brasileho es haciendo hincapie en la 
contrapuntos entre el anfitrion y los principios, derechos y garant ias individuales 
consagrados en la Carta Magna. Ademas, este estudio permitio comprender el t ema 
y sus aspectos, garantizando al mismo t iempo, mediante el analisis de la legislacion 
brasileha, la contextualizacion de la realidad socio-polit ica con experiencia en el 
Brasil moderno. Frente a esto, afer que la Consti tucion de 1988 mediante el 
establecimiento de garantias axiomas clasicos, el anfitrion no permite que el 
legislador infraconstitucional enemigo de derecho penal y polit ica criminal, ya que 
seria inconstitucional en la cara de una violacion flagrante del principio de dignidad 
de la persona humana, nucleo axiologico de la Constitucion Federal. Encontramos, 
por ultimo, que esta nueva tendencia del precio de cualquier castigo va en contra de 
la nocion de justicia y los valores inherentes a la persona humana, y es solo una 
forma extrema de control de la del incuencia. 

Palabras clave: Derecho penal del enemigo. Legislacion infraconstitucional. 
Derechos y garant ias 
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INTRODUQAO 

O contexto socio-politico atual revela novas formas de relacionamento 

humano decorrentes do presente estagio de desenvolvimento tecnologico e 

economico resultante do fenomeno da globalizacao, bem como de eventos 

marcantes de que sao exemplos: a queda do mudo de Berl im, em 1989; o apice do 

capital ismo e apogeu economico norte-americano no final do seculo XX; os ataques 

terroristas ao World Trade Center em Nova lorque, no dia 11 de setembro de 2 0 0 1 , 

em Madri, no dia 11 de abril de 2004 e em Londres, nos dias 11 de marco de 2004 e 

07 de junho de 2005. Surge deste cenario novas modal idades criminosas como a 

macrocriminalidade, que tern como formas de expressao mais marcantes as 

organizacoes criminosas, o trafico de drogas e os crimes de colarinho branco. 

Diante da realidade brasileira hodierna, nesse ambiente de transformacoes 

marcado pelo aumento dos indices de violencia e graves mazelas sociais, persegue-

se, incessantemente, a postura de combate a essas intrincadas e complexas formas 

deli tuosas, como resultado dos graves problemas sociais que afl igem o pais e o 

temor da populacao em face das constantes derrotas no piano polit ico, palco de 

medidas governamentais imediatistas e superficiais que vem gerando terreno fertil 

para adocao da teoria do direito penal do inimigo, teoria que tern como sua principal 

voz o seu mentor, Gunther Jakobs. 

A edicao de leis que corroboram tendencias extremamente punitivistas e 

contrarias a protecao da dignidade humana dao respaldo ao direito penal do inimigo, 

pois restringem, ou mesmo supr imem, a personalidade da pessoa, contaminando, 

nao so o Direito Penal ou Processual Penal, mas todo o ordenamento juridico do 

pais. 

Essa tendencia de punitivismo a qualquer preco, material izada pela adocao 

de polit icas publicas policialescas e leis que vao de encontro as garantias individuals 

encartadas na Constituigao Federal de 1988, cada vez mais se alastra pelo 

ordenamento juridico brasileiro com fito de aniquilacao do "inimigo" comum da 

sociedade, o criminoso. 

O pensamento jakobiniano, pode ser considerado a mais forte e viva vertente 

de um direito penal maximo regulador de todas as relacoes sociais que caracteriza-
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se, especialmente, por reservar aos agentes cr iminosos que reincidem na pratica 

del i tuosa, ou aos autores de crimes extremamente lesivos, uma legislagao propria, 

com elementos de tipificacao de atos preparatories, desproporcao sancionatoria e 

relativizagao ou supressao de garantias processuais, alem da despersonal izacao da 

pessoa humana. 

Ao contrario de tal doutr ina, a Constituigao Federal de 1988 consagra, ao 

longo de seus dispositivos, em especial o artigo 5°, ideais garantistas como 

fundamento de um Estado Democrat ico de Direito, elevando a natureza humana 

como finalidade principal e condigao de existencia do proprio Estado, devendo o 

mesmo respeitar as limitagoes impostas pelos principios, garantias e direitos 

fundamentals nela inscritos, sendo que sua violagao e flagrante inconstitucional. 

Da analise da presente temat ica, que encampa em sua orbita, alem de 

conhecimentos de natureza jur idica relativos ao Direito Penal, Processual Penal e 

Consti tucional, uma gama de preceitos sociais, polit icos e fi losoficos, inerentes a 

realidade vivida atualmente no Brasil, tem-se como problematica o seguinte 

quest ionamento: Implementar a teoria do direito penal do inimigo como metodo de 

controle das manifestagdes criminosas, dissociando a legislagao infraconstitucional 

do campo de visao da dogmat ica constitucional, mostra-se como sendo o perfil do 

ordenamento jurfdico brasileiro? A hipotese basica de pesquisa afigura-se no sentido 

de que ha uma tendencia de materializagao da teoria do direito penal do inimigo pelo 

legislador ordinario em face do carater de urgencia que norteia o perfil politico 

criminal brasileiro. 

A investigagao deste tema e de extrema relevancia, assentando-se nao so no 

piano teorico, mas atraves da escolha de polit icas de controle das agoes criminosas 

que correspondam, satisfatoriamente, a atual fase de transformagao pela qual passa 

o mundo contemporaneo, sem que haja qualquer forma de desrespeito ou violagao 

de direitos e garantias fundamentals consagrados pelo constituinte originario de 

1988 atraves de ideais garantistas classicos de defesa dos direitos humanos, ja que, 

conforme poder-se-a observar no decorrer desse trabalho, a teoria do direito penal 

do inimigo esta nit idamente refletida na legislagao infraconstitucional brasileira, 

misturando, desarrasoadamente, normas de natureza excepcional as garantistas. 

Apresenta-se pois, como objetivo geral dessa pesquisa investigar a maneira 

pela qual o pensamento jakobiniano se reflete na legislagao penal e processual 

penal brasileira, pretendendo-se, atraves do analise da teoria em comento, desde a 
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sua or igem, passando pela fundamentacao fi losofica, ate a definicao dos elementos 

que norteiam sua aplicagao, ressaltar, como contraponto, a relevancia do 

garantismo, como fundamento de um Estado Democrat ico de Direito, em face da 

discrepancia apresentada quando da adogao de um Direito Penal de excegao sem 

que haja justificativa para tal. 

Para tanto, sera aplicado o metodo de pesquisa exegetico-juridico auxiliado 

pelo metodo historico, mediante aplicagao da tecnica de pesquisa bibliografica, 

envolvendo renomados autores da literatura jurfdica nacional e mundial. Ainda 

assim, se recorrera a analise interdisciplinar, ja que a tematica abordada reflete uma 

gama de conhecimentos historicos, polit icos, culturais e sociais que, numa 

perspectiva geral, contr ibuem de forma decisiva para a criagao e implementagao da 

teoria do direito penal do inimigo no ordenamento juridico penal e processual penal 

brasileiro. 

Em face de ser impossivel descrever a relagao ambigua entre a os princfpios 

bases de um Estado Democratico de Direito e o direito penal do inimigo, cerceador 

de direitos e garantias fundamentals consagrados pela Carta Maior, mediante 

simples analise dos seus elementos conceituais, desvinculados do panorama 

historico no qual nasceu e se desenvolveu a teoria, no primeiro capitulo deste 

trabalho serao apontados fatos marcantes que de algum modo contr ibuiram para a 

tomada de forga dos ideais tragados pos Gunther Jakobs, ate a sua efetiva aplicagao 

no ordenamento juridico penal e processual penal brasileiro, ainda que de forma 

dissociada da propria Constituigao Federal de 1988. Nesse escopo, ainda com o 

objetivo de respaldar a conceituagao e origem da teoria do direito penal do inimigo, 

serao descritos os fundamentos fi losoficos nos quais Gunther Jakobs se pautou para 

a formulagao de seu pensamento, de forma a conflitar tais premissas com a 

realidade vivida no Brasil. 

Por seu turno, diante da problematica inerente ao grau de reconhecimento da 

teoria do direito penal do inimigo pelo legislador infraconstitucional, serao ainda 

abordados no segundo capitulo os reflexos dessa doutr ina punitivista analisando-se 

alguns diplomas legais que, por apresentarem elementos do pensamento 

jakobiniano, serao abordados em seus aspectos mais relevantes no que toca as 

violagoes de direitos e garantias individuais quando do acolhimento de tal teoria. A 

abordagem da Lei de Crimes Hediondos, da Lei Antitoxicos, e da Lei Contra as 
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Organizagoes Criminosas, justif ica-se ainda pela grande repercussao que esses 

diplomas legislatives causaram no piano nacional diante da opiniao publica. 

Analisar-se-a ainda, por ocasiao do terceiro capitulo, atraves da conceituagao 

dos principios e regras de Direito Processual Penal e sua relagao com o principio da 

dignidade da pessoa humana, a dissociagao existente entre a teoria do direito penal 

do inimigo e o processo penal pautado por ideais garantistas, de forma a se 

preservar a finalidade maxima do Estado Democrat ico de Direito, o proprio ser 

humano. 

E certo que as tendencias emanadas do pensamento jakobiniano 

representam um fenomeno socio-poh'tico que vem ganhando corpo diante da ordem 

juridica brasileira, especialmente no ambito do processo penal, util izando-se o 

legislador de subterfugios para aplacar uma "cagada ao inimigo" atraves do jus 

puniendi do Estado, constituindo-se, tal postura combatente, completamente 

desmot ivada. O ato de "legislar apenas por legislar", ha muito, comum no cenario 

politico brasileiro, serve hoje para a relativizagao de garantias, endurecimento de 

penas e fomento da intolerancia, sendo justif icados como metodo de seguranga 

nacional. O certo e que, a Constituigao Federal de 1988, como real protetora dos 

direitos e garantias fundamentals, delineia os rumos que o legislador 

infraconstitucional deve seguir como forma de garantir a valorizagao do ser humano 

como unico fim do Estado, extirpando qualquer atentado ao principio da dignidade 

humana. 



2 GENESE E EVOLUQAO DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

2.1 Breve historico 

A teoria do direito penal do inimigo foi exposta pela primeira vez em 1985 por 

seu idealizador Gunther Jakobs, em um seminario de Direito Penal em Frankfurt, 

A lemanha, de forma meramente crftica ao apontar como negativo o modo como a 

legislagao alema incriminava a tentativa inidonea, ou seja, o estado que antecede a 

conduta criminosa, doutrinariamente conhecida no Brasil como "crime impossfvel". 

Com essa argumentagao, Gunther Jakobs passava a estabelecer umas das 

principals caracterfsticas do direito penal do inimigo, qual seja, a criminalizagao da 

lesao no estado previo ao bem juridico, de forma a defender que o animus do agente 

criminoso, isto e, seu comportamento e vontade antecedente ao evento delituoso, 

sao passiveis de ensejar a persecugao penal, em face, af irmava ele, dessa esfera 

intima do individuo representar perigo a sociedade (GRECO, 2005). 

Na Conferencia do Milenio, no ano de 1999, em Berlim, A lemanha, Gunther 

Jakobs armou-se de fundamentagoes fi losoficas, inspiradas em fi losofos como Kant, 

Hobbes e Rousseau, para construir o conceito fundamental e definitivo de Direito 

Penal do Inimigo. Para isso, argumentou que o Direito Penal deixara a muito de 

trilhar apenas o caminho reacionista contra o fato criminoso para perseguir, como 

em um estado de "guerra", um inimigo comum de toda a sociedade, o criminoso 

(JAKOBS, 2003). 

O contexto de luta contra graves delitos perpetrados contra bens juridicos 

individuals, em especial os delitos de terrorismo, favoreceu sobremaneira a recepgao 

e difusao do pensamento jakobiniano, que formula distingoes marcantes entre o 

Direito Penal dos Cidadaos, caracterizado pela manutengao da vigencia da norma, e 

o Direito Penal do Inimigo, marcado pelo combate aos perigos provocados por 

individuos que se propoem a romper o pacto social. Nesse contexto, sobrelevou-se a 

midiatica expressao proferida por Gunther Jakobs (2009) "guerra contra o terror." 

Af i rmava Gunther Jakobs que seria um risco enorme a sociedade nao abragar 

a ideia de um direito penal excepcional agindo de forma conjunta ao direito penal 

ordinario, sob pena de cidadaos serem considerados verdadeiros "inimigos", ja que o 

modelo de Direito Penal destinado aos cidadaos, modelo este de inspiragao 
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i luminista, poderia ser contaminado pelo modelo destinado aos cr iminosos (GRECO, 

2005). 

Sacrificar as garantias fundamentals em funcao da batalha travada contra a 

criminalidade, de acordo com essa teoria, e fundamental para se alcangar a paz 

social tao almejada nos dias atuais. Nesse sentido, afirma Gunther Jakobs (2003, p. 

33) que "El Derecho penal del ciudadano es el Derecho de todos, el Derecho penal 

del enemigo el de aquellos que forman contra el enemigo; frente al enemigo, es solo 

coaccion fisica, hasta llegar a la guerra." 

Como consequencia da dogmat ica defendida por Gunther Jakobs na 

Conferencia do Milenio, diversas manifestagoes doutrinarias sobre o modelo de 

recrudescimento penal surgiram, tanto a criticar quanto a defender o tema, 

popularizando-se entao o debate que versa sobre as alternativas a disposigao dos 

sistemas penais atuais, que se mostram um tanto carentes de respostas as novas 

modal idades de criminalidade. 

Mas afinal, como conceituar essa teoria que, na mesma velocidade das 

mudangas radicals pelas quais passa a sociedade moderna, vem ganhando 

respaldo diante de terreno fertil cr iado pela ideia de punit ivismo a todo custo. Neste 

esteio, Gui lherme de Souza Nucci (2007, p. 376), de forma concisa e objetiva, af irma 

que a teoria idealizada por Gunther Jakobs 

[...] t rata-se de u m mode lo de direito penal , cu ja f inal idade e detectar e 
separar, dent re os c idadaos, aque les que d e v e m ser cons iderados os 
inimigos ( terror istas, autores de cr imes sexuais v iolentos, cr iminosos 
organ izados, dent ro out ros) . Estes nao m e r e c e m do Estado as m e s m a s 
garant ias h u m a n a s fundamenta is , pois, c o m o regra nao respei tam os 
direitos individuals a lhe ios 

Diante desses argumentos relativamente recentes, pode-se pensar que o 

direito penal do inimigo surgiu ha a lgumas decadas, entretanto, tal pensamento tern 

respaldo em periodos historicos anteriores ao vivido contemporaneamente, sendo 

que, conforme afirma Nereu Jose Giacomoll i (2008, p. 342), parafraseando Luiz 

Luisi, 

[...] esta concepcao nao e nova . No direito R o m a n o , o sujeito que comet ia 
perdeullio ( traicao a patria) era cons iderado inimigo da patr ia e perd ia s u a 
condicao de pessoa . No Direito Penal medieva l , p rec isamente nas 
ordenagoes europeias, c o m o as Afons inas, Manoel inas e Fi l ipinas, var ias 
pessoas e ram c o n d e n a d a s c o m o inimigos da patr ia, tais c o m o hereges, os 
apostatas, os fei t iceiros, os pederastas e os autores de cr imes de lesa-
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majestade. T a m b e m , o total i tar ismo nazista e bo lchev ique ut i l izaram o 
direito penal para el iminar seus " in imigos" judeus e nao ar ianos (naz ismo de 
Hit ler), burgueses e contra-revoluc ionar ios (bo lchev ismo de Lenin e Stalin) 
(Luisi , 2007 , p. 112) . O b s e r v a m o s , e m b o r a c o m m e n o r intensidade, 
ideologia d o "Direi to Penal do Inimigo" e m toda legislagao penal 
emergenc ia l , inclusive no Brasi l , c o m o a Lei dos Cr imes Hediondos e na 
d e n o m i n a d a legislagao penal de emergenc ia ou top ica. 

Saliente-se que, por tras da elaboracao de todo este pensamento, 

caracterizado pelo constante estado de "guerra declarada" aos cr iminosos e pela 

responsabil izagao da pessoa pelo que ela e e nao pelo que fez, e de fundamental 

importancia a constante modificagao pela qual vem passando a sociedade moderna, 

principalmente no que tange as intrincadas formas de relacionamento social aliadas 

ao grande avango tecnologico de forma a influenciar diretamente os primeiros 

passos do modelo jacobiniano. Sobre o termo "guerra" e "luta", tao empregados em 

sua obra, Gunther Jakobs (2009) af irma que "Caso 'guerra' e ' luta' sejam meras 

palavras, elas nao deveriam ser levadas incondicionalmente ao pe da letra, mas 

caso sejam conceitos, entao 'guerra' e ' luta' implicam um inimigo contra o qual algo 

deve ser feito." 

Alem disso, e de grande valia mencionar a desorganizagao e a inadequagao 

na forma que se legisla atualmente, o que vem provocando o inchago e, 

consequentemente a hipertrofia da legislagao penal, favorecendo a penetragao no 

direito penal brasileiro de limitagdes as garantias e prerrogativas inerentes ao Direito 

Penal Classico, retrato da infiltragao do Direito Penal do Inimigo no ordenamento 

juridico brasileiro. 

2.2 E lemen tos f o m e n t a d o r e s d o D i re i to Penal d o I n i m i g o na a tua l i dade 

A realidade que hoje impera, em que reinam as desigualdades sociais e 

regionais, corrupgao, a ineficiencia estatal na adogao de polit icas publicas eficazes e 

a consequente sobrecarga do Direito Penal, util izado como valvula de escape para 

todo e qualquer conflito social bem como para descontentamento geral da 

sociedade, sao paradigmas marcantes que contr ibuem para a expansao da 

punibil idade sem precedentes. 

Antes de expor em que bases fi losoficas se fundamenta a teoria do direito 

penal do inimigo, e importante passar a analise dessa nova realidade trazida pela 
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modemidade, em seus aspectos mais relevantes, e em que consiste sua 

contribuigao para a adogao pelos ordenamentos jurfdicos, de tragos marcantes da 

teoria em analise. 

A globalizagao pode ser conceituada como fenomeno social que ocorre em 

escala global caracterizado por um processo de integragao de carater economico, 

social, cultural e politico entre diferentes nagoes decorrente de gradativa evolugao 

tecnologica ocorrida, principalmente, nos meios de transporte e de 

telecomunicagoes. O surgimento do fenomeno da globalizagao tern como 

fundamento a diminuigao das distancias, entrave de grandes proporgoes para o 

mundo capitalista, de forma a facilitar a busca por novos mercados consumidores, 

principalmente pelos paises mais desenvolvidos. Ainda que, com a expansao deste 

fenomeno do mundo moderno, decorrente da avidez do homem em levar para mais 

perto de si os seus pares, as facil idades de comunicagao, comercio, difusao da 

tecnologia, lazer e qualidade de vida tenham ficado em evidencia, ao menos para a 

parcela mais rica da populagao mundial , problemas graves e de dificil solugao 

vieram a tona, trazendo consigo a revolta dos excluidos da nova realidade mundial . 

Nesse contexto, Eugenio Raul Zaffaroni (1997, p. 18-19) ascende o aspecto 

ideologico e real do fenomeno globalizagao nos seguintes termos: 

Por tal puede entenderse: a)una ideologfa y b) una realidad del poder. a. La 

ideologfa es el sistema de ideas que quiere explicarnos algo de la realidad; 

En este caso se trata de la ideologia del mercado mundial: uma irrestricta 

eliminacion de barreras y protecionismos generaria un mercado mundial que 

se equilibraria por si mesmo y producirfa un efecto de crescimiento 

planetario. (...) b. La globalizacion como realidad tiene como caracteres 

propios, cuanto menos los seguientes: a) el dominio a traves de medidas e 

imposiciones economicas (pago de deudas externas siderales); b) la 

reduccion de la violencia belica entre las potencias lideres y el fomento de 

conflictos entre algunas de las subalternas; c) el desapoderamiento de los 

estados nacionales); d) la concentracion del poder planetario en 

corporaciones transnacionales (pocos cientos); e) la produccion de 

desocupacion estructural; f) poblacion marginalizada que se desplaza desde 

la periferia al centro y entre las propias periferias; g) produccion de serios 

riesgos de catastrofe ecologica (porque la exportacion sucia a las zonas 

subalternas solo retrasa los efectos de esta), de estallidos sociales violentos 

(porque margina del sistema productivo a amplios sectores, sin perspectivas 

de incorporacion como la acumulacion originaria) o de crisis financieras (por 
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efecto de una acumulacion que em buena parte se asienta en especulacion 

y encarecimiento de cosas y servicios con exclusivo resultado de 

prohibiciones con las que se interviene en los mercados. 

O advento desta nova ordem mundial , dotada, de um lado, de intensa troca 

de informagdes, inovagoes tecnologicas e fluxo comercial livre de barreiras, ao 

menos em tese, em sua outra face apresenta graves problemas sociais como 

dominagao econdmica e polftica, da qual decorre o revide por parte de grupos 

popularmente conhecidos como terroristas; aumento do abismo entre ricos e pobres, 

no que toca a distribuigao de riquezas; e a consequente elevagao dos indices de 

desemprego, tendo como principal consequencia na sua relagao com o Direito 

penal, o aumento da criminalidade, surgimento de novas formas de violencia, bem 

como de novas praticas cr iminosas como a macrocriminal idade, que tern como 

forma de expressao o cr ime organizado, trafico de drogas e cr imes de colarinho 

branco. 

Nesse sentido, Luis Flavio Gomes e Raul Cervini (1995, p. 56) af irmam que: 

O cr ime organ izado possui u m a textura d iversa: tern carater t ransnac iona l 
na med ida e m que nao respei ta f ronteiras de cada pa is e ap resen ta 
caracteri 'st icas asseme lhadas e m var ias nacoes; de tem um imenso poder 
com base n u m a estrategia global e n u m a estrutura organizat iva que Ihe 
permite aprovei tar as f raquezas estruturais d o s is tema penal ; p rovoca 
danos idade social de alto vul to; tern grande fo rca de expansao 
compreendendo u m a g a m a de condutas s e m v i t imas ou c o m vi'timas 
di fusas; d ispoe de meios inst rumenta is de m o d e r n a tecnolog ia ; apresen ta 
u m intr incado e s q u e m a de conexoes c o m outros del inquencia is e u m a rede 
subter ranea de l igacoes c o m os quadros oficiais da v ida social , e c o n o m i c a e 
polft ica da comun idade ; or ig ina atos de ex t rema v io lencia; exibe u m poder 
de cor rupcao de difi'cil v is ibi l idade; urde mil d is farces e s imulagoes e, e m 
resumo, e capaz de inerciar ou fragi l izar os Poderes do propr io Estado. 

Diante deste quadro de ambiguidades gerado pelo fenomeno globalizagao, a 

teoria do direito penal do inimigo vem ganhando corpo, principalmente depois dos 

atentados ao centra de negocios norte-americano World Trade Center, em 11 de 

setembro de 2 0 0 1 , na Cidade de Madri , Espanha, no dia 11 de margo de 2004, e no 

dia 07 de junho de 2005 em Londres, Inglaterra, de forma a contribuir decisivamente 

para a propagagao da ideia de "guerra" e "inimigo", este nao mais visto como 

ameaga ao Estado, mas a sociedade civil. Torna-se correto afirmar que o fenomeno 

da globalizagao trouxe a tona a era da del inquencia organizada que coloca em 

cheque a soberania dos Estados. Partindo de tal premissa Gunther Jakobs (2009) 
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afirma que e possfvel travar a "guerra contra o terror" com os instrumentos de um 

Direito penal de Estado de direito, indicando que 

[...] ja e m 1986 foi p romu lgada u m a "lei de comba te (!) ao ter ror ismo"; e m 
2003, a partir da conversao de u m a resolugao geral do Conse lho d a Uniao 
Europeia surgiu u m a out ra lei, v isando ao "combate ao terror ismo"; t a m b e m 
a d iscre ta e ass im c h a m a d a "34 lei d e m u d a n c a do direi to penal " , 
p romu lgada pouco antes , per tencente a ser ie de leis d e luta vo l tadas cont ra 
o ter ror ismo. 

No Brasil, os atentados terroristas praticados por faccoes cr iminosas do Rio 

de Janeiro e Sao Paulo evidenciam, de forma clara, a gravidade com que agem, 

bem como os motivos irrelevantes pelos quais esses grupos terroristas provocam a 

"barbarie", ja que, neste caso em particular, tais atos foram praticados com vistas a 

negociacao da manutencao de pr iv i leges em beneficio de seus l ideres. 

Damasio de Jesus (2006) aponta, no artigo "Direito Penal do Inimigo: breves 

consideracoes", como causa para a contaminacao do Direito penal por essas 

tendencias punitivistas, os acontecimentos historicos ocorridos a partir de 1989, com 

a queda do muro de Berlim, pois o contexto historico compreendido 

[...] entre a q u e d a do c o m u n i s m o e os recentes a tentados terror istas no 
piano internacional e os a taques de faccoes cr iminosas e m nosso Pais 
const i tui u m a ante-sa la que p repara o de l ineamento das tendenc ias as 
quais p o d e m tornar-se hegemon icas no per iodo que es ta por vir. 

Inobstante aos atos terroristas contra a ordem constitucional e o Estado de 

Direito, levados a cabo por organizacoes cr iminosas, a sociedade brasileira convive 

com a constante e infindavel escalada da corrupcao, presente nos mais diversos 

setores da vida publica e I n s t i t u t e s que devem ter suas atividades pautadas pela 

eficiencia e probidade. Sem mencionar ainda outra faceta da macrocriminal idade, 

qual seja, os crimes de colarinho branco, consistentes em especie de organizagao 

cr iminosa que provoca dano inestimavel ao patr imonio publico, atingindo diretamente 

interesses difusos e coletivos. 

Aliado a isso, soma-se as atrapalhadas decisoes tomadas em sede de 

intervencao estatal atraves de polit icas publicas desprovidas de qualquer teor 

sociologico ou mesmo da min ima responsabil idade que se exige ao se falar de 

seguranga publica. E mais ainda, e evidente que, no ambito interno os 

administradores nao conseguem sequer desenvolver uma pauta min ima de politicas 

publicas essenciais como saude, emprego, meio ambiente, educagao, assistencia 
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social, justiga etc. Nao bastasse isso, como no Brasil nao se consegue dissociar 

polftica de economia, a responsabil izacao dos criminosos de "colarinho branco" f ica 

cada vez mais diffcil em face da protegao dispensada a esses agentes cr iminosos. 

De todo esse quadro emana, alem do descredito no Poder Publico e na 

adogao de alternativas legais menos lesivas aos ideais garantistas tao defendidos 

pelo povo brasileiro ha algumas decadas, o poder paralelo de facgoes cr iminosas 

que, com organizagao, tecnologia, leis e normas editadas e respeitadas por seus 

membros, desmantelam por completo o ordenamento juridico do pais. O descredito 

nas Instituigoes Publicas e na possibil idade de mudangas em curto prazo e 

compreensfvel para um povo que e consciente do potencial deste pais, mas esta 

cansado de ser colocado sempre em segundo ou terceiro piano, preterido por um 

Estado Democratico de Direito que so existe nas paginas da Carta Magna, como se 

todo poder que emana do povo fosse apenas uma norma programatica, ainda em 

vias de ser regulamentada. 

Ressalte-se ainda que, como forma de economizar receita proveniente do 

bolso do cidadao atraves da pesada carga tributaria, com as f inalidades mais licitas 

ou ilfcitas possfveis, o Estado, ao alegar que a efetiva implantagao das polfticas 

publicas tern alto custo, impossivel de ser aplicado nestes dias de crise f inanceira, 

transfere tal responsabil idade ao campo do Direito Penal, meio muito mais barato e 

rapido para dar as pessoas a falsa impressao de seguranga, acalmando os animos 

dos cidadaos temerosos ao mesmo tempo em que instala no pais um contexto de 

"caga ao criminoso". O fato e que, nos dias de hoje, a tematica da inseguranga e da 

criminalidade organizada e extremamente util izada a fim de justificar todo e qualquer 

meio de combate a violencia. 

Sem embargo de tais constatagoes, apesar da corrupgao, do desemprego, da 

educagao deficitaria, da saude "homicida", da elevada carga tr ibutaria, sem 

mencionar outros graves problemas, trinta e um por cento dos entrevistados (contra 

dezesseis em 2006) consideram a violencia o maior problema brasileiro, segundo 

pesquisa divulgada pela datafolha em margo de 2007 1 . Numero suficiente para 

afirmar a existencia de um clima de inseguranga, o qual vem a favorecer a tomada 

de medidas extremadas, e ate mesmo ilegftimas, como, por exemplo, o 

1 Noti'cia d ivu lgada no site do data fo lha , em 26 de marco de 2007 . Disponi 'vel e m 
ht tp : / /datafo lha. fo lha.uo l .com.br /po/ver_po.php?sess ion=400, Acesso e m : 15/05/2009 

http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=400
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atentado contra a l iberdade de locomogao do acusado da pratica de trafico ilicito de 

substancias entorpecentes ao vedar a concessao de l iberdade provisoria, ou mesmo 

a antecipagao exagerada da tutela penal. O medo faz com que a populagao lute, 

desesperadamente, para assegurar a integridade f isica, a propriedade e uma vida 

tranquila dos seus, mesmo que pague caro com o prego da intolerancia, jogando no 

lixo direitos e garantias conquistados com muito esforgo ao logo da historia. 

O Brasil encontra-se inserido em um contexto no qual a violencia reina 

absoluta, mergulhado numa sensagao de medo e inseguranga, que faz surgir na 

sociedade, como forma de reduzir tal estado, o desejo de endurecimento do sistema 

penal. A perspectiva da populagao torna-se assim, segundo Francisco Muhoz Conde 

e Winfr ied Hassemer (2008, p. 128), 

[...] u m a impor tante var iavel pol i t ico-cr iminal que nos t e m p o s de m e d o 
exacerbado d a de l inquenc ia , ou se ja , e m t e m p o s e m que as pessoas estao 
propensas a ver -se c o m o futuras v i t imas de roubos, assal tos ou sequest ros , 
exe rcem pressao sobre o legislador penal . 

Nao bastasse o sentimento de medo e inseguranga originados dos graves 

problemas sociais e institucionais, a midia oportunista e a opiniao publica, avidas por 

preencher sua programagao ou paginas com conteudo que atraia a atengao da 

populagao, mistura em meio a programas de culinaria, desenhos infantis e novelas, 

noticiarios que entregam nas casas das pessoas violencia explicita, general izando, 

na maioria das vezes, de forma irresponsavel, situagoes locais que, para um pais de 

proporgoes continentals, nao passam de acontecimentos isolados. 

O que falar do caso Isabella Nardoni, menina supostamente assassinada pelo 

pai e pela madrasta na Cidade de Sao Paulo. Explorado sob todos os angulos, tal 

caso povoou a mente de milhoes de brasileiros, sobretudo pela superexposigao da 

midia que, durante meses, transmit iu, "em primeira mao", informagoes sobre o caso, 

ate mesmo com edigoes especiais nas quais, ao vivo, mostrou provas, pistas, fotos, 

documentos, a prisao dos indiciados e ate mesmo a reconstituigao daquele evento, 

como se um filme fosse colocado em cartaz, nao na sala de c inema, mais em frente 

ao sofa de milhoes. Nesse caso em particular e em tantos outros ja noticiados, o 

medo da populagao decorrente de tanta informagao jogada na sua cara de forma 

brutal e sem qualquer resquicio de etica, t ransmudou-se em odio aos indiciados, 

seus familiares e ate mesmo seus advogados, nao dispondo, os primeiros, do direito 

de serem considerados inocentes ate que se provasse o contrario. Foram assim 
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condenados antecipadamente pelo pior dos tr ibunals, nada menos do que um 

publico formado por milhoes de espectadores nutridos de odio oriundo dos 

noticiarios que, por sua vez lucraram milhoes com anuncios de venda de 

automoveis, refrigerantes e de creme dental. 

Cabe ainda ressaltar que nao e de interesse espontaneo da populagao a 

ascensao do sensacional ismo como no caso supramencionado, demandando 

produgao constante de materias sobre o assunto, mas sim a propria midia que 

trabalha para levar comogao ao publico como subterfugio para o lucro. Af i rmando tal 

premissa em artigo cientif ico, Flavio Herculano (2008) explicita que 

A mid ia precisa, pe rmanen temen te , de um t e m a palpi tante para noticiar. 
Pode ser um escanda lo pol i t ico, u m desast re , um grande evento ou. . . um 
cr ime. Depois do desast re aereo da Tarn e da sequenc ia de escandalos 
pol i t icos do mensa lao , do caso Renan e dos cartoes corporat ivos, tentou-se 
emplacar o escandalo do doss ie , c o m a minist ra Di lma Roussef f como 
personagem principal e o PT c o m o coadjuvante . Mas o t e m a era de pouco 
apelo popular e a t raged ia envo lvendo Isabel la veio 'no m o m e n t o certo ' , 
para ocupar o espago pr incipal dos not ic iar ios. A men ina superou a minist ra; 
o cr ime famil iar superou os erros do corporat iv ismo pol i t ico no Gove rno 
Federal . 
Nestes episodios de grande expos icao, a m id ia exp lora cada t e m a ate a 
exaustao. Depois d isso, os descar ta . Af inal , quern, hoje, se impor ta c o m 
personagens c o m o Marcos Valer io, Delubio Soares ou m e s m o c o m Joao 
Helio, aquele menino que foi a r ras tado por d iversas ruas no Rio de Janei ro , 
preso ao cinto de s e g u r a n c a de um vefculo, em u m a morte que causou 
comogao semelhante a de Isabel la. 

O fato, ainda, de que a populagao, favorecida pela comogao midiatica, cada 

vez mais se identifica com as vi t imas em suas caracterist ica proprias como religiao 

(judeus), etnia (negros), opgao sexual (homossexuais), condigao f isica (deficientes 

fisicos) ou mental (inimputaveis) ou mesmo genero (mulheres), acaba por determinar 

reagoes extremadas desses grupos em relagao aquela vi t ima especif ica como forma 

de solidarizarem-se com a mesma, dificultando o julgamento objetivo dos acusados. 

Reagoes como passeatas, exigencias de endurecimento das penas ou da adogao de 

programas com slogans "tolerancia zero", refletem o resultado de tais identificagoes, 

caracterizando-se por movimentos muito mais emocionais do que racionais. 

Nesse contexto, exurge diante do ordenamento juridico atual resquicios de 

retribuigao exacerbada, chegando ao ponto da comparagao com os tempos nos 

quais era adotada a vinganga privada como forma de responsabil izagao do agente 

criminoso. Essas reagoes, ate certo ponto compreensiveis, como af irmam Francisco 

Munoz Conde e Winfr ied Hassemer (2008, p. 147), 
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[...] f a z e m surgir o perigo de que se ado tem dec isoes pol i t ico-cr iminais 
meramen te s imbol icas, desconec tadas do objet ivo que of ic ia lmente 
pe rseguem, serv indo apenas para sat isfazer os sent imentos irracionais de 
dor, co lera e impotenc ia das pessoas a fe tadas pelo del i to. P le i te iam, ass im, 
a edicao de novos t ipos penais , apesar dos j a ex is tentes se rem suf ic ientes 
para sanc ionar a d e q u a d a m e n t e os fa tos; es fo rcam-se para que haja um 
aumen to das penas ao max imo, apesar de todos s a b e r e m que isso 
gera lmente nao compor ta um efeito int imidator io para os futuros assass inos 
(sobretudo nos casos de ter ror ismo) ; p romu lgam-se leis de urgenc ia que 
mi t igam de um m o d o geral os direitos dos condenados e p rocessados , 
apesar de que, e m pr incip io, di tas so lucoes somen te dever iam ser apl icadas 
a u m reduzido numero de suspei tos; in t roduzem-se leis especia is para os 
terror istas e med idas durante a execugao d a pena de duv idosa 
const i tuc ional idade etc. 

Todo esse contexto de medo, odio e comogao gerados pela opiniao publica 

irresponsavel, pelo aumento dos indices de criminalidade, pela descrenga nas 

Instituigoes Publicas e seus agentes etc, desagua num quadro de pressao popular 

sobre o ordenamento juridico, principalmente a legislagao penal, em busca de 

respostas que o Direito penal nao pode dar, gerando quadro de hipertrofia 

legislativa. O costume brasileiro de "legislar por legislar" favorece sobremaneira o 

surgimento do dito Direito penal excepcional tendo em vista a falsa ideia de solugao 

de toda essa extensa e intrincada problematica somente com a edigao de novos e 

mais graves t ipos penais a tutelar todas as situagoes possiveis, uti l izando-se do 

Direito Penal para a resolugao de conflitos sociais. 

Assim, em nome da seguranga, relativizam-se garantias, endurecem-se 

penas, fomenta-se a intolerancia, portanto, a lgumas normas juridico-penais 

passaram a refletir aquilo que Gunther Jakobs denominou de direito penal do 

inimigo, o que, alias, divorcia-se completamente dos parametros do modelo liberal 

classico. 

2.3 F u n d a m e n t o s f i l o s o f i c o s d a Teor ia d o Di re i to Penal d o I n i m i g o 

Gunther Jakobs assenta sua teoria em ideais fi losoficos contratualistas como 

os de Johann Gottlieb Fichte, Jean-Jacques Rousseau, e, sobretudo, os de Thomas 

Hobbes de Malmesbury e Immanuel Kant. Em conformagao com essas ideias, 

norteadas pela ideia de que a sociedade e const i tuida por um pacto formado entre 

seus membros, Gunther Jakobs (2003, p. 26) leciona que a seguranga e direito dos 
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cidadaos e, partindo desta premissa, afirma que "el delincuente infringe el contrato, 

de manera que ya no participa de los beneficios de este: a partir de ese momento, 

ya no vive con los demas dentro de una relacion jurfdica." Ao expor tal pensamento, 

no qual se legitima a supressao da qual idade de "pessoa" daquele que por principio 

desvia-se do ordenamento juridico, se estabelece, desta forma, nao uma contradicao 

a norma, como ocorre com o cidadao quando este desvia-se da legalidade, mas uma 

guerra na qual o cr iminoso, "inimigo" da sociedade, portanto, excluido do Contrato 

Social, deve ser neutralizado. 

Atraves de Jean-Jacques Rousseau e sua teoria do contrato social, 

Gunther Jakobs conclui que tal pacto entre os individuos viabiliza a vida em 

sociedade, pois o homem em seu estado natural tern como unico objetivo sua 

propria sobrevivencia, devendo esta ser alcangada por seus proprios meios, isto e, 

sua l iberdade teria o limite de sua forga f isica. Mas a forga nao gera o direito, nem 

sua obediencia o dever, afinal este nao se daria por um ato de vontade, e sim por 

necessidade, assim convenhamos, portanto, que a forga nao faz o direito, e que se e 

obrigado a obedecer apenas as potencias legit imas. O contrato social, segundo 

Jean-Jacques Rousseau (1985, p. 36-37), seria, portanto, a uniao de forgas, a 

adogao total da l iberdade individual e natural de cada um para a formagao de uma 

unidade, de uma vontade geral, onde todos t ivessem direitos e deveres sobre todos, 

ou 

[...] em lugar d a pessoa part icular de c a d a cont ra tante, esse ato de 
assoc iacao produz u m corpo mora l e colet ivo, compos to de tantos m e m b r o s 
quantas sao as vozes da assemble ia , a qual recebe desse m e s m o ato sua 
unidade, s e m eu c o m u m , sua v ida e sua von tade . Esta p e s s o a publ ica 
ass im f o r m a d a pela uniao de todas as outras era des ignada out rora pelo 
n o m e de cidade, sendo des ignada a tua lmente pelo n o m e de republica ou 
corpo politico, o qual e c h a m a d o por seus m e m b r o s de Estado quando e 
passivo; soberano, quando e at ivo e potencia, quando c o m p a r a d o aos seus 
semelhantes . Q u a n t o aos assoc iados, t o m a m co le t ivamente o n o m e de 
povo e se d e n o m i n a m e m part icular cidadaos enquanto p a r t i c i p a t e s da 
autor idade soberana e suditos enquanto submet idos as leis do Estado. 
Entretanto, esses te rmos amiude confundidos e sao tornados um pelo outro; 
basta saber dist ingui- los ao se rem empregados c o m toda sua prec isao. 

A conservagao do pacto depende da obediencia de cada um a vontade geral, 

portanto, o pactuante tern direito a sua qual idade de cidadao desde que se 

mantenha fiel a ordem social, considerando-se o criminoso um traidor, um inimigo, 

uma ameaga a manutengao do Estado, por isso, Jean-Jacques Rousseau (1985, p. 

55) reforga que 
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[...] todo malfe i tor que agr ide o direito social se torna por seus atos rebelde e 
traidor d a patr ia; de ixa de ser m e m b r o dela ao violar suas leis, co locando-se 
e m guerra cont ra e la. O r a , a conservacao do Estado e incompati 'vel c o m a 
sua e, entao, e prec iso que um dos dois pereca e quando se faz morrer o 
cu lpado, e m e n o s c o m o c idadao do que c o m o inimigo. Os processos, o 
ju lgamento sao as provas e a dec laracao de que ele rompeu o t ratado social 
e que , por consegu in te , nao e mais m e m b r o do Estado. 

De forma similar direciona-se o pensamento de Johann Gottlieb Fichte, sendo 

possivel, atraves de suas ideias, vislumbrar a possibil idade de perda dos direitos de 

cidadao. Aquele indivfduo que abandona o contrato social, em seus caracteres mais 

relevantes, passa a um estado de ausencia de direitos, perdendo nao so sua 

condigao de cidadao, mas tambem a de pessoa. Esta exclusao pode ser atenuada 

mediante a construgao de um contrato de penitencia, caracterizado, basicamente, 

pelo cumprimento da sancao penal. Tal contrato de penitencia so nao pode ser 

concedido em casos de assassinato intencional e premeditado, caso em que se 

mantera a perda total de direitos inerentes aos cidadaos (JAKOBS, 2003). 

Entende ainda Gunther Jakobs (2003, p. 27-28), consoante Johann Gottlieb 

Fichte, que a exclusao do criminoso do contrato social nao se trata de pena em 

sentido estrito, mas sim uma forma de levar seguranga a quern se propoe a 

corresponder as expectativas do contrato social, "pues ya con este breve esbozo 

cabe pensar que se ha mostrado que el status de ciudadano no necesariamente es 

algo que no se puede perder." 

Apesar de concordar com Jean-Jacques Rousseau e Johann Gottlieb Fichte 

no tocante a possibil idade da perda do status de cidadao, Gunther Jakobs (2003) 

nao e radical quanto as hipoteses desta supressao, entendendo que a relagao entre 

o criminoso e a sociedade deve ser mant ida, ate porque, mantendo-o dentro do 

Direito, e possivel que volte a ajustar-se a sociedade e, permanecendo com sua 

personalidade, mantem-se o dever de proceder a reparagao dos danos causados. 

Como doutrinador pactuante do metodo contratualista, Thomas Hobbes 

(1979, p. 49), em sua obra pr ima Leviata, legitima seu contrato de submissao na 

impossibil idade de sobrevivencia do homem fora da sociedade, argumentando que a 

pessoa derivada deste contrato e o Estado, entendido como instituigao, a quern e 

dado o monopol io da violencia, e a ele todos os pactuantes devem obediencia, nao 

devendo perturba-lo em seu processo de auto-organizagao, af irmando que 



2 5 

O f im ult imo, causa f inal e des ign io dos h o m e n s (que a m a m natura lmente a 
l iberdade e o domi'nio sobre os out ros) , ao introduzir aque la restr igao sobre 
si m e s m o s sob a qual os v e m o s viver nos Estados, e o cu idado c o m sua 
propria conservacao e c o m u m a v ida mais sat isfei ta. Quer dizer, o dese jo de 
sair daque la mfsera condigao de guerra que e a consequenc ia necessar ia 
(conforme se mostrou) das paixoes naturais dos h o m e n s , quando nao ha 
um poder visivel capaz de os mante r e m respeito, fo rgando-os, por medo do 
cast igo, ao cumpr imen to d e seus pactos e ao respeito aquelas leis de 
natureza (...) Porque as leis de natureza (como a just iga, a equ idade, a 
modest ia , a p iedade, o u , e m resumo, fazer aos outros o que queremos que 
nos fagam) por si m e s m a s , na ausenc ia do temor de a l g u m poder capaz de 
leva-las a ser respei tadas, sao contrar ias a nossas paixoes naturais, as 
quais nos fazem tender para a parc ia l idade, o orgulho, a v inganga e coisas 
semelhantes . E os pactos s e m a espada nao p a s s a m de palavras, s e m 
forga para dar qua lquer seguranga a n inguem. 

Em razao do exposto, mantem o delinquente ordinario a condigao de cidadao, 

diversamente ocorre com quern pratica alta traigao, neste delito determina-se a 

exclusao da qualidade de cidadao. Gunther Jakobs (2003, p. 29), ao mencionar 

Thomas Hobbes de Malmesbury, aponta como causa da exclusao a vontade do 

sudito em retornar ao seu estado de natureza, "Pues la naturaleza de este crimen esta 

en la rescision de la sumision, lo que significa una recafda en el estado de naturaleza ... Y 

aquellos que incurren en tal delito no son castigados en cuanto subditos, sino como 

enemigos." 

Se em Hobbes o contrato social legitima o poder do Estado sobre seus 

suditos, Immanuel Kant entende que este poder e limitado pelo contrato. Mas, com 

relagao a posigao de cidadao, acredita ser esta adquir ida na "passagem do estado 

de natureza (fictfcio) ao estado estatal" (JAKOBS, 2003, p. 29). Ass im, "toda persona 

se encuentra autorizada para obligar a cualquier otra persona a entrar en una 

constitucion ciudadana", pois nao havendo esta adesao terfamos um indivfduo ainda 

em estado de natureza e, por isso, um inimigo, nao oferecendo nenhuma garantia de 

"comportamento pessoal adequado", tratando-se de uma ameaga constante. 

Gunther Jakobs (2003, p. 30-31), parafraseando Immanuel Kant, indica que a 

hipotese em que se deve hostilizar um ser humano, obrigando-o a adentrar no 

estado comunitar io, caracteriza-se pela presenga dessa pessoa no estado de 

natureza, ainda que a mesma nao esteja provocando lesoes a interesses juridicos 

atraves de atos, bastando apenas manter-se nesse estado ilegal, ou seja, aquele 

fora do pacto social. Nesse sentido, af irma o autor: 

"Sin embargo , aquel ser h u m a n o o pueblo que se hal la en um mero estado 
de natura leza me priva.. . [de la] segur idad [necesar ia ] , y m e lesiona ya por 
ese estado e m el que esta a mi lado, si bien no de m a n e r a act iva (facto), si 
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por la ausenc ia de legal idad de su estado (statu iniusto), que me a m e n a z a 
cons tan temente , y le puedo obl igar a que o entre conmigo en un es tado 
comuni tar io- legal o a b a n d o n e mi vec indad. " 

De toda forma, constata-se que Gunther Jakobs fundamenta a exclusao da 

personalidade do individuo no contrato social, independentemente de quern assume 

a titularidade da soberania estatal, e a selecao do "inimigo" e feita com base nos 

comportamentos que expoem a risco o Estado (delitos de alta traigao) ou a ordem 

jurfdica (individuos que, de forma cont inuada e consistente, afrontam as normas 

sociais regentes). 



3 I N F L U E N C E S DO DIREITO P E N A L DO INIMIGO NA LEGISLAQAO 

BRASILEIRA 

3.1 E l e m e n t o s 

Torna-se possivel identificar as caracterist icas basicas do direito penal do 

inimigo atraves da fungao da pena segundo essa teoria, t ida como forma de 

neutralizar perigos, nao assumindo nenhum signif icado a mais. Ainda, identif icam-se 

como elementos proprios da teoria a antecipagao da punibil idade, de forma a 

alcangar os atos preparatories; a desproporcional idade no sistema de aplicagao das 

penas; e a relativizagao ou supressao de garantias processuais. 

Sobre as caracterist icas marcantes do direito penal do inimigo, Luis Greco 

(2005, p. 218) afirma que 

Caracter is t icas do direito penal do inimigo sao u m a ex tensa antec ipagao 
das proibigoes penais, s e m a respect iva redugao d a pena cominada , e a 
restrigao das garant ias processuais do estado de direi to, tal qual e o caso 
pr inc ipalmente nos ambi tos da de l inquenc ia sexual e economica , do 
terror ismo e da c h a m a d a legislagao de c o m b a t e a cr iminal idade. 

Ja Nucci (2007, p. 376), na analise do direito penal do inimigo em face de 

suas caracterist icas principals reforga que os "inimigos" 

(...) es tar iam s i tuados fora do sistema, s e m m e r e c e r e m , por exemplo , as 
garant ias do contradi tor io e da a m p l a de fesa , podendo ser f lexibi l izados, 
inclusive, os pr incipios da legal idade, da anter ior idade e d a taxat iv idade. 
Sao pessoas per igosas , e m guer ra constante cont ra o Estado, razao pe la 
qual a eles caber ia a ap l icagao de med idas de seguranga e seus atos ja 
ser iam passiveis de punigao quando a t ing issem o estagio da preparagao. 
Admi te-se, a inda , que cont ra eles se jam apl icadas sangoes penais 
desproporc ionais a grav idade d o fa to prat icado (cf. Gunther Jakobs , 
Derecho penal del inimigo). 

3.1.1 A n t e c i p a g a o s a n c i o n a t o r i a e t i p i f i cagao de a tos p repa ra to r i es 

Em face de ser o objetivo principal da pena no direito penal do inimigo, a 

eliminagao dos perigos deve ser previa, caracterizando-se por ser efet ivada antes 

mesmo da execugao do crime, antes mesmo da concretizagao da lesao ao bem 
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juridico tutelado. De acordo com o direito penal do inimigo, ainda que a lesao ao 

bem juridico tutelado nao tenha sido iniciada, a atuagao punitiva do Estado ja esta 

em marcha, de forma a garantir a integridade do direito dos cidadaos, podendo se 

concluir que nao e pressuposto para punigao estatal a agressao ao bem juridico 

tutelado. Basta que se identifique no individuo tragos de um comportamento 

delituoso, ou seja, o animus do agente passa a ser penalizado, mesmo que a 

conduta cr iminosa nao tenha se material izado, saindo do ambito da esfera intima do 

indivfduo. 

Seguindo essa dogmatica, Gunther Jakobs (2003), conclui que deve ser 

punida, nao apenas tentativa ou consumagao do crime, mas sim a intengao, 

imaginagao, pensamento ou animus do individuo, sob pena de expor a sociedade ao 

perigo proveniente do "inimigo", nao adotando medidas que previnam, de forma 

adequada, a pratica do crime. O direito penal do inimigo reflete, de forma clara e 

concisa, um direito penal do autor, contrario ao direito penal do fato, argumentando 

Cancio Melia (2007, p. 80) que 

N a dout r ina t rad ic ional , o pr incip io do direito penal do fa to se en tende c o m o 
aquele pr incipio genu inamente l iberal, de acordo c o m o qual devem ser 
exc lu idos da responsabi l idade jur id ico-penal os meros pensamentos , isto e, 
rechagando-se u m Direito penal or ientado na « a t i t u d e i n t e r n a » do autor. 

Cabe ainda a analise, a fim de identificar o momento no qual uma conduta 

deli tuosa passa a ser puni'vel, das etapas que consti tuem o "iter criminis", entendido 

como percurso para a realizagao do crime, que vai da cogitagao a consumagao. 

Duas sao as fases, descritas por Gui lherme de Souza Nucci (2007, p. 312-313), para 

que o evento delituoso seja formado, a saber: fase interna e fase externa, que, por 

sua vez, se subdividem, segundo o renomado autor em: cogitagao; deliberagao; 

resolugao; manifestagao; preparagao; execugao; e consumagao. Nestes termos, 

descr imina o autor tais fases: 

(...) a) fase interna, que ocorre na mente do agente , percorrendo, c o m o 
regra, as seguintes e tapas: a .1) cogitagao: e o m o m e n t o de ideagao do 
delito, ou seja, quando o agente tern a ideia de prat icar o c r ime; a.2) 
deliberagao: t ra ta-se do m o m e n t o e m que o agente pondera os pros e 
contras da at iv idade c r im inosa ideal izada; a.3) resolugao: cu ida do instante 
em que o agente dec ide, e fe t ivamente , prat icar o deli to. (...) b) fase 
externa, que ocor re no m o m e n t o em que o agente exter ior iza, a t raves de 
atos, seu objet ivo cr iminoso, subdiv id indo-se e m : b .1) manifestagao: e o 
momento e m que o agente p roc lama a quern quei ra e possa ouvir a s u a 
resolugao. (...) b.2) preparagao: e a fase de exter ior izagao da ideia do 
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cr ime, atraves de atos, que c o m e c a m a mater ia l izar a persegu icao a o alvo 
ideal izado, conf igurando u m a verdadei ra ponte entre a fase interna e a 
execucao. (...) b.3) execucao. e a fase de real izagao da condu ta des ignado 
pelo nucleo d a f igura t ip ica, const i tu ida, e m regra, de atos idoneos e 
uni'quivos para chegar ao resul tado, m a s t a m b e m daque les que 
representam atos imed ia tamente anter iores a estes, desde que se tenha 
cer teza do piano concre to do autor. (...) b.4) consumagao. e o m o m e n t o de 
conc lusao do del i to, reunindo todos os e lementos do t ipo penal . (Grifo 
nosso) 

Ocorre que, para se demarcar a linha divisoria que separa os atos 

preparatories do inicio da execucao, adotam-se criterios que, de acordo com a forma 

que sao util izados, definem o reconhecimento, ou nao, do direito penal do inimigo no 

tocante ao aspecto de antecipagao da punibil idade. Tais criterios para a verif icacao 

da passagem da preparagao para a execugao do crime sao, de acordo com o autor 

supramencionado: o criterio objetivo que toma como parametro para a aferigao do 

fato t ipico a conduta humana equiparada a descrigao do tipo penal, ou seja, "o inicio 

da execugao e invariavelmente constituido de atos que principiem a concretizagao 

do tipo penal"; e o criterio subjetivo que da como iniciada a execugao do crime no 

momento em que o agente pensa executa-lo, de forma a invadir a esfera intima do 

individuo, nao importando se houve a realizagao total ou parcial do delito, ou seja, "o 

importante e a vontade cr iminosa, que esta presente, de maneira nit ida, tanto na 

preparagao, quanto na execugao do crime." (NUCCI, 2007, p. 314) 

Diante deste prisma, e imprescindivel mencionar e conceituar um dos 

elementos que levou Gunther Jakobs a idealizar a teoria do direito penal do inimigo, 

a tentativa inidonea, popularmente conhecida como crime impossivel. O cr ime 

impossivel, que vem a ser conceituado como "a tentativa nao punivel, porque o 

agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos 

absolutamente improprios, tornando impossivel a consumagao do cr ime (art. 17, do 

Codigo Penal Brasileiro)", tern como fundamento de sua nao punigao, segundo 

Marcelo Semer, a adogao, pelo Codigo Penal, da "teoria objetiva temperada ou 

moderada", que assenta-se na ideia de que nao ha sequer tentativa, pois o meio 

empregado ou o objeto ao qual e dirigida a agao e ineficaz ou improprio. (NUCCI, 

2007, p. 334-335) 

Com relagao a punibil idade deste tipo de tentativa, existem teorias que sao 

favoraveis a punigao do agente, ainda que os meios empregados ou o objeto do 

crime sejam ineficazes ou improprios. Sao elas a sintomatica e a subjetiva; a 

primeira, por causa da periculosidade do agente, e a segunda, por conta de sua 
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vontade delitiva. Entretanto, as teorias objetivas sao contrarias a punigao do agente 

argumentando que sua conduta, nesses casos de tentativa inidonea, nao apresenta 

perigo objetivo para a coletividade. Sao elas a teoria objetiva temperada, ja 

mencionada no paragrafo anterior; e a teoria objetiva pura apontando que tanto a 

impossibil idade e a impropriedade, absolutas ou relativas, nao devem, de forma 

alguma, ser punidas (CAPEZ, 2005) 

Em se falando de direito penal do inimigo, o criterio subjetivo e o adotado, de 

forma que, como ja exposto, para configuragao do fato t ipico, basta que o animus do 

individuo seja direcionado para pratica deli tuosa, incluindo-se na fase executoria a 

simples cogitagao do cr ime. Considerando a importancia dada a esse aspecto 

subjetivo, antecedente a conduta do agente, conclui-se a adogao, pela teoria do 

direito penal do inimigo, do que pode ser denominado "direito penal do autor". 

Ja no que tange a analise da punibil idade da tentativa inidonea, a teoria 

adotada por Gunther Jakobs, ao expor esse direito penal de excegao, e sintomatica 

e no dizer de Cesar Roberto Bitencourt (2000, p. 369): 

"Nao ha duv ida de que essa teor ia a tende melhor aos interesses da de fesa 
social , m a s e abso lu tamente inadequada a garant ia dos direitos 
fundamenta ls do c idadao, a lem de ser incompati 'vel c o m o moderno direito 
penal da cu lpabi l idade, de um Estado Social Democra t ico de Direito. 

3.1.2 D e s p r o p o r g a o ent re fa to e pena 

A proporcionalidade da pena e determinada pela fungao que ela deva 

assumir, e sera informada no momento de sua cominagao e aplicagao. Verif ica-se 

que, se a pena e tida como uma forma de retribuigao, entao ela deve ser 

proporcional a culpa do autor; se o intuito e de prevenir o crime atraves da 

intimidagao ou da tranquilizagao geral que sua cominagao e aplicagao provoca, 

deve-se levar em consideragao a importancia do bem juridico a ser protegido; mas, 

se a concepgao for de que a pena deve prevenir a pratica de novos delitos atraves 

do isolamento ou do recondicionamento do delinquente, conclu imos que ela, no 

momento de sua aplicagao, nao deve obedecer a nenhum criterio de 

proporcionalidade dado pela culpabil idade ou pela gravidade da lesao ao bem 

juridico tutelado, f icando apenas condicionada a necessidade e a adequagao do 
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t ratamento do apenado. Ao discorrer sobre o principio da proporcionalidade para a 

cominagao e imposigao da pena, Prado (2006, p. 141) informa que 

Desse modo , no tocante a proporc ional idade entre os delitos e as penas 
[poena debet commensurari delicto), sal iente-se que deve exist ir sempre 
u m a med ida de justo equi l ibr io - abstrata ( legislador) e concreta (juiz) -
entre a grav idade do fato ilfcito prat icado, do injusto penal (desvalor da acao 
e desvalor do resul tado), e a pena c o m i n a d a ou imposta . 

Nao so o fim da pena oferece parametros para sua aplicagao, mas tambem, a 

efetiva lesao ao bem juridico, isto e, quanto menos fosse atingido, menor deveria ser 

a punibil idade. Evidencia-se isso atraves do instituto da tentativa no Codigo Penal 

brasileiro, que reduz a pena na proporgao inversa em que esta se aproxima da 

consumagao, e a isengao de punibil idade para a tentativa inidonea em razao da 

absoluta impossibil idade do meio e impropriedade do objeto. 

O objetivo da pena no direito penal do inimigo e a simples retirada do infrator 

do convivio social, nao estando sua punibil idade ligada a nenhum criterio objetivo, 

levando-se em consideragao apenas sua periculosidade. Quanto a efetiva lesao ao 

bem juridico protegido, tambem nao ha limitagao objetiva, pois nao se pune o fato 

passado, busca-se evitar a ocorrencia de novos delitos, servindo como medida para 

a pena apenas o potencial lesivo do proprio infrator e nao a sua conduta. Verif ica-se, 

portanto, que nao ha proporcionalidade entre a pena e o fato delituoso. Diante da 

desproporcional idade na aplicagao da pena, caracterist ica marcante do direito penal 

do inimigo, Guilherme de Souza Nucci (2007, p. 376) sintetiza essa ideologia do 

pensamento jakobiniano af i rmando que "o mais importante e manter segregados, 

pelo tempo que for necessario, aqueles cujo proposito e desestabil izar o Estado e 

ferir, de maneira inconsequente, as pessoas inocentes." 

3.1.3 Rela t iv izacao e s u p r e s s a o das garan t ias p r o c e s s u a i s 

A fungao do Direito penal nao apenas se restringe a proteger os bens 

juridicos mais caros a sociedade atraves da incriminagao de comportamentos 

tendentes a lesiona-los, mas assume, tambem, a fungao de garantia, assegurando 

ao cidadao que o Estado nao ira exercer seu poder punitivo arbitrariamente, pois 

tera que seguir regras previamente estabelecidas, estas condicionadas ao respeito 
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dos princfpios fundamentais e ao principio da dignidade, entendida como "nucleo 

axiologico da constituigao." Nesta dogmatica, leciona Marcelo Novelino (2008, p. 

248-249), parafraseando J. C. Vieira de Andrade, que 

A ex igenc ia de cumpr imen to e p r o m o c a o dos direitos fundamenta is 
encont ra-se est re i tamente v incu lada ao respeito a d ign idade da pessoa 
h u m a n a , razao pela qual esses direitos "sao os pressupostos e lementares 
de u m a v ida h u m a n a livre e d igna , tanto para o ind iv iduo c o m o para a 
comun idade : o indiv iduo so e livre e d igno n u m a comun idade livre; a 
comun idade so e livre se for c o m p o s t a por h o m e n s livres e d ignos." 

Pautando-se por um Direito penal garantista, para que se imponha pena a 

a lguem, deve ser garantido, segundo Eugenio Pacelli de Oliveira (2007, p. 7), o 

devido processo penal, instrumento de limitagao do Estado, onde se busca "realizar 

uma Justiga Penal submetida a exigencias de igualdade efetiva entre os litigantes", a 

certeza de um juiz imparcial e assegurado que a "verdade judicial seja resultado da 

atividade probatoria licitamente desenvolvida." Deve ser ainda conferida, 

constitucionalmente, a garantia da presungao de inocencia ate a sentenga 

condenator ia transitada em julgado, dai de ser a l iberdade regra e a prisao cautelar 

a excegao; a igualdade material entre as partes, construida mediante instrugao que 

prime pelo contraditorio e ampla defesa; e pelo principio constitucional do juiz 

natural. 

A inda assim, com todas essas garantias processuais construfdas com muito 

esforgo pelo legislador e com anos de suor, lagrimas e sangue derramados por 

milhares de brasileiros, e sabido que o direito penal do inimigo nao tern sua agao 

dirigida aos fatos passados, mas sim para perigos futuros, assumindo assim apenas 

a fungao de protetora de bens jurfdicos, sendo a do Direito penal de garantidor dos 

direitos fundamentais incompativel coma legislagao de combate ao inimigo, afinal, de 

acordo com esse conceito, "inimigo" e uma ameaga e nao uma pessoa titular de 

direitos e deveres e garantias irrenunciaveis. Nesse contexto, Cancio Melia (2007, p. 

70/71) afirma que 

A essenc ia desse concei to de direito penal do inimigo esta, entao, em que 
consti tui u m a reacao de comba te , do o r d e n a m e n t o jur id ico, cont ra 
indiv iduos espec ia lmente per igosos, que nada s ign i f icam, ja que de modo 
paralelo as med idas de seguranga, supoe tao so um processamento 
desapa ixonado , inst rumenta l , de de te rminadas fontes de perigo, 
espec ia lmente signi f icat ivas. C o m este inst rumento, o Estado nao fa la c o m 
seus c idadaos, mas a m e a g a seus in imigos. 
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Desta feita, leva-se a concluir que a teoria idealizada por Gunther Jakobs traz 

a primeiro piano a seguranga publica ao mesmo tempo em que relega a segundo 

niveI garantias e l iberdades individuals, tratando como entes despersonal izados os 

del inquentes que ameagam a ordem juridica do Estado. A relativizagao, ou ainda a 

supressao, de algumas garantias esta diretamente relacionada a desconsideragao 

da personalidade, pois o Direito processual penal identifica o acusado como sujeito 

processual, cabendo-lhe direitos inerentes ao procedimento. 

3.2 In f luenc ias no o r d e n a m e n t o j u r i d i co pena l e p r o c e s s u a l pena l pa t r io 

Segundo os elementos del ineados no item anterior (vide item 3 . 1 , capitulo 2) , 

segundo os quais se assentam a teoria do direito penal do inimigo, e conveniente a 

abordagem desta tematica a luz do Direito penal patrio em face dos reflexos 

marcantes que o pensamento jakobiniano teve em mecanismos e parametros penais 

e processuais penais dos diplomas legais brasileiros. Observa-se no ordenamento 

juridico patrio que as tendencias de um direito penal de terceira velocidade vem 

sendo, cada vez mais, efetivadas como fruto de uma polftica puramente repressiva 

de combate ao "inimigo". Atraves da banalizagao da pena e da restrigao ou 

supressao de garantias individuals encrava-se no Direito penal brasileiro uma 

legislagao de excegao que, embora preste o papel de seguir novos rumos ditados 

pela sociedade moderna priorizando o enfrentamento ao crime organizado ao 

mesmo tempo em que leva a populagao uma simples e fraca sensagao de calma, 

descarta princfpios liberals classicos. 

E certo que o direito penal do inimigo, mesmo violando axiomas consagrados 

pela Constituigao Federal de 1988 como forma de alcangar o modelo "perfeito" de 

seguranga publica, nao cumpre sua promessa de eficacia, uma vez que os diplomas 

legais que incorporam seus elementos nao tern reduzido a criminalidade. 

Desta feita, efetivar-se-a analise de alguns diplomas legislatives pathos que, 

em face de terem sofrido, ao longo de sua vigencia, constantes crit icas e 

modif icagoes, bem como por tipificarem delitos que se encaixam, com perfeigao, 

segundo o conceito de direito penal do inimigo, aos praticados pelos "inimigos", 

caracterizam-se como tipicos de uma legislagao de emergencia. 
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3.2.1 Lei d o s C r i m e s H e d i o n d o s (Lei n.° 8.072/90) 

Diante da apressada visao do legislador constituinte originario, lastreada pela 

ideia de especial izacao de determinados tipos de ilicitos penais, nasceu a previsao 

constitucional (art. 5°, inciso XLIII) que define serem inafiangaveis e insuscetiveis de 

anistia e graca a tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo, e os ditos cr imes hediondos, devendo estes ser posteriormente definidos 

em lei. 

Ao elaborar tal norma consti tucional, o legislador constituinte agiu de forma 

apressada, impulsionado por movimentos sociais, pela midia, e politicas publicas 

que se efet ivavam em outros paises (ideologia "law and order") e, de acordo com 

Gustavo Henrique de Brito A. Cunha, (2008, p. 298-299) 

"A expressao c r imes hed iondos fora bastante d iscut ida no Congresso 
Const i tu inte, tendo a m e s m a passado a fazer parte da redacao original do 
art. 5° da Const i tu igao Federal gragas a barganhas entre par lamentares 
acerca de outras ques toes po lemicas. " 

Diante de realidades distintas da vivida no Brasil, buscou-se, atraves de 

meios nao tao corretos, acabar com a criminalidade que assolava o pais no fim da 

decada de 80. No entanto, ainda quando nao estava em vigor, o projeto de lei 

complementar que versava sobre o rol de cr imes hediondos recebeu duras crit icas, 

em especial, pelo periodo de mudangas polit icas pela qual passava o pais naquele 

momento. 

Especialmente em virtude da pressao exercida pela midia sobre a opiniao 

publica e consequentemente sobre os meios polit icos, justif ica-se todo o movimento 

em torno da inclusao do inciso XLIII ao artigo 5° da Constituigao Federal de 1988 e a 

posterior edigao da Lei de Cr imes Hediondos, ja que, com o fim da censura, os 

meios de comunicagao divulgavam, para todo pais, notfcias vinculadas a violencia, 

causando sensagao de inseguranga na populagao. Pode ser apontada como causa 

imediata da edigao da Lei de Cr imes Hediondos o sequestra do empresario Roberto 

Medina, no ano de 1990, no Rio de Janeiro/RJ, af i rmando Gustavo Henrique de Brito 

A. Cunha (2008, p. 299) que foi '"a gota d 'agua' para a edigao da lei dos crimes 

hediondos." 
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O legislador ordinario adotou o criterio legal para definir o que se trata de 

crime hediondo, estabelecendo taxat ivamente quais os crimes constam deste rol 

(ANDEUCCI , 2009). Assim, o carater hediondo depende exclusivamente da 

existencia de previsao legal reconhecendo essa natureza para determinada especie 

delituosa, constando do artigo 1° da Lei n.° 8.072/90 o seguinte rol de crimes 

considerados hediondos: 

I - h o m i c i d i o (art. 121), q u a n d o p r a t i c a d o e m a t i v i d a d e t i 'pica d e g r u p o 
de e x t e r m f n i o , a inda que comet ido por um so agente , e h o m i c i d i o 
q u a l i f i c a d o (art. 1 2 1 , § 2 ° , I, II, I I I , IV e V) ; II - l a t r o c i n i o (art. 157, § 3° , in 
f ine); III - e x t o r s a o q u a l i f i c a d a p e l a m o r t e (art. 158, § 2°) ; IV - e x t o r s a o 
m e d i a n t e s e q u e s t r o e na f o r m a q u a l i f i c a d a (art. 159, caput , e §§ l°, 2° e 
3°) ; V - e s t u p r o (art. 2 1 3 e s u a combinagao c o m o art. 223 , caput e 
paragrafo unico); VI - a t e n t a d o v i o l e n t o ao p u d o r (art. 2 1 4 e sua 
combinagao c o m o art. 223 , caput e paragrafo unico); VII - e p i d e m i a c o m 
r e s u l t a d o m o r t e (art. 267 , § 1°); e VIII - f a l s i f i c a c a o , c o r r u p c a o , 
a d u l t e r a c a o o u a l t e r a c a o d e p r o d u t o d e s t i n a d o a f i n s t e r a p e u t i c o s o u 
m e d i c i n a i s (art. 273 , caput e § 1°, § 1°-A e § 1°-B, c o m a redagao d a d a 
pela Lei no 9.677, de 2 de ju lho de 1998) . (Grifo nosso) 

Nesse contexto, podem ser observadas algumas alteracoes significantes 

feitas no decorrer da vigencia da Lei n.° 8.072/95. Com efeito, a Lei n.° 8.930, de 6 

de setembro de 1994 acrescentou ao rol original a lgumas figuras do homicidio, bem 

como o crime de genocidio, e a Lei n.° 9.695/98 fez o mesmo com o delito de 

falsificagao de medicamentos. Todas essas mudangas sao justif icadas, como ja dito, 

pela ideia de inseguranga que povoava a mente das pessoas, fruto da persistencia 

da midia em noticiar fatos cr iminosos que chocavam a nagao. 

Inicialmente, quando da edigao desse diploma, o legislador ordinario, alem de 

dispor que os crimes previstos no rol de hediondos t ivessem suas penas 

aumentadas, sendo revogadas dos textos originais correspondentes a parte que 

dispunha sobre os preceitos secundarios, previu ainda que: a pena deveria ser 

cumpr ida integralmente no regime prisional fechado; a impossibil idade de concessao 

da l iberdade provisoria, com ou sem fianga; serem eles insuscetiveis de anistia, 

graga ou indulto; a possibil idade de concessao do beneficio de l ivramento 

condicional, desde que apos o cumprimento de dois tergos da pena imposta e que o 

condenado nao seja reincidente especif ico; condicionamento da apelagao em 

liberdade do reu a decisao fundamentada do juiz; e que a duragao da prisao 

temporar ia seria de 30 dias prorrogaveis, em caso de extrema e comprovada 
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necessidade, por igual perfodo, nao constando desse rol inicial o cr ime de homicidio, 

somente introduzido atraves da edigao da Lei n.° 8.930/94. 

Entretanto, outras mudangas ocorridas recentemente apontam que o 

legislador brasileiro esta em vias de acordar de um perfodo um tanto obscuro, pois 

sinalizam para a revalorizagao do pensamento liberal classico del ineado no primeiro 

capitulo deste trabalho. Nestes termos, com a edigao da Lei 11.464/2007, modif icou-

se a impossibil idade de concessao da l iberdade provisoria ao acusado pela pratica 

de delitos desta especie, bem como, em face de decisao do STF no HC 82.959, o 

sistema de progressao de regime prisional em relagao a todos os delitos regulados 

pela Lei de Crimes Hediondos. 

No que se refere a l iberdade provisoria em sede dos cr imes constantes do rol 

de hediondos, segundo Ricardo Antonio Andreucci (2009) observa-se do artigo 2° , 

inciso II, da referida lei, a vedagao da obtengao de tal beneffcio, gerando, desde a 

sua edigao, constantes discussoes doutrinarias e jurisprudenciais em torno do tema, 

uns a defender sua possibil idade diante da pratica de cr imes hediondos em face de 

princfpios constitucionais como a presungao de inocencia e a individualizagao da 

pena; outros a contrariarem os dogmas constitucionais. No entanto, conforme 

Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 640), por se tratar de "concessao de l iberdade 

sob condigoes a quern foi preso em flagrante (excepcionalmente para o preso por 

condenagao ou pronuncia), para que possa aguardar a finalizagao do processo 

criminal sem necessidade de ficar recolhido ao carcere", a l iberdade provisoria trata-

se de instrumento garantidor do direito de ir e vir de qualquer pessoa, constituindo a 

prisao antes do transito em julgado de sentenga penal condenator ia uma excegao ao 

principio da presungao de inocencia. 

Neste esteio, a Constituigao Federal de 1988, indica, atraves do rol de direitos 

e garantias fundamentais, encartados no artigo 5°, incisos LVII e LXVI, ser excegao 

a efetivagao da privagao da l iberdade de uma pessoa, antes do transito em julgado 

de sentenga penal condenatoria, ja que "ninguem sera levado a prisao ou nela 

mantido, quando a lei admitir a l iberdade provisoria, com ou sem fianga." Ass im, ja 

que a privagao da liberdade antes do transito em julgado de sentenga penal 

condenatoria e medida cautelar que visa a garantia da ordem publica, a 

conveniencia da instrugao criminal ou a garantia da aplicagao da lei penal, nao pode 

o legislador criar possibil idade de cerceamento da l iberdade individual, apenas com 
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base na gravidade do delito, ja que, conforme Eugenio Pacelli de Oliveira (2007, p. 

461) 

A v e d a c a o da concessao de l iberdade provisor ia, fei ta abs t ra tamente , ou 
seja, por forga de lei, s e m qualquer cons ideragao aos e lementos concretos 
levados aos autos , impl ica a t ransferencia da tute la dos direitos e garant ias 
individuals (ou, das l iberdades publ icas) exc lus ivamente para o orgao d a 
acusagao e, por vezes , ate a propr ia autor idade pol icial . 
Nao bastasse, impl ica permit ir que o e x a m e de periculosidade do agente ou 
risco da fuga exista un icamente a partir da abst ragao do legislador, 
dependente a p e n a s d a ratif icagao por parte dos orgaos estatais (e ate do 
part icular e m a lgumas hipoteses) encar regados da invest igagao e da 
acusagao e m ju izo. 

E importante mencionar que, em face de ser a l iberdade provisoria instituto 

cabivel apenas em casos de prisao em flagrante, em razao de nas modal idades de 

prisao preventiva e temporar ia ser a revogacao de tais medidas de constrigao o meio 

adequado para o reu readquirir sua liberdade, nota-se a "ilogicidade" da proibicao da 

l iberdade provisoria aos autores de cr imes hediondos, visto que, caso um individuo 

seja preso em flagrante, acusado pela pratica de crime considerado hediondo, por 

exemplo, nao podera receber o beneficio da liberdade provisoria, mesmo que seja 

primario, de bons antecedentes, e nao ofereca maiores riscos a sociedade, mas, se 

fugir do local do crime, apresentando-se depois a policia, sem a lavratura do 

f lagrante, podera ficar em liberdade durante todo o processo, pelo mesmo crime, 

pois o juiz nao esta obrigado a decretar a prisao preventiva. 

Em sendo assim, percebe-se que a Lei n.° 11.464 de 28 de marco de 2007, 

ao modificar o texto do inciso II, do artigo 2°, da Lei n.° 8.072/90, deixou mais livre o 

magistrado, devendo este, depois de tal modif icacao, proferir decisao fundamentada 

para manter o acusado preso ou solto, estando presente a uniformidade de 

tratamento aos envolvidos em processo judicial, nao sendo possivel, como menciona 

Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 638), "vedar a liberdade provisoria, unica e tao-

somente porque o agente foi preso em flagrante, pela pratica de determinados 

delitos." 

Prima-se desta forma pela presenca do carater de individualizagao da pena, 

nao sendo permit ida a violagao de tal garantia consagrada pelo texto constitucional 

em face de ser ela inerente a dignidade da pessoa humana, nucleo axiologico da 

Constituigao Federal de 1988. 
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Ja no que toca a revogagao da impossibil idade de progressao de regime 

prisional nos cr imes elencados na Lei n.° 8.072/90, e pertinente o pronunciamento 

do ministro relator Marco Aurel io 1 , na decisao do H.C. 82.959, submetido a 

apreciacao do STF, nestes termos: 

A progress iv idade do reg ime es ta umbi l ica lmente l igada a propr ia pena , no 
que, acenando ao c o n d e n a d o c o m dias melhores , incent ivando-o a cor recao 
de rumo e, portanto, a empreender um compor tamen to peni tenciar io vol tado 
a o r d e m , ao mer i to e a u m a fu tura insergao social . [...] 
Diz-se que a pena e ind iv idual izada porque o Estado-Juiz , ao f ixa- la, es ta 
compel ido , por n o r m a cogente , a observar as c i rcunstanc ias judic ia is, ou 
seja, os fatos objet ivos e subjet ivos que se f i zeram presentes a e p o c a do 
proced imento c r imina lmente condenave l . Ela o e nao e m relacao ao cr ime 
cons iderado abs t ra tamente , ou se ja , ao t ipo def in ido e m lei, m a s por forga 
das c i rcunstancias reinantes a epoca d a prat ica. Dai cogitar o art igo 59 do 
Codigo Penal que o juiz, a tendendo a culpabi l idade, aos an tecedentes , aos 
mot ivos, as c i rcunstancias e consequenc ias d o cr ime, b e m c o m o ao 
compor tamento da v f t ima, es tabe lecera , con fo rme seja necessar io e 
suf ic iente para a reprovagao e prevengao do cr ime, nao so as penas 
apl icaveis dent re as cominadas (inciso I), c o m o t a m b e m o quant i tat ive 
(inciso II), o reg ime inicial de cumpr imen to da p e n a pr ivat iva de l iberdade 
[...] 

Como visto, ante a apertada decisao, por seis votos a cinco, proferida pelo 

Plenario do Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a inconstitucionalidade do 

dispositivo inserido no § 1°, do art. 2° , da Lei n.° 8.072/90, que, no caso particular 

em comento, condenou o reu a 12 anos e 3 meses de reclusao pelo crime de 

atentado violento ao pudor (ANDREUCCI , 2009, p. 404). Tal decisao se pautou pela 

ideia de que deve ser preservada a individualizagao da pena como principio 

constitucional que e, e ainda ser garantida a dignidade da pessoa humana, de forma 

a, segundo Guilherme de Souza Nucci (2007, p. 374) obedecer "a estrita legalidade, 

t ipico de um Estado Democratico de Direito, voltado a minimizar a violencia e a 

maximizar a l iberdade, impondo limites a fungao punitiva do Estado." 

Diante desse pr isma, a sistematica da aferigao do beneficio da progressao de 

regimes prisionais por reus que praticaram cr imes definidos como hediondos e 

equiparados, passou da expressa proibigao, assentada em uma legislagao nascida 

do medo e inseguranga da populagao, para a val idade, desde que sob duras 

condigoes a serem fielmente cumpridas pelo reu. Assim, a Lei 11.464/2007 

modif icou a Lei de Crimes Hediondos para estabelecer que, em tais cr imes, o regime 

1 S T F , Habeas-Corpus 82.959-7 S A O P A U L O , Tr ibunal Pleno, Rel . Min. Marco Aurel io, D J U , 01 set. 
2006,Disponi 'vel e m www.s t f . jus .br /por ta l / inTe i ro teor /ob ter ln te i roTeor .asp?c lasse=HC&numero=82959 

http://www.stf.jus.br/portal/inTeiroteor/obterlnteiroTeor.asp?classe=HC&numero=82959
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inicial de cumprimento da sangao penal devera ser sempre o fechado (art. 2° , § 1°, 

da Lei n.° 8.072/90), omitindo assim, ao contrario do dispositivo revogado, qualquer 

vedagao a obtengao, pelo reu, do beneficio em analise. No mesmo sentido, de forma 

expressa, passou a autorizar a concessao do beneficio aos condenados por crimes 

hediondos apos o cumprimento de dois quintos da pena, se primarios, e tres quintos, 

se reincidentes (art. 2°, § 2°, da Lei n.° 8.072/90). 

Observa-se, com a revogagao do obice legal a progressao de regime de 

cumprimento da pena e da vedagao de concessao da l iberdade provisoria sem 

fianga, que a teoria de Gunther Jakobs se fazia presente na Lei de Cr imes 

Hediondos, ja que presentes caracteres marcantes daquela dogmatica. Nesse 

pr isma, a proibigao dos condenados por cr imes hediondos de participarem do 

sistema progressive de cumprimento das penas era a excegao, ja que nao Ihes era 

dado o direito e a chance de ressocializagao, extirpando da propria pena seu carater 

ressocializador. 

Faz-se obviamente claro que, a Lei 8.072/90, foi edi tada como forma de 

atribuir um tratamento mais duro aos crimes com caracteres de hediondos, segundo, 

e claro, uma lista de delitos oportunamente escolhidos dentre os que mais ofendem 

uma pessoa. Ora, como definir aspectos subjetivos inerentes a pessoa da vft ima 

como forma de punir de forma severa um del inquente? Como dizer se o que doi 

mais em uma pessoa e a morte de um ente querido ou a perda de bens 

patrimoniais? Certamente essas questoes devem ser anal isadas com muito cuidado 

antes de serem "jogadas", de forma precipitada, atraves de um emaranhado de 

artigos, um tanto embaragados por sinal, em diploma legislative que pr ima pela 

restrigao ou supressao de garantias individuals. 

A identificagao, na Lei dos Crimes Hediondos, de caracterist icas do direito 

penal do inimigo se faz possivel diante da desproporcional idade das penas e da 

supressao de garantias processuais. E certo que o agravamento das sangoes 

atr ibuidas aos delitos enumerados na lei, evidencia a falta de proporgao, afinal os 

tipos penais ja eram parte do Codigo Penal, com seus respectivos preceitos 

secundarios analisados e devidamente escolhidos quando da edigao do diploma 

penal, sendo-lhes atribuido, de forma abstrata, a justa retribuigao aos crimes em 

analise. Entao, como se justifica um aumento no quantum das penal idades? Ora, a 

partir da analise dos fins estipulados a pena, conclui-se que: ou a nova previsao 
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t inha em vista impor intimidagao, ou objetivava garantir, por mais tempo a 

neutralizagao de criminosos perigosos. 

3.2.2 Lei A r r t i d rogas (Lei n.° 11.343/06) 

Impulsionado por movimentos sociais, pela midia, e polit icas publicas que se 

efet ivam em outros pafses (ideologia "law and order), como o movimento "tolerancia 

zero, o legislador ordinario editou a Lei n.° 11.343/2006, mesmo ja havendo outros 

diplomas legais a regular tais delitos que afetam diretamente a saude publica e, 

subsidiariamente, a vida e a saude do cidadao, quais sejam, a Lei n.° 6.368/76 e a 

Lei n.° 10.409/02, como forma de desafogar as pressoes polfticas que, de certa 

forma, poderiam afetar seus interesses eleitoreiros. 

Consta do artigo 5°, inciso XLIII , da Constituigao Federal que "a lei 

considerara cr imes inafiangaveis e insuscetfveis de graga ou anistia a pratica da 

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

como cr imes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 

que, podendo evita-los, se omit irem", de forma que o mesmo tratamento dado aos 

crimes t idos como hediondos sera atribuido ao trafico ilicito de entorpecentes. Em 

virtude disso, quando a Lei 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Polit icas 

Publicas sobre Drogas - Sisnad, prescrevendo medidas para a prevengao do uso 

indevido, atengao e reinsergao social de usuarios e dependentes de drogas, 

estabelecendo ainda normas para repressao a produgao nao autorizada e ao trafico 

ilicito de drogas, bem como definindo crimes e cominando penas, nao conflitar com a 

Lei de Crimes Hediondos, esta devera ser apl icada subsidiariamente. 

No que toca as caracterist icas t ipicas do direito penal do inimigo, presentes 

na legislagao de combate as drogas, verifica-se a presenga de todos os caracteres 

enumerados no item 2.1 deste capitulo. Faz-se evidente a presenga de institutos em 

que se observa a antecipagao da tutela penal, incriminando o delinquente antes 

mesmo de lesionar o bem juridicamente protegido, ao mesmo tempo em que comina 

penas e multas extremamente elevadas. Exemplo disso e o tipo previsto no artigo 

34, caput, da Lei 11.343/2006, que descreve a conduta de 
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Fabricar, adquir i r , util izar, t ransportar , oferecer , vender , distribuir, ent regar a 
qua lquer t i tu lo, possuir , guardar ou fornecer , a inda que gratu i tamente, 
maquinar io , apare lho , ins t rumento ou qualquer objeto dest inado a 
fabr icacao, preparagao, p rodugao ou t rans fo rmagao de d rogas , s e m 
autor izagao ou e m desacordo c o m determinagao legal ou regulamentar : 
Pena - rec lusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos , e pagamen to de 1.200 (mil e 
duzentos) a 2 .000 (dois mil) d ias-mul ta . 

Mesmo nao havendo, na conduta do agente que pratica qualquer dos verbos 

supramencionados, a efetiva lesao ao objeto juridico tutelado pelo diploma legal em 

referenda, qual seja, a saude publica e, secundar iamente, a vida e a saude de cada 

cidadao, o referido diploma legislativo comina penas alt issimas que vao de 3 a 10 

anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa, a atos 

meramente preparatories para o efetivo crime de trafico de drogas, existindo, desta 

feita, a antecipagao da punibil idade do delinquente que, por exemplo, adquirir um 

empacotador automatico de volumes com a f inalidade de embalar a droga para 

posterior revenda. Ora, o agente, neste caso em particular, esta apenas efetivando 

atos meramente preparatories a fim de que possa objetivar seu intento criminoso 

que e, em verdade, a pratica do trafico. Ou seja, ele esta apenas na fase de 

exteriorizagao da ideia do crime e, atraves de atos que comegam a materializar a 

perseguigao ao alvo idealizado, tentara pratica-lo (trafico) efet ivamente. Inobstante a 

isso, o legislador ordinario infligiu, ao condenado pela pratica do crime tipificado no 

artigo em comento, pena desproporcional diante da realidade dos fatos, pois, atos 

meramente preparatories, alem de nao deverem ser punidos como se cr ime ja 

existisse, nao deviam ter pena cominada em abstrato no mesmo patamar do crime 

de trafico de drogas. Ou seja, a lem de cominar pena de reclusao em patamar 

praticamente igual aos cr imes tipif icados nos artigos 33, caput e § 1°, e 34, da Lei 

em analise (reclusao de 5 a 15 anos e reclusao de 3 a 10 anos), o legislador 

ordinario ainda cominou, aos atos meramente preparatories (art. 34, da Lei n.° 

11.343/2006), pena de multa superior a cominada pela efetiva consumagao do crime 

principal (art. 33, caput e § 1°, da Lei n.° 11.343/2006) 

Como forma de justificar tal antecipagao punit iva, af irma-se que a 

necessidade do combate a essa mazela incomensuravel que e o trafico de drogas, 

ja e o bastante para se promover uma verdadeira excegao a regra de consumagao 

dos ilicitos penais. Nesse sentido Joao Jose Leal (2007) informa que 
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Por isso, o c r ime de pet rechos deve ser cons iderado c o m o t ipo penal 
subsidiar io do cr ime mais grave, que e o traf ico ilicito de drogas. Na 
jur isprudencia, ja se decidiu que o c r ime e m estudo 'e de natureza 
subsid iar ia e, sa lvo h ipotese excepc iona l , deve cons iderar -se absolv ido pelo 
cr ime de traf ico de drogas. ' Por isso, Isaac S a b b a Gu imaraes escreve que 
este t ipo pena l ' incr imina condutas que, e m regra, sao meros atos 
preparator ies do delito previsto no art. 33 , caput , da Lei de Drogas. ' T ra ta -
se, por tanto. de t ipo penal c o m fungao de contro le penal essenc ia lmente 
'acaltelatorio. ' 

Na dout r ina, ha restr igao a essa fo rma de incr iminagao por antec ipagao. No 
entanto, se par t i rmos da p remissa polf t ico- jurfdica de que e legf t ima a 
intervengao da lei penal para o contro le das condutas re lac ionadas ao 
traf ico, c remos just i f icada, t a m b e m , a incr iminagao d a condu ta descr i ta no 
art. 34, da Lei de Ant id rogas. 

Apresentando tambem caracterist icas de antecipagao da punibil idade, os 

delitos previstos no artigo 35, e § unico, da Lei 11.343/2006, sao tambem de 

natureza formal. Assim constitui-se cr ime a mera associagao para fins de praticar o 

trafico, seu custeio ou f inanciamento. Entende-se por cr ime formal, de acordo com 

Cesar Roberto Bitencourt (2006, p. 262), aqueles que "o legislador antecipa a 

consumagao, satisfazendo-se com a simples agao do agente". Gui lherme de Souza 

Nucci (2007, p. 171) denomina tais delitos como crimes de atividade ja que "se 

contentam com a agao humana esgotando a descrigao t ipica, havendo ou nao 

resultado naturalistico." 

Ainda analisando a presenga de caracterist icas do direito penal do inimigo na 

legislagao aintidrogas, e notoria a desproporgao entre o evento ocorrido e a 

penal idade apl icada em diversos t ipos penais elencados em tal d iploma legal, como 

o ja explanado art. 34, cr ime meramente "acaltelatorio", evidenciando-se assim o 

desrespeito ao principio da proporcionalidade atraves de outra caracterist ica 

marcante do pensamento jakobiniano, qual seja, a desproporcional idade na 

aplicagao das penas. 

Em consonancia a esse carater de desproporcional idade na aplicagao das 

sangoes penais, percebe-se que a nova Lei Antitoxicos veio a elevar, nos artigos 33, 

caput e § 1°; 34 e 35, de forma um tanto excessiva, o montante a ser dispendido 

pelo condenado atraves do pagamento de multas, a cr imes que, na lei anterior (Lei 

6.368/76) as maiores multas previstas iam de 50 a 360 dias multa. 

Gui lherme de Souza Nucci (2006, p. 425-426) af i rma ser a multa "uma sangao 

penal consistente no pagamento de uma determinada quantia em pecunia, 

previamente f ixada em lei, dest inada ao Fundo Penitenciario", mencionando ainda 

que tal penal idade de carater pecuniario "f irma-se no numero de dias-multa (minimo 
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de 10 e maximo de 360), valendo-se das circunstancias do art. 59 do Codigo Penal", 

sendo que o valor de cada dia-multa tem "piso de 1/30 do salario min imo e teto de 5 

vezes esse salario" em consonancia com a situagao economica do reu, podendo o 

julgador "aumentar a multa ate o triplo, se considerar que, em face da situagao 

economica do reu, seja o seu valor ineficaz, embora aplicado no maximo (art. 60, § 

1°, CP)." 

Ao contrario do que consta do Codigo Penal, no Titulo V, Capitulo I, Sessao 

III, que dispoe sobre a pena de multa, a nova Lei Ant idrogas estabeleceu penas 

pecuniarias demasiadamente elevadas, ocorrendo, principalmente com relagao aos 

cr imes de trafico de drogas, petrechos para o trafico e associagao para o trafico, 

acrecimos de aproximadamente mil por cento se comparados com os mesmos 

crimes quando regidos pela revogada Lei n.° 6.368/76, ja que tais cr imes, 

atualmente, cominam penas de multa que vao de 500 a 2.000 dias-multa. Nao 

obstante a isso, faz-se importante mencionar a particularidade do cr ime de 

f inanciamento ao trafico de drogas, tipificado no art. 36, da Lei n.° 11.343/2006, que 

f ixa como pena pecuniaria a multa que vai de 1.500 a 4.000 dias-multa, 

evidenciando-se assim a desproporcional idade na aplicagao desta especie de 

sangao. 

Ora, realizando uma simples operagao matematica, atraves da analise do teto 

definido pelo Codigo Penal para a aplicagao de penas pecuniarias em abstrato, 

obtem-se o valor maximo de 5.400 salarios min imos 1 , valor esse demasiadamente 

inferior ao obtido quando do calculo da multa apl icada na Lei 11.343/2006, que pode 

chegar a 200.000 salarios min imos 2 , ja que, de acordo com o art. 49, § unico, 

As mul tas, que e m caso de concurso de c r imes serao impostas sempre 
cumula t ivamente , p o d e m ser aumentadas ate o decuplo se, e m vir tude da 
si tuagao e c o n o m i c a do acusado, considera- las o juiz inef icazes, a inda que 
apl icadas no m a x i m o . 

Justif ica-se tal desproporgao em razao dos vultuosos valores adquir idos pelo 

1 De acordo c o m o art. 49, § 1°, do Cod igo Penal , o valor m a x i m o atr ibuido ao d ia-mul ta e de 5 
salar ios min imos ; mult ipl ica-se tal montan te por 360, quant idade m a x i m a de d ias-mul ta def in ida no 
art. 49 , caput, do Cod igo Penal ; e m segu ida, tr ipl ica-se tal valor e m face do d isposto no art. 60 , § 1°, 
do Cod igo Penal . Ob tem-se ass im o valor m a x i m o de 5.400 salar ios m in imos . 
2 De acordo c o m o art. 49, § 1°, do Cod igo Penal , o valor m a x i m o atr ibuido ao d ia-mul ta e de 5 
salar ios m in imos ; mult ip l ica-se tal montante por 4 .000, quant idade m a x i m a de d ias-mul ta def in ida na 
Lei 11.343/2006, ap l icada ao c r ime de f inanc iamento ao traf ico do drogas (art. 36 , do refer ido d ip loma 
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legal); e m segu ida , aumenta -se ate o decup lo e m face do d isposto no art. 46, § unico, da Lei 
11.343/2006. O b t e m - s e ass im o valor m a x i m o de 200 .000 salar ios m in imos . 

traficante, bem como por razoes de polftica criminal, anote-se, um tanto quanto 

direcionada a teoria idealizada por Gunther Jakobs com seus ideais de guerra e 

perseguicao ao "inimigo". Joao Jose Leal (2007), corroborando tal posicionamento 

dirigido a ideais antil iberais, af irma que o legislador ordinario 

(...) fez u m a opcao por u m contro le penal compromet ido c o m a pena 
reclusiva c o m o sancao prior i tar ia. Mas, ao m e s m o tempo, acredi tou na ideia 
de que, e m te rmos de Polf t ica Cr iminal , e conven iente at ingir ser iamente o 
pat r imonio do t raf icante ou dos agentes re lac ionados ao traf ico. 

Presentes duas das caracterist icas marcantes do direito penal do inimigo, se 

faz necessaria e justa uma mencao a terceira "marca" do pensamento jakobiniano na 

Legislagao Antidrogas que, por afetar garantias inerentes ao processo penal e seu 

tramite, tornam-se efet ivamente prejudiciais aos dogmas de uma nagao que se diz 

Estado Democratico de Direito. Para efeito de investigagao, esta prevista na Lei, 

objeto deste i tem, institutos que, diante do Codigo de Processo Penal, sao excegao. 

Sao eles: a prisao temporar ia do indiciado pelo prazo de ate 30 dias, prorrogaveis a 

igual perfodo, aplicado a Lei Antitoxicos em face da equiparagao do crime de trafico 

de drogas aos cr imes hediondos; o prazo de 30 dias para a conclusao do inquerito, 

quando o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando estiver solto, podendo tais 

prazos serem prorrogados; e a impossibi l idade de concessao da liberdade provisoria 

aos acusados da pratica dos cr imes tipificados nesta lei. No que se refere a esses 

institutos como limitagoes as garantias processuais, remeter-se-a o leitor ao que ja 

foi analisado no item 3.2.1 deste capitulo. 

3.2.3 Lei C o n t r a o C r ime O r g a n i z a d o (Lei n.° 9.034/95) 

Mesmo com o seguinte t itulo: "Da Definigao de Agao Praticada por 

Organizagoes Criminosas e dos Meios Operacionais de Investigagao e Prova", a Lei 

n.° 9.034/95, nao tipifica cr imes nem muito menos os define, dispondo apenas sobre 

a utilizagao de meios operacionais para prevengao e repressao de agoes praticadas 

por organizagoes criminosas. Mas como poderia ser conceituada a expressao 

"organizagao criminosa"? Essa definigao, apesar de parecer simples, ocasionou 

confusao doutrinaria e jurisprudencial acerca de seus efetivos contornos. Isso por 
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que, quando de sua edigao, a Lei 9.034/95 constava em seu art. 1° a seguinte 

redagao: "Esta Lei define e regula os meios de prova e procedimentos investigatorios 

que versarem sobre crime resultante de quadri lha ou bando", equiparando assim a 

expressao "crime organizado" a quadri lha ou bando. Ou seja, diante de tal 

comparagao, fazia-se pensar, conforme Ricardo Antonio Andreucci (2009, p. 571), 

que "o conceito de crime organizado deveria conter os elementos dos crimes de 

quadri lha ou bando." 

Ocorre que, com a edigao da Lei 10.217/2001, o artigo 1°, da Lei Contra o 

Crime Organizado, passou a ter a seguinte redagao: "Esta Lei define e regula meios 

de prova e procedimentos investigatorios que versem sobre ilicitos decorrentes de 

agoes praticadas por quadri lha ou bando ou organizagoes ou associagoes 

cr iminosas de qualquer tipo." Com isso, apesar da tentativa de dar significado a 

expressao em analise, os doutr inadores f icaram ainda mais confusos, visto que 

acrescentou-se a tal dispositivo a expressao "associagoes criminosas", chegando-se 

ao ponto de alguns doutrinadores, como Luis Flavio Gomes (2002), defenderem a 

tese de que nao haveria um conceito para a expressao "crime organizado", 

af irmando o doutrinador supracitado que 

Cuida-se, por tanto, de um concei to vago, to ta lmente aber to, abso lu tamente 
poroso. Cons iderando-se que (d i ferentemente do que ocorr ia antes) o 
legislador nao ofereceu n e m sequer a descr icao t ip ica m in ima do f e n o m e n o , 
so nos resta concluir que , nesse ponto , a lei (9.034/95) passou a ser letra 
mor ta . Organ izagao c r iminosa, por tanto, hoje, no o rdenamen to jur id ico 
brasi leiro, e u m a a l m a (uma enunc iagao abstrata) e m busca de um corpo 
(de um conteudo normat ivo, que a tenda o pr incipio da legal idade). 

Tendo em vista tal lacuna conceitual inerente a expressao "crime organizado", 

recorre-se novamente as palavras de Luis Flavio Gomes (2002) que, a luz da 

criminologia, elenca algumas das caracterist icas proprias das entidades tidas por 

cr iminosas. 

A ciencia cr iminolog ica, de qua lquer modo , ja conta c o m incontaveis 
estudos sobre as organ izagoes cr iminosas. Dentre tantas out ras, sao 
apontadas c o m o suas caracter is t icas marcantes : h ierarquia estrutural , 
p lanejamento empresar ia l , c laro objet ivo de lucros, uso de meios 
tecnologicos avancados , recru tamento de pessoas, div isao funcional de 
at iv idades, c o n e x a o estrutural ou funcional c o m o poder publ ico e/ou c o m o 
poder pol i t ico, o fer ta de pres tacoes socia is , div isao territorial das at iv idades, 
alto poder de int imidagao, al ta capac i tagao para a f raude, c o n e x a o local, 
regional, nacional ou internacional c o m outras organizagoes etc. 
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Diante do objeto de analise deste capitulo, e ultrapassados os entraves 

conceituais, vislumbra-se que o art. 7°, da Lei 9.034/95 dispoe que "Nas hipoteses 

do inciso III do art. 2° desta lei, ocorrendo possibil idade de violagao de sigilo 

preservado pela Constituigao ou por lei, a dil igencia sera realizada pessoalmente 

pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiga", tratando-se assim de meio 

garantidor dos sigilos consti tucionalmente garantidos de "acesso a dados, 

documentos e informagoes fiscais, bancarias, f inanceiras e eleitorais." (art. 2° , inciso 

III, da Lei 9.034/95). 

Ocorre que, ao possibilitar que o juiz realize, pessoalmente, dil igencias 

l igadas ao fato criminoso, aparece a temerar ia f igura do juiz inquisitor. A fim de se 

delimitar a extensao do dano que esta f igura pode provocar as garantias 

processuais, faz-se necessario breve comentario a respeito das especies de 

sistemas processuais. Ha, como regra tres sistemas regentes no processo penal: 

inquisitivo; acusatorio; e misto. Enquanto o primeiro e caracterizado pela 

concentragao dos poderes de acusar e julgar nas maos de uma unica pessoa ou 

instituigao, e no sistema acusatorio esses misteres sao divididos entre orgao ou 

pessoas diferentes, o sistema misto caracteriza-se, de acordo com Gui lherme de 

Souza Nucci (2008, p. 116), "pela divisao do processo em duas grandes fases: a 

instrugao preliminar, com os elementos do sistema inquisitivo, e a fase de 

ju lgamento, com a predominancia do sistema acusatorio." 

A rigor, a doutr ina brasileira indica que a definigao do sistema processual da-

se apenas no exame do processo, nao abrangendo a fase inquisitorial. Nesse 

pr isma, Eugenio Pacelli de Oliveira (2007, p. 10) af irma que "somente quando a 

investigagao for realizada diretamente perante o juizo (Juizado de Instrugao) sera 

possivel vislumbrar a contaminagao do sistema, sobretudo quando ao mesmo juiz da 

fase de investigagao for reservada a fungao de julgamento." 

Ass im, e perigoso atribuir ao magistrado a fungao inquisitiva, substituindo a 

atuagao propria do Ministerio Publico de oferecer a acusagao e ter o onus 

processual de demonstrar a veracidade das acusagoes. Deve, a iniciativa probatoria 

do juiz, restringir-se a aspectos ou pontos duvidosos sobre a prova trazida pelas 

partes ao processo, sob pena de se instaurar no Brasil, a f igura de uma Justiga 

inquisitiva. Leva-se em consideragao nao apenas o principio da verdade real como 

apice a ser alcangado, mas princfpios como a dignidade da pessoa humana e 

vedagao de provas ilicitas que devem ser observados ante a f igura do juiz inquisitor, 
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afinal, ao atribuir-se ao orgao julgador poderes inerentes ao orgao acusador, correr-

se-ia perigo de prejudicar a imparcial idade do julgamento, ja que a parte acusadora 

e quern decidiria quern e realmente culpado ou inocente diante de um fato tfpico. 

A lei em analise veda expressamente a concessao de l iberdade provisoria, 

com ou sem fianca, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participagao na 

organizacao cr iminosa, ao contrario dos diplomas legislativos anteriormente 

estudados que, observando a nova ascensao dos ideais garantistas, revogaram 

expressamente tal vedagao. Ressalta-se, entretanto, que a jurisprudencia patria 

quebra com os paradigmas tragados pelo legislador ordinario, ja que ascende a 

principio de primeira grandeza a dignidade da pessoa humana, privilegiando a 

presungao de inocencia e a necessidade real da prisao cautelar. (NUCCI, 2008) 

Nota-se, de pronto, que, em razao da edigao da Lei n.° 11.464/2007, que 

deixou de vedar a concessao da liberdade provisoria aos acusados da pratica de 

cr imes hediondos e, em virtude de ser o cr ime organizado menos aviltante, 

repugnante e ignobil do que os cr imes ditos hediondos, os quais tern grande 

repercussao na sociedade, passou a existir entendimento de que tambem para os 

acusados da pratica de crimes organizados a concessao e cabivel . 

Ass im, corroborando o pensamento de que a concessao da l iberdade 

provisoria somente deve ser vedada diante da analise dos elementos e fundamentos 

para a decretagao da prisao preventiva, Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 639) 

menciona que 

E m h o m e n a g e m aos pr incipios da presungao de inocencia e da legal idade 
estr i ta da pr isao cautelar , nao se pode mais aceitar que o legislador 
p romova a vulgar izagao da proibigao da l iberdade provisor ia. O disposi t ivo 
const i tucional do art. 5.°, LXVI , menc iona que n inguem sera levado a pr isao 
ou nela mant ido, quando a lei admit i r a l iberdade provisor ia, c o m ou sem 
f ianga. Ora , a Si tuagao e ni t ida: a pr isao cautelar e excegao; a l iberdade, 
regra. Dessa fo rma, e comple tamente incoerente - e inconst i tucional - vedar, 
sem qualquer just i f icat iva p lausive l e s e m estabelec imento de requisi tos a 
serem preench idos na si tuagao concre ta , a l iberdade de quern es ta 
aguardando o des l inde do seu processo cr iminal . Va lemo-nos do m e s m o 
a rgumento j a ut i l izado e m nossa tese Individual izagao da pena: se a 
Const i tu igao Federal menc iona que a lei regulara a individual izagao da p e n a 
(art. 5.°, XLVI) , e natural que exista a refer ida individual izagao. O s cri terios 
para a concessao (ou negagao) sao legislat ivos, mas nao se pode fazer 
desaparecer o direito. Por isso, foi p roc lamada inconst i tucional , pelo S T F , a 
ant iga - hoje revogada - proibigao legislativa a progressao de reg ime para os 
condenados por del i tos hed iondos e equ iparados. 
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Neste esteio, em face das protecoes individuals emanadas da Constituigao 

Federal de 1988, pautada por axiomas garantistas que demonstram o esforgo do 

constituinte originario em levantar as bases de um verdadeiro Estado Democrat ico 

de Direito, incoerente e essa atuagao do legislador ordinario que, de forma 

irresponsavel, com a posse imediata do poder legiferante que emana do povo 

brasileiro, se volta contra as garantias do proprio povo de exercer os mais basicos 

direitos fundamentais, pondo em cheque todo ordenamento juridico patrio. 



4 CRITICA A TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

4.1 Pr inc fp io da d i g n i d a d e d a p e s s o a h u m a n a 

Consagrada no piano constitucional como um dos fundamentos da Republica 

Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana constitui-se em valor 

constitucional supremo, do qual decorrem todos os direitos, garantias e deveres 

fundamentais. Em varios dispositivos espalhados por todo o texto constitucional a 

ideia de dignidade e plena consideracao do ser humano como fim do Estado e 

reforcada, demonstrando que o legislador constituinte originario de 1988 pretendeu 

assegurar o respeito a condigao de dignidade do ser humano, impondo-se, no 

aspecto negativo, como limite intangfvel da interferencia estatal e, no aspecto 

posi t ive como dever de tutela do Estado na promogao e respeito a dignidade 

humana. 

Entretanto, sendo a dignidade essencia do ser humano, um valor ou atributo 

de sua natureza, ela nao varia com de acordo com o tempo ou o espaco, 

diferentemente da nogao que o proprio homem tern do conceito de dignidade, tendo 

esta variado em fungao dos conflitos sociais no decorrer da historia. Assim como as 

ideias e conceitos se f incam ao chao como fortes raizes e, com o passar dos anos, 

padecem como folhas ao soprar dos ventos, a nogao de dignidade tambem evolui, 

sendo um conquista historia ardua de nossa epoca. A proposito, escreve Eduardo 

Ramalho Rabenhorst (2001 , p. 13) que "A ideia de que os homens compart i lham de 

uma unica natureza e que, por isso mesmo, possuem um identico valor nao e, 

definit ivamente, um universal cultural, mas uma conquista tardia do mundo 

ocidental." 

4.1.1 Breve h i s t o r i c o e c o n c e i t u a g a o 

E na Grecia, com Sofocles, em sua tragedia Ant igona, que a nogao de 

dignidade surge como esbogo a valorizagao do ser humano atraves da ideia de 

diferenciagao entre o homem e os outros animais, sendo ele uma excegao na 

natureza, ja que e dotado de varias habil idades incomuns aos outros seres, 
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principalmente a razao. Entretanto, apesar de valorar o ser humano como ser 

superior, dotado de valor intr inseco, naqueles tempos, o valor particular atribuido 

aos homens nao era o mesmo, var iava em fungao da classe social que ocupavam, 

possuindo um grau distinto de dignidade, sendo que os escravos nao gozavam tal 

atributo. (RABENHORST, 2001) 

Na epoca do declinio grego, surge o pensamento estoicista, sendo 

posteriormente levado a Roma, onde f loreceu, principalmente em face do 

imperial ismo romano que, com suas infinitas conquistas, estendeu sua cidadania aos 

povos vencidos, procurando reforcar a unidade do genero humano (RABENHORST, 

2001). O conceito de Estoicismo, segundo o autor, baseava-se na ideia de que o 

universo e governado por uma ent idade divina. A alma esta mistura-se com essa 

entidade divina, como parte de um todo. Esta entidade, dotada de toda a razao e 

tudo dela provem, sendo ela que o homem utiliza para tornar-se pleno e livre das 

paixoes, consideradas superfulas. 

Baseado nessa premissa, para os estoicos, segundo Eduardo Ramalho 

Rabenhorst (2001, p. 23), todos os homens sao livres e iguais, pois eles detem a 

razao, sendo por isso, membros de uma mesma comunidade. Com reforgo do 

mesmo autor, nota-se que "os estoicos repudiavam veementemente a escravidao 

enquanto instituigao social", sendo a unica diferenciagao plausivel entre os homens 

a sua natureza moral, ou seja, "os sabios ou virtuosos (sophoi), e homens 

insensatos que vivem sob o julgo das paixoes (phauloi)." Evidencia-se assim que a 

ideia de dignidade humana que hoje nos norteia e fruto do pensamento estoico. 

A ideia de pessoa como sujeito de direitos, ente dotado de dignidade 

intrfnseca, e com finalidade em si mesmo, reforgada pelo pensamento de unidade do 

genero humano, e expandida pelo Cristianismo que, assentado na ideia de que o 

homem e a imagem e semelhanga do Deus criador de todas as coisas, valorizou a 

f igura humana como nunca antes, considerando que todas as criaturas de Deus sao 

iguais, constituindo-se tal pensamento a base da universalidade crista. 

Passada a idade media e consigo o retrocesso da evolugao sociocultural, e na 

epoca do i luminismo, com Immanuel Kant, que o conceito de dignidade da pessoa 

evolui sensivelmente, considerando o pensador que a dignidade da pessoa humana 

se funda no proprio ser humano, com suas caracterist icas unicas, autonomia e valor 

absoluto, diferentemente da concepgao crista que assenta as bases da dignidade 
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humana na natureza divina do homem, por ser ele considerado imagem e 

semelhanga de Deus. (RABENHORST, 2001) 

Depois do massacre de judeus e de centenas de minorias etnicas pela polftica 

nazi-facista, e dos horrores praticados durante a Segunda Guerra Mundial, a 

ideologia de Immanuel Kant, renasce com mais vitalidade do que nunca, pois se 

verif icou na pratica, durante esse perfodo de excegao, os resultados do uso do ser 

humano como meio para a obtengao de interesses polfticos, economicos e etnicos. 

Sendo que, no pos-guerra, o principio da dignidade da pessoa humana passou a ser 

positivado na maioria das Constituigoes dos pafses, bem como na Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos ao definir, em seu artigo 1°, que "Todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de razao e consciencia 

e devem agir em relagao umas as outras com espfrito de fraternidade." 

Partindo desta analise historica e com base na doutr ina de Nereu Jose 

Giacomoll i (2008), se pode concluir que a dignidade da pessoa humana e o respeito, 

pelo Estado e pelas proprias pessoas, a condigao de ser humano como ser unico em 

todos os seus aspectos (biologico, cognitivo e social), sendo tal dignidade 

irrenunciavel, tanto em seu aspecto negativo, por ser inviolavel, quanto em seu 

aspecto pos i t ive devendo haver a promogao de meios para o respeito a dignidade. 

Justif ica-se tal premissa em razao de ser o homem um fim em si mesmo, nao 

podendo ser tratado como meio para a consecugao de quaisquer objetivos. 

4.1.2 Pr inc ip io da d i g n i d a d e da p e s s o a h u m a n a no c o n t e x t o d o p r o c e s s o pena l 

b ras i le i ro 

Por ser consagrado pela Constituigao Federal como valor supremo do 

ordenamento jurfdico brasileiro, o prinefpio da dignidade da pessoa humana se 

irradia para todos os campos do conhecimento jurfdico, inclusive o processo penal 

brasileiro. Tal fenomeno de reflexao da dignidade da pessoa humana no 

ordenamento juridico patrio, segundo Marcelo Novelino (2008), e resultado da mutua 

relagao com os direitos e garantias fundamentais, ja que, ao mesmo tempo em que e 

fundamento de tais direitos e garantias, o prinefpio da dignidade da pessoa humana 

e tambem confirmado e protegido por estes. Ressalte-se os direitos e garantias 
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fundamentais tern sua presenga conf i rmada nao so na Constituigao Federal, mas 

sim em todo o ordenamento juridico brasileiro. 

Observe-se que ao deter o jus puniendi, em busca da tutela da ordem publica 

e da paz social, o Estado deve pautar-se pelas premissas da dignidade da pessoa 

humana, ja que ela e considerada o fim do estado e nao um meio para o alcance de 

qualquer objetivo. Em virtude disso, por mais reprovavel que seja a agao cr iminosa 

praticada pelo delinquente, o Estado deve utilizar-se dos meios legais e justos, de 

forma a nao lesionar nenhuma garantia estampada na carta constitucional e no 

Codigo de Processo Penal, sob pena de se adotar a despersonalizagao do ser 

humano e, considerando a pessoa como um meio, atacar frontalmente o principio da 

dignidade da pessoa humana. 

Diante deste contexto, o respeito a dignidade deve ser conservado desde a 

fase inquisitorial, passando pela instrugao criminal, ate a execugao da penal idade 

apl icada, de forma a assegurar ao acusado a manutengao de sua dignidade. 

Corroborando tal premissa, a Constituigao Federal de 1988, consagra por todo rol do 

artigo 5°, importantes exigencias que o Estado, munido do jus puniendi, deve 

respeitar, como a integridade f isica e moral dos presos (inciso XLIX); que ninguem 

seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (inciso III); 

observancia do devido processo legal (inciso LIV), aos litigantes, em processo 

judicial ou administrative, com os meios e recursos a eles inerentes como o 

contraditorio e a ampla defesa (inciso LV), o julgamento por autoridade competente 

(inciso Ll l l ) , a nao admissibil idade de provas obtidas por meio ilicito (inciso LVI), a 

proibigao de ju izos ou tribunals de excegao (inciso XXXVII) e a presungao de 

inocencia ate o transito em julgado de sentenga penal condenator ia (inciso LVII); a 

individualizagao das penas (inciso XLVI), a proibigao de determinadas sangoes, tais 

como a pena de morte, a perpetua, os trabalhos forgados, o banimento e as penas 

crueis (inciso XLVII); dentre outras inumeras garantias dispostas em toda a 

Constituigao. 

Tais mandamentos fornecem uma nogao da importancia que a Constituigao 

Federal atribui ao principio da dignidade da pessoa humana, com fito de vedar 

qualquer ataque do Estado a direitos e garantias fundamentais, de modo a 

assegurar que a atividade punit iva, embasada pelo interesse de protegao da 

seguranga publica, a todo custo, sirva de pretexto para a despersonal izagao do 

individuo. 
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4.2 Pr inc ip ios p r o c e s s u a i s pena is c o n s t i t u c i o n a i s 

Antes de passar a analise dos principios que regem o processo penal 

brasileiro, e imprescindivel a mengao da importancia da dogmatica constitucional 

frente as normas processuais, visto que nao se dissocia o ambito de aplicagao da lei 

processual de uma visao constitucional, sendo, na verdade, o processo penal um 

conjunto de garantias fundamentais utilizadas pelos cidadaos frente ao Estado, 

como limitagao ao exercicio de seu poder. Em razao de lidar com direitos 

indisponfveis das pessoas, tutelando a dignidade da pessoa humana, o processo 

penal funda-se na garantia de que os direitos fundamentais relacionados ao 

processo serao respeitados, mantendo-se bem viva a ideia de que o Brasil e sim um 

Estado Democrat ico de Direito. 

Nas palavras de Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p. 168-169), se pode 

perceber a influencia que os dispositivos constitucionais exercem sobre o processo 

penal brasileiro de modo que 

Ninguem desconhece a impor tanc ia do Direito Const i tuc ional para os 
es tudos do p rocesso penal . Na real idade, pra t icamente a tota l idade d a 
doutr ina brasi le ira e m e s m o a ju r isprudenc ia reconhecem que o Cod igo de 
Processo Pena l , a tua lmente e m vigor, foi f undamenta lmen te a fe tado pelas 
d isposicoes d a Const i tu igao da Republ ica de 1988. M e s m o quando 
determinadas mater ia sao t ratadas a inda c o m hesi tacao e m relagao a 
ex tensao da apl icabi l idade de a lgumas normas const i tucionais, percebe-se 
que ha u m a g rande convergenc ia para u m a ques tao centra l : o processo 
penal brasi leiro est rutura-se a partir do dev ido processo const i tuc ional . 

Observe que, ainda que os principios analisados nos topicos seguintes sejam 

componentes do alicerce que estrutura o processo penal brasileiro, seu estudo sera 

pautado a luz do processo constitucional, dirigido a protegao de direitos e a 

efetivagao de garantias fundamentais. 

4.2.1 P r i n c i p i o d o d e v i d o p r o c e s s o legal 

O postulado maximo do principio do devido processo legal assenta-se na 

observancia dos demais principios processuais, visto que, para se percorrer todos os 

tramites legais inerentes ao processo penal, deve haver fiel cumprimento dos demais 

dogmas processuais. Neste esteio, desde a Revolugao francesa os ideais 
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del ineados por esse principio ja eram propagados ante a nogao de justiga no 

contexto da privagao da l iberdade de uma pessoa, visto que a Declaragao dos 

Direitos do Homem e do Cidadao asseverou ja em 1789 que "Ninguem pode ser 

acusado, preso ou detido senao nos casos determinados pela lei e de acordo com 

as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem executam ou mandam 

executar ordens arbitrarias devem ser punidos; mas qualquer cidadao convocado ou 

detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrario torna-se 

culpado de resistencia." 

O art. 5°, inciso LIV, da Constituigao Federal, refletindo os ideais do due 

process of law, determina que "ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal", objet ivando assim garantir a observancia dos direitos 

fundamentais da pessoa atraves do respeito aos demais principios processuais, de 

forma a excluir qualquer indicio de violencia, coagao ou constrangimento ilegais, e, 

por sua vez, proporcionar retidao e eficiencia na apuragao e punigao ou absolvigao 

do acusado pela pratica de ilicitos penais. 

O due process of law, conforme Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 96), 

pode ainda ser observado sob dois angulos: o material e o processual. Af i rma o 

supramencionado autor que, no campo material, o principio rege-se pelo Direito 

penal, inferindo-se que ninguem devera responder a processo criminal se nao 

houver previa descrigao de um tipo penal, apl icando-se ainda principios penais "que 

const i tuem autenticas garantias contra acusagoes infundadas do Estado". Ja no que 

toca a natureza processual do devido processo legal, e garantido ao acusado da 

pratica de crime a produgao de provas, apresentagao de alegagoes atraves da 

garantia do contraditorio e da ampla defesa de forma a demonstrar sua inocencia. 

Importante se faz mencionar as vertentes emanadas da experiencia 

constitucional americana do devido processo legal, quais sejam, a acepgao formal, 

consistente no procedural due process, e a acepgao material do substantive due 

process. A ideia constante do procedural due process, que tern como destinatario 

principal o magistrado, tern em vista garantir ao acusado que o tramite legal do 

processo judicial seja respeitado, somente podendo haver a privagao de direitos 

atraves de instrugao que garanta celeridade, o contraditorio e o direito de defesa, o 

duplo grau de jurisdigao etc. A respeito do devido processo legal em sentido formal, 

Marcelo Novelino (2008, p. 332), parafraseando J. J . Gomes Canoti lho, reflete as 

ideias acima delineadas afirmando que 
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Em sua acepgao processual , o pr incipio garante a qua lquer p e s s o a o direito 
de exigir que a pr ivagao de sua l iberdade ou de s e u s bens so ocor ra e m 
conformidade c o m o processo especi f icado na le i . 2 e m outras palavras: a 
pr ivagao de direi tos so sera leg i t ima se houver a observanc ia do processo 
estabelec ido pe la lei c o m o sendo o dev ido. 

Em se tratando da acepgao material, direcionada primeiramente ao legislador 

que tern seu campo de atuacao limitado por criterios de justiga e razoabil idade, alem 

da obediencia ao aspecto formal inerente ao devido processo legal, e exigida a 

preservagao da proporcionalidade e justiga em sede de decisoes judiciais que 

possam afetar direitos e garantias dos acusados. 

Nota-se que, diante da analise do artigo 5°, inciso LIV, que garante que 

"ninguem sera privado da l iberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"; e 

inciso LV, ao dispor que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes", a Constituigao de 1988 consagrou o devido processo nos 

seus dois aspectos, material e formal, garantindo ampla defesa das garantias 

processuais do acusado frente ao estado e aos particulares. 

4.2.2 P r inc ip io da p r e s u n g a o de i n o c e n c i a 

Nao ha como prescindir da estrutura do processo penal, pautado na protegao 

das garantias constitucionais, o principio da presungao de inocencia (estado de 

inocencia) segundo o qual ninguem podera ser considerado culpado enquanto nao 

passar em julgado sentenga penal condenatoria, encontrando-se a previsao 

constitucional disposta no artigo 5°, inciso LVII, da Constituigao Federal. Sobre a 

imprescindibil idade do principio da presungao de inocencia em face do modelo 

processual garantista, Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p. 174) af irma que "o 

principio da inocencia e, efet ivamente, estrutural, na medida em que se localiza na 

raiz de qualquer modelo processual com pretensoes garantistas." 

Atuando de forma conjunta ao principio da prevalencia do interesse do reu, de 

forma a garantir a prevalencia do estado de inocencia em situagoes nas quais 

ascenda alguma questao duvidosa acerca do caso concreto, o principio em analise 

reduz a categoria de medida cautelar qualquer restrigao a l iberdade do acusado 
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antes do transito em julgado, devendo a decisao judicial que submete a pessoa a tal 

privagao da l iberdade de locomogao ser minuciosamente ponderada atraves de 

decisao judicial motivada. Corroborando tal posicionamento, Eugenio Pacelli de 

Oliveira (2004, p. 176) af irma que 

[...] a pr isao do inocente se ra sempre poss ive l desde que f u n d a d a e m 
razoes acaute lator ias dos interesses da efet iv idade da jur isdigao penal , e 
desde que dev idamente f u n d a m e n t a d a . A ponderacao antes refer ida se 
far ia presente apenas ao e x a m e da refer ida fundamen tacao judicial . E dizer, 
a col isao entre pr inc ip ios a p e n a s se far ia presente apos admi t ida a 
ex igenc ia de fundamentagao judicial e e m bases eminen temente caute lares. 

Diante do mesmo contexto, o principio da presungao de inocencia tambem 

garante ao individuo a excepcional idade de medidas constrit ivas de direitos 

fundamentais indispensaveis como a protegao da intimidade e da vida privada ou 

mesmo a inviolabilidade do domici l io. E o caso da quebra de sigilos bancarios, 

fiscais ou telefonicos ou da violagao do domici l io, nos quais o Estado so podera 

vedar tais garantias amparado em decisao judicial devidamente fundamentada, ja 

que deve ser velado o estado de inocencia da pessoa. Sobre a possibil idade de 

invasao domicil iar Alexandre de Moraes (2004, p. 84) af irma que 

"durante o d ia, sujei ta-se a d e n o m i n a d a clausula de reserva jurisdicional, 
consis tente na expressa prev isao const i tuc ional de competenc ia exc lus iva 
dos orgaos do Poder Judic iar io, c o m total exc lusao de qualquer outro o rgao 
estatal , para a prat ica de de terminados atos." 

Nesta otica, o amparo por decisao judicial devidamente fundamentada e 

requisito inafastavel de qualquer cerceamento das garantias e direitos individuals, 

caso, e claro, haja previsao constitucional exprimindo tal excegao. 

4.2.3 P r i n c i p i o d o c o n t r a d i t o r i o e d a a m p l a de fesa 

Por estarem inseridos no mesmo dispositivo constitucional (art. 5°, inciso LV), 

que garante sua aplicabil idade aos litigantes, em processo judicial ou administrative, 

e aos acusados em geral; e por um decorrer da aplicagao do outro (NOVELINO, 

2008), os principios do contraditorio e da ampla defesa serao analisados em um so 

item deste capitulo. 
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Trata-se o contraditorio da faceta mais democrat ica do processo, tendo em 

vista que as partes que compoem a lide tern direito a contradita, ou seja, de 

contestar e negar tudo o que for trazido, como alegacoes, informacoes ou provas, 

pela parte contraria aos autos do processo judicial, constituindo-se em principio 

essencialmente ligado a relagao processual. Tal principio assenta-se em um tripe 

composto dos elementos conhecimento, que deve ser garantido a parte atraves da 

citagao; participagao, onde as partes podem, ou nao, exercer seu direito a 

contradita; e influencia, caracter izada pela real util idade e relevancia que o 

contraditorio proporciona ao desl inde da demanda judicial. Sobre os elementos 

componentes do contraditorio, Vicente Greco Filho (1996, p. 90) define que 

O contradi tor io se efet iva assegurando-se os seguin tes e lementos : a) o 
conhec imento d a d e m a n d a por meio d e ato fo rmal de c i tagao; b) a 
opor tun idade, e m prazo razoavel , de se contrar iar o pedido inicial; c) a 
opor tun idade d e produzir p rova e se mani fes tar sobre a prova produz ida 
pelo adversar io ; d) a opor tun idade de estar presente a todos os atos 
processuais orais, fazendo cons ignar as observagoes que desejar ; e) a 
opor tun idade de recorrer d a dec isao des favorave l . 

No entanto, em algumas ocasioes, o principio do contraditorio, no ambito do 

processo penal, pode nao ser garantido de pronto, tendo sua atuagao diferida, 

refletindo a teoria do direito penal do inimigo no que tange a relativizagao de 

garantias individuals. E o caso da quebra do sigilo telefonico ou bancario, realizados 

no decorrer da instrugao criminal. Justif ica-se tal medida em face do insucesso que 

tal comunicagao poderia gerar as investigagoes, elevando tal posicionamento a 

condigao de carater de excegao. 

O principio da ampla defesa, que se trata de consequencia do principio do 

contraditorio, tern amparo constitucional no artigo 5°, incisos LV, consistindo na 

garantia atr ibuida ao individuo do exercicio pleno da defesa como forma de 

efetivagao da justiga, valendo-se dos meios legais e morais mais variados para 

atingir seu intento de se ver livre das acusagoes que Ihe sao proferidas. Justif ica-se 

tal plenitude de defesa, de acordo com Gui lherme de Souza Nucci (2008, p. 82), em 

face da natureza hipossuficiente do acusado que, diante de todo poder do Estado, 

entidade mais forte que age por orgaos preparados especif icamente para acusagao 

e vale-se de dados e fontes as quais tern acesso facil itado, merece tratamento 

diferenciado e justo, "razao pela qual a ampla possibil idade de defesa se Ihe afigura 

a compensagao devida pela forga estatal." 
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Ora, visto que no processo penal o que esta em jogo e a l iberdade, o 

patrimonio, a defesa da honra etc, do acusado, este principio e cada vez mais 

valorizado pela Constituigao Federal, gerando inumeros direitos ao reu como a 

defesa realizada por si mesmo em sede de instrugao criminal, alem da defesa 

tecnica, exercida por um defensor ou advogado. Em sede de defesa tecnica, e 

importante ressaltar que a incomunicabi l idade dos indiciados ou acusados, 

constante do artigo 2 1 , do Codigo de Processo Penal, e letra morta em virtude de 

nao impedir o contato direto do advogado com seu cliente, de forma a assegurar ao 

causidico a garantia profissional imprescindivel a efetivagao da ampla defesa do 

acusado, ao mesmo tempo em que possibilita a formagao do convencimento do 

magistrado acerca do caso concreto, podendo ate mesmo proceder, o juiz, a 

nomeagao de um defensor dativo para o reu, ainda que este nao deseje, tendo em 

vista nao ser razoavel admitir que alguem possa ser acusado de um ilicito sem 

defender-se. 

Da imprescindibil idade do direito a ampla defesa, justif ica-se a nomeagao de 

defensor dativo a revelia do reu em face de entendimento sumulado pelo Supremo 

Tribunal Federal (Sumula n.° 523), dispondo que "no processo penal a falta de 

defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiencia so o anulara se houver 

prova de prejuizo para o reu." 

No que tange ao inquerito policial, por ser ele uma pega investigativa e 

inquisitorial, consistindo em um procedimento preparatorio da agao penal, de carater 

administrativo, realizado apenas para a coleta de indfcios que ligam o indiciado ao 

fato t ipico e nao uma acusagao formal proferida pelo orgao do Ministerio Publico, o 

posicionamento majoritario da doutrina e jur isprudencia apontam no sentido de nao 

haver contraditorio e ampla defesa no seu ambito de atuagao. Sobre tal premissa, 

conforme argumenta Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 167), 

O inquerito e, por sua propr ia natureza, inquisi t ivo, ou seja, nao permi te ao 
indiciado ou suspei to a a m p l a opor tun idade de de fesa , produz indo e 
indicando provas, o fe recendo recursos, ap resen tando a legacoes, ent re 
outras at iv idades que, c o m o regra, possui durante a instrugao judicial . Nao 
fosse ass im e te r i amos duas instrugoes ident icas: u m a , real izada sob a 
presidencia do de legado; out ra , sob a pres idenc ia do juiz. Tal nao se da e e, 
realmente, desnecessar io . O inqueri to dest ina-se, fundamenta lmen te , ao 
orgao acusator io , pa ra fo rmar a sua conv icgao acerca da mater ia l idade e 
autor ia da infragao penal , mot ivo pelo qual nao necess i ta ser contradi tor io e 
com a m p l a garant ia de de fesa ef ic iente. Esta se desenvo lvera , 
poster iormente, se for o caso , e m jui'zo. 
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Ressalta-se ainda que, por ser decorrencia natural da ampla defesa, o 

principio nemo tenetur se detegere deve ser levado em conta para garantir ao 

acusado a possibil idade de permanecer calado quando do interrogator^ policial ou 

mesmo da instrugao criminal, sem qualquer prejuizo a sua situagao processual, 

constituindo-se esse silencio resultado da grande proporgao tomada pelo principio 

da ampla defesa. Como se pode perceber e garantido, atraves da ampla defesa, o 

direito do acusado ou indiciado a nao produgao de provas contra si mesmo. 

Com sua irretocavel visao da amplitude tomada pelos principios do 

contraditorio e da ampla defesa, Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p. 169) afirma 

que "nosso processo somente se realiza val idamente se observado o contraditorio e 

ampla defesa" com os meios e recursos a eles inerentes, tendo em vista que, para a 

consagragao do modelo garantista de preservagao dos direitos e garantias 

fundamentais, tais premissas devem ser respeitadas, de modo que "nao se pode 

pensar em igualdade processual sem a afirmagao de ambos." 

4.2.4 Pr ine fp io d o ju iz e p r o m o t o r na tu ra i s 

Consta da disposigao inserida no artigo 5°, inciso Ll l l , da Constituigao 

Federal, que "Ninguem sera processado nem sentenciado senao pela autoridade 

competente", evitando assim a constituigao de jufzos ou tribunals de excegao, que 

consiste na definigao do orgao julgador apos a pratica do ilicito penal, tomando-se 

por base criterios subjetivos que colocam em cheque um julgamento isento de vicios 

e posicionamentos tendenciosos. O orgao julgador deve ser formado previamente ao 

evento praticado, atraves de disposit ivos abstratos impessoais e objetivos, v isando o 

equilibrio exigido para a realizagao de um julgamento sobrio e desprovido de 

especif icidade. 

No mesmo sentido se assenta a ideia de um promotor natural, garantindo-se 

atraves dessa dogmatica a independencia e funcionalidade do orgao de acusagao 

atraves de dispositivos constitucionais encartados nos artigos 127 e 129 da 

Constituigao Federal, de forma a proporcionar uma efetiva persecugao penal que 

prime pelo bom senso e corregao. Sobre a instituigao de tribunals de excegao, 

Alexandre de Moraes (2004, p. 109), citando Boddo Dennewitz, assevera que sua 
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criagao "implica em uma ferida mortal ao Estado de Direito, visto que sua proibigao 

revela o status conferido ao Poder Judiciario na democracia." 

Consagrando a importancia do principio do juiz e promotor natural perante o 

ordenamento juridico brasileiro em face de representar importante garantia de 

imparcial idade na atuagao estatal, Marcelo Novelino (2008, p. 338), parafraseando 

pronunciamento do Ministro Celso de Meio no Habeas-Corpus n.° 69 .601 , afirma 

que "O principio traduz uma significativa conquista do processo penal liberal, 

essencialmente fundado em bases democrat icas, atuando como fator limitativo dos 

poderes persecutorios do Estado." 

Sendo assim, deve ser garantido aos acusados pela pratica de infragoes 

penais um sistema claro e previo de indicagao do julgador, de forma a valorizar a 

independencia e confiabil idade da persecugao penal, respaldando ainda mais as 

decisoes proferidas pelos magistrados. 

4.2.5 P r inc ip io da v e d a g a o de p r o v a s i l ic i tas 

A Constituigao Federal, atraves do disposto no artigo 5°, inciso LVI, estatui 

que "Sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios ilfcitos", podendo 

se chegar a conclusao de que o processo penal deve pautar-se pela busca da 

verdade real atraves de provas que, alem de i luminarem os fatos proporcionando 

efetivo conhecimentos dos mesmos, sejam legais e legit imas, nao sendo admitidas 

nenhuma prova produzida atraves de meios ilfcitos. 

Da analise da norma constitucional supramencionada, decorrem divergencias 

doutrinarias a respeito do conceito de ilicitude no que diz respeito a abrangencia do 

aspecto formal do vfcio que a prova carrega consigo. Argumenta Alexandre de 

Moraes (2004) que a ilicitude das provas se revela quando as elas sao colhidas a 

revelia das normas de direito material, como, por exemplo, por meio de uma tortura 

psfquica, em que o modo que se angaria a prova e proibido por lei. Ja, de acordo 

com o mesmo autor, a prova e i legftima quando obtida em desrespeito ao direito 

processual, sendo o genero dessas especies ja mencionadas a prova ilegal. No 

entanto, tal conceituagao e ao mesmo tempo incorreta e irrelevante, ja que, se fosse 

adotada, levar-se-ia a entender que o dispositivo constitucional encartado no artigo 

5° , inciso LVI, abarca somente o aspecto material da ilicitude, permitindo que 
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violagoes de carater processual fossem efet ivadas para a producao de provas. Desta 

feita, conclui-se que o conceito de prova ilicita e integrado pela ilegalidade da prova 

colhida em detrimento do direito material, e pela ilegitimidade da prova, referente a 

violagao do direito formal para sua obtengao. Nesse sentido, afirma Guilherme de 

Souza Nucci (2008, p. 88) que 

O genero e a i l icitude - ass im , em Direito Penal , quanto nas dema is 
discipl inas, inclusive porque foi o te rmo uti l izado na Const i tu igao Federal -
s igni f icando o que e contrario ao ordenamento jurfdico, contrar io ao Direito 
de um m o d o geral , que envo lve tanto o i legal, quanto o i legi t imo, isto e, 
tanto a infr ingencia as normas legalmente produz idas, de direito mater ial e 
processual , quanto aos pr incipios gerais de direito, aos bons cos tumes e a 
mora l . (...) 
Se houver inversao dos conce i tos , ace i tando-se que il icitude e especie de 
i legal idade, en tao a Const i tu igao estar ia vedando somente a prova 
produz ida c o m infr ingencia a n o r m a de natureza mater ial e l iberando, por 
forga da natural exc lusao, as provas i legi t imas, proibidas por normas 
processuais , o que se nos af igura incompati 'vel c o m o espir i to desenvo lv ido 
em todo capi tu lo dos direi tos e garant ias indiv iduals. 

Ultrapassado o terreno da conceituagao, e de se levar em conta que a prova 

obtida por meios ilfcitos, sejam eles de carater material ou formal, deve ser extirpada 

do processo, em razao da garantia atr ibufda ao reu de ser julgado perante um 

devido processo legal, tratando-se de nulidade absoluta, sendo ela destitufda de 

qualquer grau de eficacia jurfdica. Conf i rmando tal entendimento e o posicionamento 

do Supremo Tribunal Federal que, explicitado por Alexandre de Moraes (2004, p. 

126), tende a indicar ser 

[...] indubitavel que a p rova i l icita, entre nos, nao se reveste da necessar ia 
idoneidade jur fd ica c o m o meio de fo rmagao do convenc imento do ju lgador, 
razao pela qual deve ser desp rezada , a inda que em prejuizo da apuragao 
da verdade, no prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o 
respeito devido a direitos e garant ias fundamenta is da pessoa h u m a n a , 
valor que se sobre leva, e m mui to. Ao que e representado pelo interesse que 
tern a soc iedade n u m a eficaz repressao aos del i tos. E um pequeno prego 
que se paga por v iver-se e m um Estado de Direito democrat ico . A just iga 
penal nao se real iza a qua lquer prego. Ex is tem, na busca da verdade, 
l imitagoes impostas por va lores mais al tos que nao podem ser v io lados, 
ens ina Heleno Fragoso, e m t recho de sua obra Jur isprudenc ia Cr iminal , 
t ranscr i ta pela de fesa . A Const i tu igao brasi le i ra, no art. 5°, inc. LVI , c o m 
efeito, d ispoe, a todas as letras, que sao inadmiss ive is , no processo, as 
provas obt idas por meios ilfcitos. 

No entanto, visto que nenhuma garantia ou direito e absoluto, o acolhimento 

da prova obtida por meios ilfcitos envereda-se por duas teorias que, de forma 

oposta, levam em consideragao a prova dita derivada da ilicita, uma considerando 
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que as provas derivadas de provas obtidas com infringencia do direito sao tambem 

ilicitas, outra a ponderar as situagoes a que se pretenda utilizar tal prova der ivada. A 

primeira, como af irma Gui lherme de Souza Nucci (2008 p. 89), adotada como regra 

pelo ordenamento juridico brasileiro, e a teoria da prova ilicita por derivagao, 

tambem denominada de teoria dos frutos da arvore envenenada que pr ima pela 

retidao e legalidade na forma que se obtem a prova, lecionando que a prova obtida 

por meios ilfcitos contamina as provas produzidas a partir dela. Ja a teoria da 

proporcional idade, tambem especif icada por Gui lherme de Souza Nucci (2008, p. 

89), tern a finalidade de "equilibrar os direitos individuals e os interesses da 

sociedade, nao se admit indo, pois, a rejeigao contumaz das provas obtidas por 

meios ilfcitos." 

Ressalte-se que, apesar do ordenamento juridico brasileiro adotar como 

premissa a doutr ina do fruits of the poisonous tree, a jurisprudencia tern adotado, 

com ressalvas, a teoria da proporcionalidade, tendo objetivo de atenuar a rigidez da 

exclusao completa das provas ilicitas, em face da possibil idade da ocorrencia de 

injustigas diante de casos delicados, nos quais os interesses em jogo na demanda 

judicial sejam mais relevantes do que, por exemplo, o direito a intimidade e a vida 

privada nos casos de violagoes por escutas telefonicas realizadas sem amparo legal. 

Contudo, se faz imprescindfvel a utilizagao de meios eficazes para alcangar o 

equilfbrio necessario entre a exclusao completa de provas ilicitas do processo penal 

e a sua manutengao em condigoes que, de acordo com cada caso em particular, 

assegurem a protegao dos direitos fundamentais mais relevantes naquela 

oportunidade, sob pena de se adotar um direito penal de excegao em detrimento de 

ideais garantistas. Util izando-se de meios como a ponderagao, em ocasioes em que 

se esta diante da tutela penal de direitos fundamentais, o magistrado podera analisar 

o momento oportuno de acolher a prova derivada da prova ilicita, de forma a 

preservar a consagragao de direitos e garantias fundamentais. Sobre tal premissa, 

Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p. 190-191) adverte que deve se observar 

[...] por pr imeiro, que a necessidade da ponderacao somen te ocor rera 
quando est ivermos diante da tutela penal dos direitos fundamentais, pois 
somente ai e que estarao ou poderao estar e m d i recoes opostas duas 
d ispos icoes const i tuc ionais (inciso LIX - tutela penal - e LVI -
inadmissibi l idade das provas i l icitas). Mas essa ul t ima (a inadmissib i l idade) 
deve ser a regra porque antes de se chegar ao e x a m e d a ex is tenc ia 
concreta d a tensao ou conf l i to, cumpre atentar para o nucleo que aqui 
d e n o m i n a m o s normativo do modelo garant is ta d o processo penal : o 
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processo deve ser dir igido de manei ra a que se possa controlar a at iv idade 
estatal persecutor ia , j a porque ela, e m si m e s m a , tangenc ia direitos 
fundamenta is ( int imidade, pr ivac idade, i m a g e m , d ign idade h u m a n a , 
inocencia, etc) , ja porque desse exerc ic io podera resulta a m e s m a il icitude 
que se quer ver respond ida pelo Direito. Eis entao o que se pode definir 
c o m o u m a regra gera l : a at iv idade abus iva por parte do Estado pode ser 
cont ro lada, c o m o que o pr incipio da inadmissib i l idade das provas il icitas 
rec lamara sempre a sua apl icagao e m tais s i tuacoes. 

Diante deste campo de relativizagao da garantia a vedagao de provas obtidas 

por meios ilfcitos ha terreno fertil para a evolugao dos ideais pautados pelo direito 

penal do inimigo, pois violencia e coagao podem muito bem ser utilizadas para o fim 

de obtengao de provas contra o "inimigo" no contexto da punibil idade a todo custo. 

Cabe entao ao Estado munir-se de meios mais flexfveis de investigagao de forma a 

nao priorizar violagao de direitos e garantias fundamentais em nome de uma 

verdade que nao se pode afirmar tao real, quanto se espera que seja. 

4.3 O g a r a n t i s m o penal c o m o c o n t r a p o n t o a o d i re i to pena l d o i n i m i g o 

Os direitos e garantias fundamentais, alicerces de um estado democrat ico de 

Direito, const i tuem-se em metodo utilizado pelo legislador constituinte originario para 

assegurar o bem comum, sendo opostas, em um piano vertical, contra o Estado, que 

porventura venha adotar polfticas proprias de Estado de Polfcia, afastando-se dos 

ideais de um Estado de Direito, e contra os proprios particulares no piano horizontal. 

Propositalmente, atraves da diferenciagao entre direitos e garantias, a Constituigao 

organiza minucioso piano de defesa dos indivfduos frente a atuagao estatal, 

posit ivando direitos fundamentais e estabelecendo garantias a efetivagao judicial dos 

mesmos. A respeito disso, segundo Lufs Flavio Gomes (2007), 

Garant ias sao os inst rumentos cr iados pelo o rdenamento jur id ico para 
el iminar (ou reduzir) a d is tancia entre o normat iv ismo (o direito con templado 
na norma) e sua ef icacia (a real izagao prat ica do direito normat izado - sua 
ef icacia - so pode ser a lcancada por meio das garant ias) . 

Ocorre que, apesar da gama de meios protetivos consagrados pela Carta 

Magna, o legislador infraconstitucional, constantemente, retira da essencia do 

ordenamento juridico brasileiro o manto protetor que sao as garantias fundamentais, 

deixando descobertos os direitos a serem exercidos pelos indivfduos no piano 
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concreto atraves da camuf lagem de verdadeiro procedimento de guerra. Trata-se de 

obvia incoerencia entre a essencia do ordenamento juridico, de natureza 

democrat ica, que emana justiga e consagra ideais que elevam a humanidade como 

f im, e a punitivista e opaca legislagao infraconstitucional que em nada reflete a 

extensa orbita de valores elencados pela Constituigao como fundamentais a 

convivencia em sociedade. 

Essa patente desvalorizagao dos axiomas constitucionais, reveladora do 

desrespeito as tradicionais garantias individuals refletidas no proprio Direito penal ou 

Processo penal, ante a divergencia entre normatividade em ambito constitucional e 

legal, expoe ao risco de tornar, em um futuro nem tao distante, tais disposigoes 

constitucionais que materializam principios, meras referencias a um modelo de 

justiga inalcangavel no piano pratico, e so existente no papel. Diante desse iminente 

perigo de descredito em principios constitucionais que garantem a sobrevivencia do 

ser humano em grupo, provocado pela adogao de uma legislagao de emergencia, 

surgiu a orientagao do garant ismo, consistente na valorizagao dos direitos e 

garantias fundamentais de maneira a minimizar a relevancia da violencia no piano 

social e elevar a l iberdade das pessoas perante o poder estatal, sendo tal 

orientagao, segundo Luigi Ferrajoli (2006, p. 786), "um sistema de vinculos impostos 

a fungao Punitiva do Estado em garantia dos direitos dos cidadaos". Diante deste 

pr isma, Luigi Ferrajoli (2006, p. 785), defende que 

A or ientagao que, ha poucos anos, v e m sob o nome de 'garant ismo' , nasceu 
no c a m p o penal c o m o u m a resposta ao desenvo lv imento crescente de tal 
d ivers idade e t a m b e m as cul turas jur fdicas e pol i t icas que o tern jogado 
n u m a m e s m a vala, ocu l tando e a l imentando, quase sempre em n o m e d a 
Defesa do Estado de direito e do o rdenamento democra t ico . 

Partindo do pressuposto de que existe um carater de permeabi l idade no 

Direito que, segundo Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p. 24), decorre das 

mudangas historicas que influenciam diretamente na adogao de paradigmas ao 

longo dos tempos, ja que "e fundado e radicalmente estruturado para a realizagao do 

homem", o perigo de adotar-se uma legislagao que supervalorize ideais 

absolutamente punitivistas, como o direito penal do inimigo, e absolutamente 

possivel, ja que muitos acreditam nesse direito penal maximo. Em face desse 

carater de permeabil idade, Luigi Ferrajoli (2006, p. 786), classif ica os ordenamentos 

jurfdicos de acordo com o "grau de garant ismo" que adotam, de forma a estabelecer 
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distingoes entre o que e previsto na ordem constitucional e o que realimente e 

realizado no piano pratico. Diante desse pr isma, "uma Constituigao pode ser muito 

avangada em vista dos principios e direitos sancionados e nao passar de um pedago 

de papel, caso haja defeitos de tecnicas coercitivas - ou seja, de garantias - que 

propiciem o controle e a neutralizagao do poder e do direito ilegftimo." 

Anal isando tal classificagao que atribui graus de garantismo aos 

ordenamentos juridicos nacionais, surge a seguinte pergunta: que grau de 

garant ismo poder-se-ia atribuir ao ordenamento juridico brasileiro? Bem, diante do 

que ja foi exposto no decorrer deste trabalho, atraves da analise das normas 

infraconstitucionais que norteiam a tutela penal e a sua relagao com os dogmas 

constitucionais, pode-se dizer que o Brasil adota sim os ideais garantistas classicos 

como o respeito a dignidade humana, o devido processo legal, a presungao de 

inocencia, entretanto, como o legislador ordinario adota insistentemente, e certo que 

por disposit ivos esparsos, ideais que valorizam a tomada de medidas imediatistas e 

imoderadas que so tendem ao aspecto punitivista do processo e da execugao penal, 

pode-se afirmar que a ordem jurfdica nacional posiciona-se na escala de graus de 

garant ismo em patamar medio, ja que ha a discrepancia entre o disposto na Carta 

Magna e o regulado em leis ordinarias, prejudicando assim a aplicagao plena de 

direitos e garantias fundamentais. 

Contrapoem-se aos ideais de elevagao do garantismo e minimizagao da 

intervengao penal, o chamado direito penal maximo traduzido por doutr inas que 

pr imam pela elevagao do alcance da tutela penal e do poder punitivo estatal, como o 

direito penal do inimigo. Entretanto, e de se observar que o garantismo difere, 

absolutamente, do que se entende por abolicionismo penal, consistente na defesa 

do estado natural do homem e desvalorizagao excessiva do Estado como detentor 

do jus puniendi, adotando o garantismo a ideia de que o Estado tern o direito e o 

dever de regular, de forma ponderada e definida, essa liberdade, porem, limitando 

seu ambito de atuagao de forma a nao extrapolar os fundamentos do estado 

humanitario. 

Caracterizando-se por ser o ponto de equilfbrio entre o abolicionismo penal e 

o direito penal maximo, o garantismo assenta suas bases em dez axiomas -

verdades em si mesmas - abordando aspectos materials, processuais e inerentes a 

aplicagao das penas, sendo eles incorporados como princfpios do moderno Estado 
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de Direito. Luigi Ferrajoli (2006, p. 74-75) indica que o modelo garantista privilegia os 

seguintes axiomas: 

a) nao ha pena s e m cr ime (nulla poena sine cr imene) ; b) nao ha cr ime s e m 
lei (nul lum cr imen sine lege); c) nao ha lei penal s e m necess idade (nulla lex 
poenal is s ine necess i ta te) ; d) nao ha necess idade de lei penal s e m lesao 
(nulla necessi tas s ine injuria); e) nao ha lesao sem conduta (nul la injuria 
s ine act ione) ; f) nao ha condu ta s e m dolo e s e m culpa (nul la act io s ine 
culpa) ; g) nao ha cu lpa s e m o devido processo legal (nul la cu lpa sine 
judic io); h) nao ha p rocesso s e m acusagao (nul lum judicio sine accusat ione) ; 
i) nao ha acusagao s e m prova que a f undamen te (nul la accusat io s ine 
probat ione) ; j) nao ha prova s e m a m p l a de fesa (nulla probat io s ine 
defens ione) . 

Observe-se que, efet ivamente, tais axiomas sao consagrados pela 

Constituigao Federal de 1988 como principios norteadores do ordenamento juridico 

patrio, exemplos disso sao o principio da retributividade, da legalidade, da 

lesividade, da culpabil idade, do onus da prova e do contraditorio. Nada mais sao os 

axiomas do garantismo penal, parametros humanitarios e democraticos que devem 

ser respeitados perante o jus puniendi do Estado. 

Ora, o respeito a ordem estabelecida pelo estado Democratico de Direito deve 

ser respaldado atraves da observancia e respeito aos principios constitucionais, de 

forma que adotar a teoria do direito penal do inimigo, usada como subterfugio de um 

direito penal excepcional que visa promover a seguranga a qualquer custo, seria 

general izar situagoes realmente excepcionais previstas consti tucionalmente como 

hipoteses de aplicagao de medidas emergenciais como o estado de sitio e o estado 

de defesa, institutos de legalidade extraordinaria destinados a v igerem, 

oportunamente, quando essa ordem constitucional estiver efet ivamente ameagada. 

Ass im, partindo da premissa de que nao pode existir qualquer outra fonte de 

legit imidade acima da Constituigao, conclui-se que o acolhimento de dispositivos 

penais e processuais penais com tragos de excepcionalidade, que desrespeitam 

frontalmente axiomas garantistas consagrados pela Carta Magna, caracterizando-se 

pela presenga dos principals elementos adotados pela teoria do direito penal do 

inimigo, quais sejam, antecipagao de punibil idade; supressao ou relativizagao de 

garantias; elevagao extremada das sangoes; e despersonalizagao do "inimigo", e, 

definit ivamente, inconstitucional, diante da afronta direta ao principio da dignidade 

da pessoa humana. 
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Ao defender a despersonalizagao de determinados agentes criminosos de 

forma a torna-los destituidos de qualquer direito ou garantia, o pensamento 

jakobiniano concebe um modelo de exclusao de pessoas humanas que, na maioria 

das vezes vi t imas da pobreza e um sem numero de mazelas sociais que dominam o 

mundo contemporaneo, ja sao colocadas a margem da sociedade antes mesmo de 

praticarem qualquer ato contrario ao Direito. Esbogando-se a hipotese de tal 

pensamento dominar o ordenamento juridico de uma nagao, viver-se-ia em uma 

sociedade extremamente estratif icada que estaria em constante conflito, ja que o 

Estado, incessantemente, ampliara os meios de combate aos "inimigos", ao mesmo 

tempo em que estes, subjugados perante ao punitivismo exacerbado, estudariam 

metodos de criagao de um estado paralelo que os acei tassem, passando a combater 

o Estado opressor. 

Cabe aqui ressaltar a fungao precipua do Direito Penal frente ao Estado 

Democratico de Direito, caracterizada pela tutela dos bens jurfdicos mais 

importantes a sobrevivencia das pessoas, sendo inclusive, a propria pessoa humana 

objeto maximo dessa tutela, que pr ima por valorizar principios que ressaltem 

sent imentos de - unidade, fraternidade, paz, prosperidade e, principalmente, 

humanidade, observando-a sempre como o fim maior de todo o ordenamento 

juridico. Constata-se atraves de tal premissa que na teoria idealizada por Gunther 

Jakobs, se faz presente conteudo racista e discriminatorio, que prima por ideais um 

tanto repugnantes diante do estado humanitario de direito, devendo, diante de tal 

desrespeito a ordem constitucional e ao Estado Democratico de Direito, ser aplicado 

o verdadeiro Direito Penal, de principios garantistas, a todas as pessoas 

independente de qualquer caracterist ica individual que preservem. Nesse sentido, 

Lufs Greco (2005, p. 246) conclui que 

C o m isso c h e g a m o s ao resul tado de que o concei to de direito penal do 
inimigo nao pode pre tender um lugar na c ienc ia do direito penal . Ele nao 
serve nem para just i f icar um determinado disposi t ivo, n e m para descreve- lo , 
nem para cri t ica-lo. C o m o concei to legi t imador af i rmat ivo, ele e nocivo; 
como concei to descr i t ivo, in imaginavel ; c o m o concei to crf t ico, na melhor das 
hipoteses desnecessar io . 

A d iscussao sobre o direito penal do in imigo esta se mos t rando d e m a s i a d o 
emoc iona l . Neste estudo, tentou-se, a t raves de precisao anal i t ica e de 
d i ferenciacoes concei tua is , lidar rac iona lmente c o m um concei to 
sobremane i ra i r racional , porque car regado de emogoes . Nao se pode 
estranhar, por tanto, que as dist ingoes um tanto obvias que aqui se real izam 
este jam sendo propostas tao tard iamente na d iscussao: o concei to d e 
direito penal do inimigo nao conv ida de m o d o a l g u m a racional idade. Mas la 
onde se trata de punir - isto e, de impor coa t ivamente sofr imento ou jui'zos 
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de reproche pelo estado - most ra-se necessar ia mais do que nunca u m a 
at i tude de objet iv idade, de sobr iedade, de rac ional idade. U m a tal at i tude 
nao e de m o d o a lgum favorec ida pelo direito penal do in imigo, e m qua isquer 
de seus tres s igni f icados. Se qu isermos que a razao m a n t e n h a o seu lugar 
no direito penal , nao resta nele lugar a lgum para o direito penal do in imigo. 

Sobre a teoria do direito penal do inimigo, chega-se a conclusao de que se 

trata de mera capitulagao de medidas policiais que v isam a expansao do poder 

punitivo do Estado em detrimento de direitos e garantias fundamentais, nao tendo 

nenhuma relagao com o Direito Penal, ja que dissociado do principal objetivo desta 

ciencia que e a protegao de bens juridicos maximos, sendo o principal, dentre todos 

os outros, a pessoa humana. Desse forma, o Estado, que adote os ensinamentos da 

teoria em foco, e, em verdade, o verdadeiro "inimigo" da ordem e plenitude da 

Justiga, pois violador da dignidade da pessoa humana. 



C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Ao tomar como base a analise do direito penal do inimigo sob a perspectiva 

da dogmat ica constitucional como seu contraponto, procurou-se manter de lado as 

emocoes exacerbadas que o tema desperta, principalmente porque, no Brasil, assim 

como em outros paises subdesenvolvidos, o contexto socio-polit ico contribuiu para 

que o pensamento jakobiniano fosse acolhido como solugao de problemas de cunho 

eminentemente social, considerando-se a presenga no ordenamento jurfdico penal e 

processual penal como algo jur idicamente permitido. 

Notou-se que a teoria do direito penal do inimigo foi, inicialmente, idealizada 

por Gunther Jakobs como crit ica a contaminagao da legislagao em todo mundo por 

instrumentos diversos do modelo liberal classico, t ransmudando-se, posteriormente, 

em efetiva aplicagao nos ordenamentos jurfdicos em todo mundo, em especial, 

depois da ascensao do terrorismo. 

Embasado em pensamentos fi losoficos que justif icam a relagao travada entre 

Estado e pessoa como se um contrato fosse - pensamento contratualista - , o direito 

penal do inimigo mostrou-se em pleno vigor diante do jus puniendi estatal, 

apresentando seus elementos primordiais inseridos em diplomas legais patrios de 

forma a limitar principios, direitos e garantias consagrados pelo constituinte originario 

como primordiais a manutengao da ordem e do convfvio social. 

Observou-se mudangas na dogmat ica penal e processual penal, bem como 

no perfil politico criminal brasileiro, em face de influencias socio-polft icas como o 

fenomeno da globalizagao, a escalada da violencia ou a atuagao da midia como 

determinante da opiniao publica. Investigou-se ainda, as consequencias da adogao 

desse direito de excegao consistentes na flexibilizagao de garantias penais e 

processuais penais, a excessiva antecipagao da punibil idade do agente criminoso e 

a elevagao consideravel das sangoes penais. 

Evidenciando alguns desses aspectos, foi abordada: a proibigao da 

progressao de regimes prisionais para condenados pela pratica de cr imes 

hediondos, hoje ja nao mais aplicavel a Lei n.° 8.072/90 em face da edigao da Lei n.° 

11.464/2007; o gradativo aumento das penas privativas de liberdade e, 

especialmente, das penas de multa cominadas pela pratica de associagao ao trafico 

de drogas, petrechos e f inanciamento ao trafico, chegando tal aumento da pena 
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pecuniaria a cerca de mil por cento se comparados com os mesmos cr imes quando 

regidos pela revogada Lei n.° 6.368/76; a antecipagao da punibil idade de agentes 

quando da pratica do crime de petrechos ao trafico de drogas (art. 34, da Lei n.° 

11.343/2006) ja que os verbos inerentes ao tipo penal sao mera preparagao para a 

efetiva pratica do trafico de drogas; e a vedagao de concessao da liberdade 

provisoria a acusados ou indiciados pela participagao em organizagoes criminosas. 

Como contraponto a teoria do direito penal do inimigo, sob o vies processual, 

foram abordados principios processuais penais encartados na Constituigao Federal 

de 1988 como forma de evidenciar a consagragao pelo diploma maior de direitos e 

garantias inerentes a pessoa humana portadora, em sua essencia, de dignidade. Foi 

ainda salientado que, os direitos e garantias fundamentais const i tuem-se em 

alicerces do Estado Democrat ico de Direito, sendo a maneira util izada pelo 

legislador constituinte originario para assegurar o bem comum, opostas, em um 

piano vertical, contra o Estado, que porventura venha adotar politicas proprias de 

Estado policialesco. 

A consagragao pela Constituigao Federal de 1988 de axiomas dos ideais 

garantistas classicos tambem foi abordada, como forma de valorizagao da liberdade 

em detrimento da relevancia da violencia como forma de adogao de politicas 

extremamente punitivistas. 

Retomando a problematica que se levantou quando dos primeiros 

del ineamentos sobre a presente investigagao, consistente na implementagao da 

teoria do direito penal do inimigo como metodo de controle das manifestagoes 

cr iminosas dissociado do campo de visao da dogmat ica constitucional, sendo este o 

perfil do ordenamento juridico penal e processual penal brasileiro, observa-se que 

ha confirmagao, em parte, da hipotese apresentada que se afigura no sentido de que 

ha uma tendencia de material izagao da teoria do direito penal do inimigo pelo 

legislador ordinario em face do carater de urgencia que norteia o perfil politico 

criminal brasileiro. 

Corroborando com tal postura esta a indefinigao do perfil politico criminal 

brasileiro que adota ideais eminentemente garantistas, de forma a limitar a atuagao 

do jus puniendi, ao mesmo tempo em que retira da essencia do ordenamento 

juridico penal e processual penal brasileiro o manto protetor dos direitos e garantias 

individuals consagrados pela Constituigao Federal de 1988. 



71 

E patente a incoerencia entre a elevagao dos axiomas garantistas classicos, 

em determinados momentos, e a adogao de medidas punitivistas extremadas, em 

outros, que limitam ou ate supr imem direitos inerentes a pessoa humana, principio e 

fim do Estado. Essa constante modificagao do pr isma a ser adotado pelo legislador 

ordinario reflete a imaturidade do Poder Legislative brasileiro que, ora contraria 

completamente os dogmas constitucionais, adotando postura de combate incessante 

as pessoas que reincidem no crime ou que praticam determinadas infragoes penais, 

ora submete-se as disposigoes constitucionais que ressaltam principios como o da 

dignidade da pessoa humana de forma a garantir o respeito aos direitos individuals. 

Tal contrariedade se deve ao fato de que estao imbuidas no pensamento do 

legislador, alem do respeito aos axiomas constitucionais, f inalidades eleitoreiras que 

determinam a edigao de dispositivos limitadores de direitos individuals, tendo por 

premissa a exposigao do "grande trabalho realizado em prol da sociedade", 

afastando-se do convivio social o maior numero de "inimigos" para transmitir aos 

"potenciais eleitores", a qualquer prego, sensagao de seguranga tao desejada por 

todos. Alem disso, e muito mais barato e rapido, do pondo de vista do legislador 

infraconstitucional, transferir a responsabil idade de gestao dos servigos e tutela 

social ao Direito Penal e Processual Penal, de maneira a aliviar a pressao sobre 

seus proprios ombros. 

Partindo da analise do ordenamento jurfdico nacional e toda hierarquia das 

normas, observa-se que diplomas penais ou processuais penais de excegao, 

editados sem justificativa para tal, sao inconstitucionais desde a sua or igem, ja que 

desrespeitam a Constituigao Federal de 1988, estando fora do verdadeiro Direito 

Penal e Processual Penal, respaldados em axiomas garantistas. 

Evidencia-se desta feita que, conforme abordado no decorrer deste trabalho, 

a trilha seguida pelo legislador infraconstitucional, ao adotar como premissa 

elementos da teoria do direito penal do inimigo em detr imento de direitos e garantias 

individuals, reflete, de forma f idedigna, o retrato do descaso com o compromisso de 

tutela dos interesses sociais e protegao da dignidade da pessoa humana. Contra 

senso e buscar, atraves da despersonalizagao da pessoa, garantir a seguranga e a 

paz social de pessoas. Ora, as pessoas sao unicas, porem, todas detem em sua 

mais fntima natureza o valor inerente aos seres humanos, que nao podera ser 

desconsiderado em nenhuma hipotese, ainda que diante de derrotas no piano socio-

polftico. Nesse diapasao, em verdade, a forma mais adequada de reagao contra o 
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"inimigo", de maneira a guardar obediencia aos axiomas consagrados pelo 

constituinte originario de 1988, e demonstrar que, mesmo diante de barbaries 

praticadas, mesmo diante dos mais repugnantes e degradantes atos cr iminosos, 

nunca se esquecera de valorizar a dignidade humana, mesmo diante de um 

"inimigo". 
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