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RES! MO 

O tema discorrido neste trabalho monografico tern por finalidade precipua exarar sobre a nao 
adocao, ou por mellior dizendo, a abolicao total da pena de morte. Sob o enfoque critico, tern 
por escopo, coixoborar com provas faticas e fundamentos juridicos que a pena de morte nao 
foi e nem sera instrumento de exemplo em nenhum ordenamento juridico do mundo e muito 
menos lidima usada para aliviar o sofrimento das vitimas ou de seus familiares. A Pena de 
Morte e um assunto que toca de perto toda a sociedade, seja qual for o nivel civilizatorio, 
etnico, moral ou economico, ela atinge a todos direta ou indiretamente. A pena de morte nada 
mais e senao a institucionalizacao pelo Estado de um dos mecanismos de defesa criados pela 
populacao para combater o acirramento da violencia, enquanto os justiceiros e os esquadroes 
da morte situam-se entre os instrumentos informais e oficiosos. Dessa forma, deve-se sempre 
repudiar e combater fervorosamente a adocao da Pena de Morte, considerada a mais cruel das 
violencias. A pena de morte, instrumento medieval e ultrapassado, e trazida a baila sempre que 
ocorrem crimes violentos que abalam a opiniao publica. Os argumentos utilitarios empregados 
em sua defesa nao se sustentam no exame da realidade. Infere-se do exposto, nessa 
perspectiva, que submeter a pena de morte a um povo e o mesmo que submeter a julgamento a 
propria concepcao de democracia ou justica e o mesmo que admitir que o ser humano nunca 
evoluiu, e admitir o retorno a barbarie. A pena de morte constitui um atentado fisico e mental 
extiemo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: Pena de Morte; Violencia; Ordenamento Juridico; Sociedade; Barbarie. 
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INTRODUCAO 

Escolheu-se o ramo do Direito Penal, em especial a Pena de Morte, pelo fato de ser 

um tema que embora seja ja desde outrora bastante criticado e debatido, alhures, ainda ha de 

gerar muita polemica entre os doutrinadores e escritores de diversos ramos das ciencias sociais 

e principalmente entre os jurisconsultos do direito que ainda divergem em relacao a sua 

adocao ou nao. 

O tema discorrido neste trabalho monografico tern por finalidade precipua exarar 

sobre a nao adocao, ou por melhor dizendo, a abolicao total da pena de morte. Sob o enfoque 

critico, tern por escopo, corroborar com provas faticas e rundamentos juridicos que a pena de 

morte nao foi e nem sera instrumento de exemplo em nenhum ordenamento juridico do mundo 

e muito menos lidima usada para aliviar o sofrimento das vitimas ou de seus familiares. 

A Pena de Morte e um assunto que toca de perto toda a sociedade, visto que quando os 

cidadaos nao sofrem atos de violencia, sao os proprios agentes. Dessa forma, deve-se repudiar 

e abolir fervorosamente a adocao da Pena de Morte, considerada a mais cruel das violencias. 

Faz-se mister frisar que, para se discorrer sobre o tema em comento,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de suma 

relevancia ressaltar, preliminarmente, a importancia do conceito de liberdade, o que vem a ser 

liberdade? 

A liberdade e conceito que se remete irremediavelmente a consciencia, por isto mesmo 

o homem 6 o homo sapiens sapiens (o ser que sabe que sabe, literalmente). Somente o 

processo integrado e continuo de conscientizacao torna possivel o relacionamento do mundo 

consigo mesmo, fazendo do homem um ser dinamico, ou seja, mais um ser que e o todo e 

parte simultaneamente, diferentemente do animal irrational. Por sua vez, o animal sabe. Mas 

certamente, ele nao sabe que sabe: de outro modo, o ser humano tambem sabe. E certamente, 

ele sabe que sabe, desta forma, a adocao da Pena de Morte, e o mesmo que admitir que o 



9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desenvolvimento racional do homem esta fechado ou nunca se abriu para o dominio real, para 

um dominio concreto, para o dominio inerente ao sentimento de liberdade1. 

Desta feita, a Pena de Morte e letal, pois, trucida o mais fundamental dos direitos 

humanos que e o direito a vida. Sem este, nao vale a pena defender o direito de ir e vir, 

permanecer, manifestar o pensamento, o direito a propria liberdade, o livre-arbitrio ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA liberum 

arbitiunu tanto defendido pelos antigos jurisconsultos romanos. 

As discussoes sobre a pena de morte sao antigas. Os argumentos eticos e as motiva9oes 

pragmaticas sao cruzadas ha decadas. E nao ha outra alternativa senao percorrer com mais 

insistencia, alargando o debate, esses argumentos. Tentando-se retirar da discussao todo o 

emocionalismo com que seus adeptos defendem sua causa. 

A caminhada do homem em toda a extensao de que a historia consegue investigar 

indicia uma constante de aperfeicoamento em que o respeito pela vida, honra e bens do 

semelhante e fator inestimavel. As formulas barbaras da vingan9a ao sistema grosseiro de 

mutilar e supliciar o criminoso, para depois lhe suprimir a vida, sucederam reformas criminais 

que acompanharam diretivas rehgiosas e filosoficas. 

Pois se a humanidade cada vez mais ganhou em lisura e dignidade, se melhor soube 

robustecer e generalizar a sua carga etica, a que vem manter-se essa velha, ultrapassada e 

inutil pena de morte? 

Os argumentos decisivos contra a pena capital bem podem ser procurados, quer em 

considera9oes de ordem moral e religiosa, quer em considera9oes de natureza psicologica e 

dados estatisticos, tudo a demonstrar sua inutilidade. 

1 MEDEIROS, A., TAHN, Ana M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Criminosos nas mas. Revista Epoca, Rio de Janeiro, n. 72, 4 out. 1999. 
Disponivel em:<http://ww\v.estacio.br/scripts/direito/cademojurid^ 12>. Acesso em: 
27.02.2004; 

http://ww/v.estacio.br/scripts/direito/cademojurid%5e	12
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Esses sao os argumentos discutidos em todo o mundo e em varias epocas 

abundantemente por centenas de homens, muitas vezes, alem disso, ignobeis, dedicados ao 

horror. 

Certamente, os obstinados pela morte continuam poderosos, resolutos, habeis. Mas, 

pela primeira vez, tem-se a impressao de que o debate, sufocado logo apos ter sido aberto, tern 

hoje alguma chance, nao de chegar a uma sohi9ao, mas, pelo menos, de ganhar forma. 

Portanto, faz parte do nivel civilizatorio em que se encontra a sociedade 

contemporanea o nao permitir que o Estado revide ao carater hediondo de certos crimes com 

pena de igual natureza. 

O tipo da nossa monografia e de compila9ao, uma vez que, a presente pesquisa foi 

realizada atraves de fontes bibliograficas originarias da legisla9ao brasileira (Codigo Penal 

Militar, Constitui9ao federal), Revistas, pesquisas na Internet e leitura sistematica dos livros e 

dos doutrinadores da lei, para emitir as opinioes sobre o assunto estudado. 

O trabalho foi dividido em quatro capitulos: O primeiro tratou das considera9oes 

iniciais a pena capital; No segundo foi feito um pequeno historico a respeito das especies de 

pena de morte; No terceiro foi feito um amparato geral em rela9§o a pena capital; e por ultimo 

tratei da pena de morte junto ao cenario nacional. 

Na elabora9ao e formaliza9ao da monografia procuramos, quanto possivel, dar 

cumprimento as regras da AJBNT. As conclusoes do Uaballio foram no sentido de que a pena 

capital e muito severa, e de que a sua utiliza9ao e que constitui causa poderosa para o aumento 

da criminalidade. 



CAPITULO I 

CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE A PENA DE MORTE 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO I - Consideracoes Iniciais Sobre a Pena de Morte 

1.1 Pena de Morte - Consideracoes Iniciais 

Discorrer sobre a Pena Capital e tarefa ardua para qualquer jurisconsulto, e que requer 

uma analise mais acurada acerca da materia. Em outros termos, falar da pena de morte 

caracteriza-se em uma missao dura e complexa, face a polemica que cerca esse assunto e 

tambem pelas divergentes opinioes que pairam sobre a mesma. 

A pena de morte nao e o caminho para o equacionamento da questao da violencia, esta 

na consciencia do povo, que a pena criminal, seja ela qual for, e, dentro daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep9oes atuais 

da sociedade humana, mais uma forma do exercicio do poder e da opressao do povo por parte 

das minorias privilegiadas. 

Na avalia9ao do problema da pena de morte, ha que levar em conta o fato de que ela, 

uma vez aplicada, cria uma situa9ao absoluta, e irreparavel. A morte e a impossibilidade de 

qualquer possibilidade. Na medida em que se condene alguem a execu9ao capital, ao mesmo 

tempo se pratica um ato absoluto. Desmesurado e ilimitado na sua irretratabilidade. Ora, para 

que uma a9ao desse tipo fosse minimamente legitimavel, seria necessario que os julgamentos 

humanos pudessem reivindicar para si um grau tambem absoluto de certeza, e de verdade. So 

se pode castigar quern quer que seja, de maneira absoluta, na medida de uma absolutiza9ao 

paranoica das razoes, criterios e discernimentos. A pena de morte, por parte daqueles que a 

defendem, uma usurpa9ao do lugar da divindade. So Deus e senhor absoluto, e juiz supremo, 

da vida e da morte. 

Deve-se procurar suprimi-la, empregando todos os esfor90s para tomar a aboli9ao 

compativel com a seguran9a publica e particular. Afirmada a legitimidade da pena maxima, o 
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debate se transfere para a questao da necessidade, que e coisa variavel e contingente, 

invocando-se tambem, o da irreparabilidade em face do erro judiciario. 

Todos os sistemas de justica criminal sao vulneraveis a discrimina9ao e ao eiTO. 

Nenhum sistema e, capaz de decidir com justi9a, com consistencia e sem falha quem devera 

viver e quem devera morrer. 

A rotina, as descrimina9oes e a for9a da opiniao publica podem influenciar todo o 

processo. 

Enquanto a justi9a humana for faliveL o risco de se executar um inocente nao pode ser 

eliminado em nenhum pais do mundo, em nenhuma na9§o, inclusive no Brasil onde imperam 

a corrup9ao e a injusti9a, so os pobres, os desprotegidos iriam para Cadeira Eletrica e para o 

paredao de ruzilamento. Os outros ficariam como sempre impunes. 

A necessidade e a justi9a da pena capital foram entao afirmadas e contestadas.A pena 

de morte e perigosa. Uma vez aplicada a pena de morte nao havera qualquer possibilidade de 

voltar atras, mesmo que se saiba com absoluta certeza que houve erro, que a condena9ao foi 

injusta. 

Que ouvido nao ouve o erro a sentenciar atraves dos seculos, e a voz apontar, neste 

estudo, as caracteristicas de cada uma delas. Bastara frisar que a pena se distingue das demais 

san9oes, nao apenas por motivos de ordem formal, mas tambem em razao do seu conteudo, ou 

seja, em virtude do valor ou inter esse da tutela. 

Como conseqiiencia juridica do delito e conseqiiencia que nao reduz a um simples 

nexo causal, do que ocorre no piano das r e d o e s naturais, visto se constituir como momento 

de um dever ser etico, a pena tern como pressuposto necessario umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 9 X 0  axiologicamente 

dimensionada, segundo o modelo racionalmente expresso no preceito legal violado. 

Podem variar as doutrinas no concemente a conceitua9ao da pena, umas pondo em 

realce a sua natureza retributiva, outras a sua destina9ao preventiva, ou entao preferindo uma 
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apreciacao conjunta dos dois aspectos para concebe-las como "uma repressao de escopo 

preventrvo", mas sao todas expressoes de um mesmo e inevitavel propositi) de fundacao 

racional da pena, com base nas licoes de experiencia. 

A execucao de desse mal se reduz a algo de exterior que se conclui e se satisfaz com o 

exterminio de um corpo, cuja cessacao e o fim de uma possibilidade existencial. A morte e, 

desse modo, apenas o final, um termo no processo biologico e um ponto considerado final na 

sequencia dos autos do processo judicial. 
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CAPITULO n 

BREVE fflSTORICO DAS ESPECIES DE PENA DE MORTE 
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Capitulo IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Breve Historico das Especies de Pena de Morte 

2.1 Metodos de Execucao Utilizados ao Longo do Tempo 

Ao longo da historia, em nome da lei, foram utilizados os mais variados meios de 

execucao demasiadamente crueis contra inocentes, qual seja2: 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cruciflcagdo, que era um meio de execucao reservado aos escravos. Os condenados 

eram despidos e, com a cabeca descoberta, eram presos a uma cruz de madeira com os braQos 

abertos. A cruz era entao erguida e. presos a ela, os reus eram acoitados ate a morte. Foi 

abolida por Constantino imperador romano adepto do cristianismo, por ser instrumento de 

morte de Jesus, alem de ser qualificada por Seneca como o pior e mais doloroso dos crimes. 

O culleus, aplicada aos panicidas. O reu, acoitado, permanecia com a cabeca coberta 

com uma pele de lobo alem de ser calcado com sapatos de madeira. Aprisionavam-no num 

saco de couro com serpentes e outros animais e jogavam-no as aguas. 

Afogueira pena aplicada em casos de bruxaria na Inquisicao da Idade Media. O reu, 

depois de muito torturado, era preso a um poste em praca publica, no qual colocava-se fogo 

com um monte de lenha ao redor. 

A Damnatio ad Bestia, tambem aplicado aos escravos, culpados por crimes capitais. 

No entanto, eles tinham de ser famosos por seus feitos ou por seus antecedentes, para atrair a 

aten9ao popular aos espetaculos.O reu era amarrado e obrigado a dar uma volta pelo circo e, 

em seguida, era jogado as feras. Caso nao morresse, era guardada para outra festa ou morto a 

espada. 

" LEITE, Carolina.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Possiveis casos de pena de morte na legislaqao mundial. Disponivel em: 
http://www.estacio.br/script . Acesso em: 02.05.04; 

http://www.estacio.br/script
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA decapitagao, o condenado ficava despido, com as maos amarradas as suas espaduas 

(ombros) e era preso a um poste. Depois de muito torturado, era estendido sobre o chao e 

entao e separada sua cabeca do tronco. No initio era usado um machado ou espada. que mais 

tarde foi substituido pela guilhotina, considerada o metodo mais repugnante por causa das 

mutilacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4esumanas ao corpo e um derramamento caudal de sangue. 

O gibetting, os corpos dos executados eram pendurados em correntes. Em alguns 

casos, o reu era suspenso vivo e assim permanecia ate morrer de fome. 

A degola consistia na divisao em partes (secionar) da garganta do condenado. 

A ertventragao ou evisceragao abria-se a parede abdominal do condenado com um 

aparelho cortante para que assim pudesse sair a suas visceras. 

O enfossamento jogava-se o condenado em uma fossa e, em seguida, cobria-o com 

terra, para que morresse asfixiado. 

A empalagdo espetava-se o condenado pelo anus com uma estaca e este permanecia 

assim ate morrer. 

O esmagamento usava-se corpos ou instrumentos de pressao para quebrar os ossos e 

destruir os orgaos do corpo da vitima. 

O esfolamento, o condenado era entao submetido a perda de pele, a arranhaduras e a 

perda das carnes atraves de varios instrumentos. Um deles seria as ugarras de gato", tambem 

conhecido como cosquilleador espanoL um tipo de ancinho que tern a dimensao semelhante a 

dedos humanos. 

A roda, o condenado era amarrado a uma cruz em forma de X. Em seguida, seus 

membros iam sendo quebrados por uma arma de ferro ou de outro material semelhante, desde 

que com uma extremidade esferica munida de pontas agucadas, chamadas de i;maca". Por fim, 

seu corpo era preso a uma roda que se fazia girar. 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA enforcamento era aplicado em tempos de guerras, em hipoteses de favoreeimento do 

inimigo, como traicao, espionagem, motim, revolta. Consistia na asfixia completa do 

condenado, que era obtida pela compressao do pescoco atraves de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 9 0  em uma das pontas 

da corda, a outra era presa em ponto de suspensao. Era usado o proprio corpo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9a 

constritiva. 

Os condenados a forca eram executados no dia seguinte a in t im a9ao. A execu9ao, 

porem, nunca se dava em vespera de Domingo, dia santo ou festa nacional. O reu, usando 

vestes vexatorias, era obrigado a andar pelas ruas publicas ate a forca, acompanhado do Juiz 

Criminal do lugar, do Escrivao, da For9a Armada que se fizesse requisitar e do Porteiro, 

responsavel pela leitura em voz alta da senten9a que seria executada. 

As cadeiras eletricas, usadas em nome do poder politico. Prendiam-se a cabe9a, os 

bra90s e as pernas do condenado com tiras de couro e utilizava-se carga eletrica de alta 

voltagem, dirigida a cadeira. Essa coiTente eletrica atraA'essava o corpo do condenado por 

eletrodos que eram colocados em sua cabe9a, nas costas e nos membros, matando-o. 

A eletrocussao e defendida na atualidade por muitos como metodo nao doloroso e por 

outros como horrivel tortura. Na verdade, os tidos como mortos eram reanimados com 

respira9ao artificial, houve ainda outros em que a morte sobreveio apos longo tempo, 

deixando queimaduras terriveis no corpo do reu. 

O fiizilamento Q aplicado aos delitos militares. O condenado saira da prisao com um 

uniforme comum e os olhos vendados. Permite-se ao reu receber socorro espiritual. Esta pena 

so sera executada sete dias depois de ser comunicada ao Presidente da Republica. 

O discurso do Cadafalso, alem da situa9ao terminal da pena, o reu era obrigado a 

abominar seu crime momentos antes de ser executado.Tinha de proclamar e reconhecer a sua 

culpa em viva voz ou por um cartaz que carregasse. Pedia-se entao que o condenado 

consagrasse a ele mesmo sua propria puni9§o, afirmando com enfase o horror de seus crimes. 
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2.2 Metodos de Execucao Mais Utilizados na Atualidade 

Passa-se agora ao estudo dos meios de execucao, empregados na atualidade, adotados 

com o intuito de fazer morrer sem fazer sofrer. Os meios de matar, hoje, em nome da Lei, sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a forca, a decapitagao, a eletrocussao, a camara de gas, o gar rote e o fuzilamento. 

A forca tern inumeros apologistas, sendo considerada por estes como o meio mais 

humano de execucao. As pessoas que por profissao tern que presenciar execucoes (oficiais, 

guardas, medicos e capelaes das prisoes) e a Associacao Medica Britanica tem-na considerada 

preferivel a todos os outros. Atualmente esta forma de execucao se pratica na Inglaterra. Em 

estabelecimento penal a que e conduzido o condenado, suspenso por uma corda amarrada ao 

pescoco, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lan9ado a uma profundidade suficiente para causar-lhe a morte. 

A Comissao Real que estudou a pena capital na Inglaterra assim descreve este ato 

Imediatamente, antes da execu9ao, o executor e seu assistente se reunem com o subxerife e os 

oficiais da prisao diante da cela do condenado. O subxerife da o sinal. O executor entra na cela 

e ata os bra90 s do condenado atras das espaduas, os oficiais o conduzem ao patibulo e o 

colocam justamente no meio da divisao do al9apao, em lugar previamente marcado com gesso. 

O assistente do executor coloca um gorro branco em sua cabe9a e ajusta o la90  cor redi90  ao 

redor do pesco90 , de modo que o no fique bem a esquerda sobre o maxilar, onde e preso por 

um anel cor red i90 . O executor entao, move a alavanca. O medico faz, imediatamente uma 

inspe9ao para comprovar se sua vida se extinguiu; por lei o corpo fica suspenso durante uma 

hora antes de ser retirado. Ha um mo\imento atualmente para retirar o corpo tao logo o 

medico certifique a morte. 

Conforme cotToboram as investiga95es feitas por medicos sobre 58 cadaveres de 

executados na prisao de Pentoville e Wandsworth, a morte se produz pela desloca9ao das 

vertebras cervicais que causam uma imediata inconsciencia, sem possibilidade de uma 
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posterior recupera^ao da consciencia enquanto nao seja possivel respirar. A perda da 

consciencia e imediata e se produz com compressao arterial (carotidas e arterias vertebrais), 

que faz cessar o afluxo de sangue ao cerebro, nao havendo, pois, sensacoes de asfixia. Nao 

obstante, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cora9ao pode continuar batendo ate dezesseis minutos mais tarde3. 

A forca se aplicava na Austria, ate o momento de ser abolida naquele pais a pena 

capital. Na Alemanha, onde sempre se aplicou a decapita9ao, ela foi estabelecida na epoca 

hitleriana, por lei de 29 de m ar90  de 1933, para certos delitos contra a seguran9a politica. Na 

Turquia (art. 12 do Codigo Penal); na Tcheco- Eslovaquia (art. 29°, 2°, 1°. do Codigo Penal); 

Polonia (art. 38 do Codigo Penal), Hungria (art. 21 do Codigo Penal); nos Estados Unidos, 

pelo Governo Federal e em dez Estados; no Japao (art. 11 do Codigo Penal) e na Russia o 

ordenamento juridico, previa a execu9ao pela forca para os casos mais perfidos de t rai9ao a 

patria4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A decapitagao e uma das formas mais antigas e mais difundidas nos seculos passados. 

Nos poucos paises em que e hoje executada, ela se pratica por meio de guilhotina. Antes da 

aboli9ao da pena capital na Alemanha, era ela a forma de execu9ao. Os Estados, seguindo 

criterio proprio empunhavam o machado, o cepo ou a guilhotina, A Finlandia (que hoje so 

emprega a pena de morte em tempo de guerra), assinala no art. 5° da Ordena9ao de 19 de 

dezembro de 1889, a decapita9ao como meio de execu9ao. empregando-se a guilhotina. Ainda 

que nao cause sofrimento, como atestam alguns, a guilhotina e um dos metodos de execu9ao 

mais repugnantes, com a m ut ila9ao desumana do corpo e o derramamento de caudais de 

sangue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 MOREIRA, Geber.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In pena de morte nos legislacdes antigas e modernas. Pena de morte. la. Ed. B. Calheiros Bonfim. 

Disponivel em:<http:/ATOW.estacio.b^ Acesso em: 17.05.2004; 

4MARTINS, Ives Gandra; B ASTOS. Celso Ribeiro. Conceitos e rejlexoes sobre a pena de morte. Disponivel 

em:<httpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-y/www.estario.br/^^ Acesso em: 12.03.04; 

http://www.estario.br/%5e%5e
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Por sua vez, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cadeira eletrica, a execucao tern lugar as 10 horas da manha a meia 

noite, tira-se o condenado do bloco de celas e ele e conduzido a uma cela proxima a camara de 

eletrocussao. Aproximadamente as 5:30 h seu cabelo e raspado, e tambem se raspa o cabelo da 

parte posterior de uma das pernas, para permitir o contato direto dos eletrodos. O condenado e 

geralmente manietado para evitar que se apodere da navalha de barbear.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As 7:15 h se le o 

decreto de morte e, aproximadamente as 10:00 h ele e conduzido a camara de eletrocussao. 

Estao presentes cinco testemunlias (incluindo representantes da imprensa) e dois medicos: o 

medico da prisao e o corner da localidade. As testemunhas presenciam a execucao atraves de 

uma grade ou cristal escuro, e nao podem ser vistas pelo executado. Tres oficiais o colocam na 

cadeira a que amarram sua cintura, pernas e punhos. Sobre seu rosto coloca-se uma mascara e 

se unem os eletrodos a cabeca e pernas. Tao logo terminem estes preparativos (geralmente 

dois minutos apos ter deixado a cela) e dado o sinal e o eletricista liga a corrente. Esta e 

mantida por dois minutos, durante os quais se alternam duas ou mais diferentes voltagens. O 

corpo do executado cai diante da cadeira. A perna algumas vezes, apresenta queimaduras, o 

que nao acontece com o corpo. Nos Estados Unidos a cadeira eletrica e adotada por 22 

Estados. O Codigo Penal das Filipinas tambem a estabelece5. 

A execucao na camara de gas tambem foi adotada como um procedimento 

humanitario, isto e, com a finalidade de fazer o condenado morrer sem softer. Sem embargo, 

um religioso em San Diego na California, que havia assistido 52 condenados, declarou que era 

uma forma terrivel de matar. O medico de uma prisao que presenciara 150 execucoes 

comentou que enforcar era mais simples e mais rapido, mas o diretor da prisao declarou que 

este meio de morte devia ser abolido porque e mais espantoso e desumano que a forca. 

Reputam alguns criminologos americanos que nao esta provado que este meio de morte seja 

penoso para o condenado, embora seja provadamente uma tortura para os espectadores. A 

5 Idem, ibidem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In pena de morte nos legislacoes antigas e modernas. Disponivel 
em:<http://www.estacio.br/sOT Acesso em: 17.05.2004; 

http://www.estacio.br/sOT
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execucao tern lugar em uma camara cerrada hermeticamente, para evitar que o gas escape. No 

reu fortemente amarrado com largas correias a uma cadeira, coloca-se uma mascara de couro 

que oculta o seu rosto. Um medico, atraves de um estetoscopio, observa seu cora^ao para 

determinar o momento da morte. O gas usado e o cianidrico, e este meio de morte e 

empregado em oito Estado da Confedera9ao Americana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fuzilamento e a forma de execu9ao empregada em todos os paises para delitos 

militares. Alguns paises empregam-no, entretanto, para crimes comuns. O fuzilamento e hoje 

praticado na Russia (Codigo Penal art. 21); Bulgaria (Codigo Penal art. 22); Iugoslavia 

emprega o fuzilamento ou forca (Codigo Penal art. 27, paragrafo l°.).Na Tcheco-Eslovaquia, 

onde habitualmente se emprega a forca em casos de grave perigo para a patria, e previsto o 

fuzilamento no art. 29 do Codigo Penal. Na Belgica, para os condenados em tempo de guerra 

por tribunal militar, qualquer que seja o delito cometido (Decreto-Lei de 14.09.1.918); no 

Chile (Codigo Penal art. 82); Honduras (Codigo Penal art. 23); no Haiti (Codigo Penal art. 

12); tambem na Bolivia, em lugar do garrote (Codigo Penal art. 51). A Italia, antes de abolir a 

pena de morte, previu esta forma de execu9ao no art. 21 do seu Codigo Penal. No Estado de 

Utah, nos Estados Unidos, se permite ao condenado a animadora escolha entre o fuzilamento, 

a forca ou a decapita9ao6. 

O garrote e utilizado na Espanha e na Bolivia. E de assinalar que hoje, ao contrario dos 

velhos tempos, se procura imprimir a maior rapidez ao ato da execu9ao. Para os condenados a 

forca o tempo gasto entre a entrada do executor na cela e o momento decisivo e de 9 a 12 

segundos, sendo de 20 a 25 segundos nas prisoes que nao tern celas junto as camaras de 

execu9ao. Na morte pela guilhotina, desde a saida da cela da morte ate o certificado do 

verdugo da senten9a cumprida, se gasta 2 minutos. A execu9ao propriamente nao toma mais 

de 20 segundos. A execu9ao na cadeira eletrica entre a saida da cela e a execu9ao toma de 2 a 

6 MOREIRA, Geber.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In pena de morte nas legislacoes antigas e modernas. Pena de morte. la. Ed. B. Calheiros 
Bonfim. Disponivel em:<http://www.estacio^ Acesso 
em: 17.05.2004; 

http://www.estacio%5e
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4 minutos, conforme o Estado. Na execucao por gas, o tempo para cumprir a sentenca varia de 

40 segundos a l l minutos. 

2.3 Os Celebres Casos de Condenacao a Pena Capital no Brasil e no Mundo 

Um dos exemplos mais famosos de pena de morte no Brasil foi o do condenado 

Joaquim Jose da Silva Xavier, "O Tiradentes" , o unico a admitir a participacao na 

Inconfidencia Mineira. Essa sentenca se celebrizou na historia como barbara, mas perante a 

Justi9a da epoca o condenado veio a ser considerado criminoso e passivel de puni9ao. 

No entanto, outras injusti9as foram cometidas e outros inocentes foram vitimas dessa 

forma desumana, vulneravel e falha de se punir, onde em razao da imprevisibilidade do 

cotidiano, ninguem esta a salvo. 

A condena9§o a morte mais famosa, humilhante e cruel em todo o mundo, sem duvida 

foi a de Jesus Cristo. Para que se cumprisse tal decisao precisava-se de um motivo na 

legisla9ao romana, esse motivo como conta a Historia foi encontrado, motivo esse que 

determinava o direito de vida e de morte. 

Apesar de a lei judaica prever a pena de morte em caso de heresia maxima (como 

alegar ser filho de Deus), a lei romana nao possuia nenhum motivo razoavel e plausivel para a 

condena9ao de Jesus. Entretanto, apos varias tentativas, os judeus encontraram o motivo que 

for9aria Pilatos a condenar Jesus. Foram essas as palavras que motivaram a Pilatos condenar 

Jesus a cruz, a pena de morte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ele sefez rei, e se tuo libertares, nao es amigo de Cesar". Os 

judeus temiam a rebeliao contra Cesar e incluiram nos motivos da condena9ao a tentativa 

contra o imperador romano. A condena9ao foi automatica e a lei exigia dentre as especies de 

penas de morte existentes a epoca a morte por crucifica9ao. 

7 LEITE, Carolina.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Possiveis casos de pena de morte nalegislacao tmmdial. Disponivel em: 
h^tp://wvv^^estado•br/scripts/6^eito/cademo iiiridico''artigos.asp?codi.go=l>. Acesso em: 02.05.04; 
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Jesus sofreu o que a ciencia chama de hematidrose, suor com sangue. Para que isso 

ocorra. faz-se necessario que o ser humano sofra, ao mesmo tempo, abalo moral, profunda 

emocao, medo, pavor e angustia. Foi preso na quinta-feira a noite e passou o periodo de 

reclusao sob socos e bofetadas. Na sexta-feira, pela manha, em segunda audiencia, foi levado 

a Caifas, que apresentou varios falsos testemunhos, proclamando-o blasfemo. Apos o 

"julgamento", finalmente enviaram-no a Pilatos e ai e historia. 

A lei hebraica fixava 39 chicotadas para cada condenado, mas como ele nao respondeu 

a nenhuma provocacao, recebeu mais de cem. So pararam quando ele desmaiou. A ciencia 

confirma que, apos verias horas crucificado, o condenado passa a ter contracoes musculares, 

os dedos se crispam, sente caimbras e dor fulminante. Jesus havia perdido muito sangue e 

suor, ficando anemico e desidratado por falta de reposic^o hibrida (liquida). O cristo veio a 

morrer proximo das 9:00 h, mas ainda assim teve uma lanca enterrada em seu torax. 
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CAPITULO III 

AMPARATO GERAL EM RELACAO A PENA CAPITAL 
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CAPITULO - III - Amparato Geral em Relacao a Pena Capital 

3.1 Breve Enfoque Filosofico a Cerca da Pena Capital 

Direta ou indiretamente, toda a populacao e vitima da violencia, quando nao, as vezes, 

seus agentes. Ela envolve a todos: ou sofrendo na carne atos de violencia e suas consequencias 

imediatas, ou sofrendo com a violencia que atinge o proximo, ou sofrendo, como um todo, os 

efeitos de uma sociedade violenta. E, pois, um assunto que toca toda a sociedade de perto. 

Analisar, debater, buscar solucoes, nao e dever apenas das autoridades constituidas. E 

obrigacao de todo cidadao. 

Neste norte, podem-se aduzir razoes plausiveis para explicar a morte como fenomeno 

biologico, ou mesmo julgar-se racional esse mal enquanto necessaria a existencia em geral na 

ordem cosmica, nem por isso pode ser olvidado que a morte nao pode ser senao a morte de 

cada individuo, de cada cidadao. Interiorizando-se o castigo capital, ele se individualiza, nao e 

mais o grande incognoscivel que limita o ser humano, mas e o fenomeno de vida pessoaL que 

faz dessa vida uma vida unica, isto e, uma vida que nao recomeca jamais, onde nao e dado 

repetir o lance. 

Segundo Miguel Reale (1997, pag. 83): 

Desse modo, eu me torno responsavel de niinha morte como de minha vida. Nao do 
fenomeno empirico e contingente do meu falecimento, mas desse carater de finitiide 
que faz com que minha vida, como minha morte, seja a minha vida. E nesse sentido 
que Rilke se esfor9a por demonstrar que o fim de cada homem assemelha-se a sua 
vida, visto como toda a vida individual e a prepara9&o desse fim. 

Assassinar legalmente e, pois de algum modo investir o condenado, embora 

antecipadamente, da sua tragica eondicao de mortal. . Condenar alguem a morte dir-se-ia 

insinuadamente engrandece-lo; como mutila-lo seria claramente humilha-lo. Todas as 

diferen9as especiais para com um condenado a morte sera isto que significa? Nao significa 
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apenas o remorso antecipado do crime que vai cometer-se? O condenado cresce subitamente 

em importancia, como o carrasco e o sacerdote de um ritual sagrado. 

A saeralizaeao das vitimas dos sacrificios de outrora se prolonga no rito da pena capital 

de hoje. E e esta ambigtiidade da morte como rito ou investidura de uma tragica grandeza e 

como maxima degradacao humana que perpetua a pena de morte, onde a clara degradacao da 

mutilacao se aboliu. Mas justamente a morte e a maior degrada9ao do homem. Ela 

definitivamente reduz ao nada da imundicie o que foi o mais alto prodigio da vida. 

A vertiginosa grandeza do homem vem de que nenhuma outra grandeza a supera como 

brilho de uma luz que se destaca contra o escuro da morte. Ora, a pena de morte que se 

perpetua ignora o que cresceu no homem e ela ira destruir. Ela suprime um ser humano pelos 

limites de outrora como se estes limites se nao tivessem dilatado. Ignorando tambem assim 

que o sem limite de hoje se suprime com os limites de ontem. Derruba uma casa que teve um 

so piso e cresceu enormemente, esquecendo que os outros pisos ruirao com o primeiro. Destroi 

a planta pelo limite da semente, como se a semente nao tivesse ja dando uma flor. 

Foram a partir dessas indaga9oes que os varios estudiosos e filosofos do assunto 

come9aram se perguntar se realmente e valido acabar com a violencia atraves da mais cruel 

das violencias, que e a morte. Analisar a pena capital sob este ponto de vista, torna o debate 

por demais logico e racional, haja vista que a vida so deve ser cessada quando termina a 

vontade, o desejo de viver. Portanto, enquanto existir a vontade de viver ninguem alem de 

Deus tern o direito de dar - lhe um termo. Todos os seres vivos nascem com o sublime direito 

dado pela natureza que e o direito de viver, assim sendo, e por ser o homemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sapiens sapiens 

tern o dever de resguarda- lo, tern o dever de defende-lo e lutar por sua perpetua9ao. 

3.2 Desprestigio da Pena Capital ao Longo do Tempo 
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Pertence, sem duvida a Beecaria a gloria de ter sido o primeiro a reclamar a abolicao 

da pena de morte. Ate sua epoca nao se discutia a legitimidade da pena maxima, que 

correspondia rigorosamente as ideias que inspiravam as antigas leis penais. No periodo que 

antecedeu ao Iluminismo, a repressao era arbitraria e feroz, atraves de penas crueis, que 

visavam tao-somente a intimida9ao e a elimina9ao do criminoso. Beecaria desfralda a bandeira 

abolicionista. A aboh^ao da pena de morte, sustentada por ele, alias, sem rigor logico, com 

base na fabula do Contrato Social tinha seu verdadeiro fiindamento na ideia geral da 

mitiga9ao e proporcionalidade das penas que seriam injustas se nao fossem necessarias. 

Propunha Beecaria que a pena de morte fosse substituida pela escravidao perpetua. 

Beecaria com o tratado Dos Delitos e Das Penas invoca a filosofia contra a tradi9ao 

juridica, invoca a razao e o sentimento; faz-se porta-voz dos protestos da consciencia publica 

contra os julgamentos secretos, o juramento imposto aos acusados, a tortura, o confisco, as 

penas infamantes, a desigualdade ante o castigo, a atrocidade dos suplicios, estabelece limites 

entre a justi9a divina e a justi9a humana, entre os pecados e os delitos, condena o direito de 

punir, como utilidade social, declara a pena de morte inutil e reclama a proporcionalidade das 

penas aos delitos. Pondera ainda, Beecaria, relatando seus principios sobre a pena de morte, 

mostra que a eficacia nao vem por causa de sua intensidade, mas sim, de sua extensao, como e 

o caso da prisao perpetua mais temida que a pena de morte: 

O rigor do castigo causa menos efeito sobre o espirito humano do que a dHiracao da 
pena, porque a nossa sensibiiidade e mais facil e mais constantemente afetada por 
uma impress-So ligeira, mas freqiiente, do que por um abalo violento, mas passageiro. 
Todo ser sensivel esta submeudo ao imperio do habito; e, como e este que ensina o 
homem a falar, a andar, a satisfazer suas necessidades, e tambem ele que grava no 
cora9ao do homem as ideias de moral por impressoes repetidas. 
O legislador deve, por isto, por limites ao rigor das penas, quando o suplicio nao se 
tomar mais do que um espetaculo e parece coordenado mais para demonstra9oes de 
for9a do que puni9ao do crime. 
Para que uma pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor suficiente para desviar 
os homens do crime. Ora, nao ha homem que possa vacilar entre o crime, apesar da 
vantagem que este prometa, e o risco de perdei- para sempre a liberdade. 



29 

Aponta ainda Beecaria que a "docura das penas" prejudica a sua eficacia e acaba por 

concluir que a pena de morte "nem e util, nem necessaria". 

Norberto Bobbio, em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A era dos Direitos, questiona se seria licito condenar 

alguem a pena de morte. Qual seria sua eficacia? 

Um dos maiores freios contra os delitos nao e a crueldade das penas, mas a 
infalibilidade dessas, e, por conseguinte, a vigilancia dos magistrados e a severidade 
de um juiz inexoraveL, a qual, para ser util a virtude, deve ser acompanhada de uma 
legisla9ao doce. 

O medico italiano Lombroso (APUD DRAPKIN, 1835, p. 26), foi o primeiro a falar de 

hereditariedade do comportamento violento. O mesmo inventou a Antropometria, segundo o 

qual quanto maior a semelhanca com um simio, mais proximo dele e, portanto da bestialidade, 

encontrava-se a pessoa. 

Hoje a teoria e considerada caduca e ate visivel, mas foi centro de debates cientificos 

no seculo passado. Muitos pareceres juridicos se embaracaram nela. Precavido Lombroso se 

protegeu daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aeusa9oes de que 40% dos criminosos obedeciam a compulsao herdada. Outros 

alegavam, que agiram movidos por paixao, perda de controle ou motivos justificaveis. 

Segundo o medico alem dos tra90 s simiescos os criminosos de nascen9a tendiam a ser 

ambidestros, ter insensibilidade a dor, diflculdade para enrubescer, tato embotado, visao aguda 

e gosto por tatuagens. 

Apos analisar 4.222 cranios, Lombroso definiu os tra90S dos violentos e representou 

atraves de desenhos. A tentativa de explicar a violencia tern levado muitos cientistas a olharem 

tambem para fora do individuo, para o ambiente que rodeia, ou seja, as cidades. Ali, a 

conjun9ao de fatores aparentemente ligados a questao e de delxar tonto. Ha problemas como a 

ma d ist r ibu i9ao de renda, o desemprego, o narcotrafico, o despreparo da policia, e ate a tensao 

de se viver em lugares feios, sujos e barulhentos. E o medo . 

8 DRAPKIN, Israel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual de criminologia. Sao Paulo: Bushatsky, 1978. 
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Assim tambem Rosseau, invertendo a logica de Beecaria, via na pena de morte a 

conseqiiencia natural da violacao do pacto. O malfeitor, atacando o direito social torna-se 

traidor, sendo executado menos como cidadao que como inimigo. Como muitos observam, a 

partir de Fachinei, o raciocinio de Beecaria quanto a pena de morte, tendo em vista que a ideia 

do contrato social poderia ser aplicada a todas as penas, inclusive a da perda total e perpetua 

da liberdade. Voltaire, em seus comentarios ao livro de Beecaria, reclama que apenas a estrita 

regulamentacao da pena de morte e sua limitacao aos crimes mais graves. No entanto, pouco 

antes de sua morte, ocorrida em 1778, pronuncia-se mais amplamente contra a pena capital. 

No seculo XVLU, contra a pena de morte devem ser destacadas as obras de Servan, 

Brissot de Warvillen e Pasterot. Batendo-se contra a ultima pena, de forma eloqiiente, Brissot 

e Pasterot a admitem excepcionalmente, para o regicidio e quando nao for possivel eonservar 

o criminoso sem perigo social. O projeto de Codigo Penal apresentado por Lepeletier de Saint 

Fargeau abolia a pena de morte (art. 2°), salvo na hipotese de partido declarado rebelde pela 

assembleia legislativa, cuja execucao atendia a exigencia de seguran^a ao Estado. O projeto 

foi, nesse ponto, rejeitado, declarando-se, no entanto que a pena de morte deveria consistir na 

simples priva9ao da vida. Verifica-se que no debate que deu lugar a obra de Beecaria, no 

seculo XVIII nao se pos em duvida a legitimidade da pena capital, girando os argumentos dos 

abolicionistas em tomo da necessidade e da utilidade, com a invoca9§o de humanitarismo, que 

caracterizou aquele periodo. A justi9a era a da utilidade do maior numero. A legitimidade 

tinha por base o direito natural. O debate prosseguiu e ampliou-se no seculo passado. 

Muitos foram os abolicionistas no seculo passado; destacando-se na Italia, Carmignani, 

Carrara, Ellero, Tolomei, Puccioni, Bucellati Canonico e Pessina entre outros. Carmignani 

esta entre os que se converteram a causa dos abolicionistas, como Feurbach, Mittermaier, 

Conforti e, mais recentemente, Maggiore. Ellero, afirmando que a pena e justa quando 

necessaria, sustentando que a pena de morte pode ser substituida por outras penas com igual 
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efeito, afim e impedir ulteriores delitos por parte do reu, emenda-lo e assegurar o 

ressarcimento do dano e intimidar os demais. E que a pena maxima e imoral, injusta, 

irreparaveL nao graduavel e aberrante. Carrara merece destaque especial pela sua atuacao 

militante nos largos debates que precederam o Codigo Zanardelli, apos a unificacao da Italia. 

Examinava a pena de morte, como faziam os outros de seu tempo, em face da questao previa 

relativa a genese racional do direito de castigar. Fundado tal direito na lei da natureza, que e 

essencialmente conservadora, negava o poder de matar, salvo quando a necessidade presente 

da defesa dos outros homens exija tal sacrificio. Recusava, assim, a legitimidade da pena de 

morte. 

Na Alemanha, bateram-se contra tal pena Bener, Mittermaier, Holtzendorff, Schwarze, 

Osenbuigger, Glaser, Kostlin, etc. Berner negava a justica da pena de morte, em que 

identificava uma exigencia talional bem como a sua necessidade para a defesa da sociedade. 

Enormes influencias exerceram as obras de Mittermaier e Holtzendorff. sobretudo a do 

primeiro. Contra a pena de morte manifestou-se Ferri, por nao a considerar necessaria e 

seriamente eficaz. Para dela tirar partido util, seria necessario executar em massa criminosos 

natos e incorrigiveis, medida impraticavel. Florian sempre foi contrario a pena de morte, 

entendendo que repugnava ao sentimento publico, e irreparavel e nao tern eficacia 

intimidativa. 

3.3 Dados Reais da Efetividade desta Pena nos EUA e em Outros Paises 

A indagacao que, desde logo, se impoe, e a de se saber se a pena de morte se constitui 

em ameaca efetiva ao criminoso? Sera, por outro lado, civihzado, tirar-se uma vida em nome 

da justica? A pergunta principal que deve ser feita e saber se nos paises em que a pena de 
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morte foi introduzida houve algum efeito em rela^ao a criminalidade "macabra", como os 

homicidios. 

O efeito intimidatorio da pena de morte e um mito nao demonstrado. Nos Estados 

Unidos em 1984, houve 21 execu9oes, e 1400 pessoas, condenadas a morte. aguardavam sua 

vez. Desde o restabelecimento da pena capital naquele pais, em 1976. Esses altos numeros 

conviveram com as noticias da existencia e do aumento da criminalidade violenta, de ordinario 

associado ao consumo de drogas, ou a dificuldade de reintegra9ao a sociedade de ex-

combatentes do Vietna9. 

O maior exemplo dessa instiga9ao a matan9a pelas proprias maos estatal, ocorre no 

pais onde a Pena Capital encontra maior apoio e adeptos que sao os Estados Unidos da 

America do Norte, onde o indice de criminalidade e um dos mais altos do mundo. De acordo 

com um relatorio divulgado em mar9o de 1991 pelo Senado dos Estados Unidos, o numero de 

assassinatos praticados naquele pais em 1990 subiu a 23.200 vitimas, contra 21.500 em 1989. 

E isso apesar de existir e estar sendo executada a pena de morte. 

Esses dados sao confirmados pelos orgaos mais importantes da Policia Federal norte-

americana, o FBI (Federal Bureau of Investigations). De acordo com noticias publicadas na 

Folha de Sao Paulo, em 16 de mar9o de 1991, o FBI revelou que o numero total de norte-

americanos vitimas de assassinatos, estupros ou assaltos foi superior a 1.800.000 (um milhao e 

oitocentos mil) no ano de 1990. 

Em 1983, como anota uma reportagem publicada na revista 'Times", usa-se a cadeira 

eletrica, a camara de gas, o fuzilamento, o enforcamento, e, agora, "over" doses de toxicos. 

Em 1983, o numero de homicidios era de 9,7 por cem mil habitantes. Esse numero, que 

decresceu no ante e no pos-guerra, de 1960 a 1973, dobrou de 4,7 por cem mil habitantes, para 

9 SANTOS. Belizario.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pena de morte. A pena de morte intimida. Disponivel 
em:<http://www.dhnet.o^ Acesso em: 05.02.2004; 

http://www.dhnet.o%5e
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9,4 por cem mil e 9,8 nos dias de hoje. Enquanto em outros paises, como a Inglaterra, a taxa 

passou a ser de 1,1 por cem mil habitantes. 

O povo em geral, nos Estados Unidos e no Brasil, diante do aumento da criminalidade 

violenta, e, pode-se dizer, em grande parte favoravel a pena de morte. Mas isto se deve a falta 

de maiores esclarecimentos, de um modo em geral, e, em particular, a motivos emocionais, 

estimulados por uma propaganda sistematica da violencia. 

Observa-se que a pena de norte nada resolveu nos Estados Unidos, onde a 

criminalidade cresce de maneira espantosa. Nos Estados Unidos da America, 1.137 

condenados, e dentre eles uma duzia de menores de vinte anos aguardavam a morte nos 

corredores da morte. Existem casos de falhas mecanicas a acarretar maiores sofrimentos. 

O atual prefeito de Nova Yorque, Rudolf Giulliani, afirma, com razao, que nao ha 

nenhuma evidencia de que a pena de morte seja intimidativa. Foi, alias, a conclusao a que 

chegou a Academia Nacional de Ciencias, em 1978. De 250 enforcados no inicio do seculo, na 

Inglaterra, 170 confessaram haver assistido a uma ou duas execucoes capitals. E que a 

mtimidacao, o grande motivo impulsionador para a imposicao da pena de morte na legislacao, 

requer, antes de mais, que o delinquente possa raciocinar com os provaveis custos de sua acao. 

Citando-se ainda como exemplo os Estados Unidos da America, constata-se tambem, 

que outros paises civilizados, como a France, a Alemanha Ocidental, Italia ja abohram a pena 

de morte, juntamente com a Inglaterra que desintroduziu do seu contexto juridico a pena de 

morte desde 1975, e atualmente apresenta um dos mais baixos indices de criminalidade do 

mundo. Foi por esse e por varios outros motivos que o Parlamento ingles recusou a proposta 

de restabelecimento da pena de morte. Pois bem, nos Estados Unidos, embora o numero de 

execucoes venha aumentar a cada ano, hoje, trinta e nove dos estados americanos adotam a 

pena de morte nao se pode dizer que a criminalidade tenha arrefecido. 
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Olhando-se para tras, atraves dos dados reexaminados da experiencia norte-americana, 

parece claro que a taxa de assassinatos era menor durante aos anos de abolicao da pena de 

morte em varios Estados do que nos periodos em que ela estava em \igor. No periodo 

posterior a 2a Guerra Mundial, em que a pena de morte se tornara menos popular e que varios 

Estados a aboliram, a taxa americana de homicidios permaneceu quase estacionaria, nunca 

indo alem de 6,4 por 100 mil pessoas. 

A experiencia historica dos paises que ainda tern ou que aboliram a pena de morte deve 

ser revista mais intensamente do que foi agora. E sera uma pe$a importante no debate publico 

para avaliarmos a eficacia da pena de morte, para os que nao se convencem do argumento 

etico, que parece ponderavel no caso brasileiro. E preciso quebrar a cadeia da violencia que 

aprisiona a sociedade ha pelo menos vinte anos. Nessas duas decadas especialmente a 

principal resposta que foi dada ao crime foi a violencia. E hora de romper essa cadeia. 

Essa argumentacao tern o dom de irritar aqueles que se preocupam com solucoes 

imediatas. Romper essa cadeia da violencia diante dos assassinatos dos colunaveis e do povo 

na periferia seria pura poesia, defesa dos criminosos ate. Do mesmo modo que um debate serio 

deve levar em conta a experiencia dos outros paises, tem-se de levar tambem a experiencia 

recente do Brasil. Nada tern adiantado as milhares de mortes que foram realizadas por 

policiais em plena acao rompendo recordes internacionais na area. Nao ha nenhum pais do 

mundo, levadas em conta populacao e taxa de criminalidade, em que tantos criminosos e 

suspeitos sejam mortos sem processo diariamente. Ou em que a morte de condenados de 

justica tenha sido tao banalizada como os assassinatos e as mortes nas prisoes. 

file:///igor
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CAPITULO IV 

A PENA DE MORTE JUNTO AO CENARIO NACIONAL 
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Capitulo IV - A Pena de Morte Junto ao Cenario Nacional 

4.1 A Pena de Morte no Brasil e seus Aspectos Constitucionais 

No Brasil, a questao da pena de morte sempre aparece em discussao apos algum 

acontecimento tragico que causa revolta a sociedade. Essa tese volta a ser discutida e muitos 

politicos, nessas epocas, defendem-na com ardor. 

O Estado brasileiro falha diante de seus cidadaos, do berco a sepultura, com mas 

condicoes de educa^ao, de saiide, de moradia, de sobrevida material, acabando por reduzir o 

povo a situa9ao desesperadora. O Estado brasileiro e o maior responsavel pela eleva9ao no 

indice de criminalidade, particularmente tendo em vista a brutal e dificilmente equiparavel 

em escala planetaria, concentra9ao de renda. 

Por esses fatores negativos o Estado brasileiro carece de condi9oes morais para dizer 

quem tern o direito a vida (assegurado na Constitui9ao, por sinal) e quem, por seus crimes, 

deve ser apenado com a perda deste direito humano basico, ate porque o juizo humano e falho, 

a pena de morte e uma puni9ao evidentemente irreversivel e o "exemplo" deve vir sempre de 

cima, jamais dos desesperados. 

Assim, o povo brasileiro, diante da inoperancia de uma policia desfacelada em seus 

quadros e o mais das vezes, corrupta, tendo em vista um Poder Judiciario elitista, cada vez 

mais afastado dos problemas que mais de perto afligem a popula9ao, requer medidas urgentes 

e eficazes e a pena de morte pode parecer que e a solu9ao. Mas nao o e. 

No Brasil, no momento, a pena de morte nao poderia ser instituida, como muitos a 

defendem, pelo fato do atual sistema juridico possuir falhas imperdoaveis. Imaginem quantas 

pessoas seriam condenadas a pena de morte? Nos pais que roubam generos de supermercados 

por causa do desemprego que esta em um nivel alarmante e nao tern como dar o que comer a 
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seus filhos. E o que dizer dos cidadaos como os de "colarinho bianco" que cometem crimes 

contra o patrimonio publico, amigos do poder e que gozam de privilegios concedidos pelo 

proprio legislador e pelos govemantes, e que abusam de seus poderes e regalias, pensem nas 

diferencas, quantas pessoas condenadas a pena de morte, injustamente. 

Alem do mais a atual Constituicao Federal (Texto constitucional de 5 de outubro de 

1988), veda expressamente como Clausula Petrea a adocao da Pena de Morte. Em outros 

temios, a pena de morte e inconstitucional, e preciso considerar ainda que, de acordo com a 

atual Constituicao brasileira, a simpleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apresenta9ao de um projeto de Emenda Constitucional 

para introduzir a pena de morte no pais ja e inconstitucional. 

Embora alguns "estudiosos'" tentem argumentar propalando que com fulcro no art. 707 

do Codigo de Processo Penal Militar Brasileiro a atual Constituisao Federal por meio de 

lacunas deixadas pelo legislador constituinte acerca do tema em apre90 , admita a pena de 

morte. 

O Direito Constitucional brasileiro admite a pena de morte, excepcionalmente, em 

casos de guerra, haja vista, a Con st itu i9ao Federal de 1988 preocupar-se em assegurar que a 

sobrevivencia da nacionalidade seja um bem maior do que a vida individual de quern por 

ventura venha a trair a patria em momento cruciante, e o que dispoe o art. 707 do Codigo de 

Processo Penal Militar Brasileiro em seus paragrafos 1°, 2° e 3°, respectivamente: 

Art. 707 - O militar que tiver de ser fuzilado saira da prisao com uniforme comiim e 
sem insignias, e tera os olhos vendados, salvo se o recusar, no momento em que tiver 
de reeeber as deseargas. As vozes de fogo serao substituidas por srnais. 
§ 1° - O civil ou assemelhado sera executado nas mesmas condi9oes, devendo deixar 
a prisao decentemente vestida. 
§ 2° - Sera pennitido ao condenado reeeber socorro espiritual. 
§ 3° - A pena de morte so sera executada sete dias apos a comunicacao ao presidente 
da Republica, salvo se imposta em zona de operacoes de guerra e o exigir o interesse 
dfi ordem e da disciplina. 

O Titulo II da atual Con st itu i9ao trata dos "Direitos e Garantias Fundamenta l sE no 

Capitulo I, que se denomina uDos Diieitos e Deveres Individuals e Coletivos", encontra-se o 
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artigo 5° (CF 88, p. 17), com a seguinte redacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Todos sao iguais perante a lei, sem 

distingao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no Pais, a imiolabilidade do direito a vida ". 

Assim, pois, de acordo com a Constituicao o direito a vida e um direito individual 

expressamente proclamado e garantido. A disposicao constitucional e clara e direta, nao 

deixando qualquer duvida sobre isso. 

E o artigo 60 ja mencionado outrora, que trata das Emendas Constitucionais, enumera 

no § 4° as unicas hipoteses em que nao podera ser admitida proposta de emenda. E a seguinte 

sua redacao: 

Nao sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a abolir: 
I. A forma federativa de Estado; 
II. O voto direto, secreto, universal e periodico; 
III. A separacao dos Poderes; 
IV. Os direitos e garantias individuals. 

Como esta bem evidente, nem e necessario que a proposta vise azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aboli9ao direta dos 

direitos e garantias individuals. Basta que seja tendente a isso para que nao possa sequer ser 

objeto de deliberacao. Desse modo, a simples t r am ita9ao de uma proposta que abra a 

possibilidade de aboli9ao de um direito ou garantia individual ja e inconstitucional. 

A existencia de uma parte imutavel, tambem chamada de ceme fixo, na Con st itu i9ao e 

muito comum. Basta lembrar que no BrasiL desde 1891, todas as Con st itu i96es estabeleceram 

a p roibi9ao de propostas de emendas tendentes a abolir a Federa9ao e a Republica. E para 

pennitir a realiza9ao de plebiscito sobre a manuten9ao da Republica ou a volta da Monarquia 

o constituinte de 1988 nao incluiu a Republica entre os temas sujeitos a lim ita9ao do poder de 

emenda constitucional. 

A Con st itu i9ao e a base da ordem juridica e no momento constituinte o povo 

estabelece, entre outras coisas, as regras para m udan9a dessa ordem, podendo frxar, inclusive, 

os limites ao poder da revisao ou emenda. E so uma nova constituinte podera alterar ou 
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eliminar esses limites, que devem ser obrigatoriamente respeitados pelos orgaos competentes 

para modificar a Constituicao. 

Fica bem claro, portanto, que o direito a vida, claramente assegurado por disposi9ao 

constitucional expressa, nao pode sofrer limita9oes. Nem se diga que o proprio constituinte ja 

o limitou quando admitiu a pena de morte em caso de guerra declarada formalmente. Na 

realidade o constituinte estabeleceu essa hipotese excepcional no momento em que estava 

sendo elaborada a Constitui9ao e nao deixou aberta a possibilidade de qualquer outra exce9ao. 

O constituinte podia fazer isso, porque nao havia normas legais que o limitassem, o que nao 

ocorre com o orgao que recebeu do constituinte o poder limitado de alterar a Constitui9ao. 

Nao ha democracia sem o respeito aos direitos fundamentals da pessoa humana. O 

regime da soberania popular, quando desligado dos direitos humanos, nao e democratico, mas 

configura aquilo que o pensamento politico classico denominava oclocracia, isto e, o governo 

da turbamulta, do populacho desenfreado. 

Lembre-se, afinal, que os direitos humanos sao ditos fundamentals, nao tanto pelo fato 

de serem inalteraveis e insuprirniveis por meio de leis ordinarias, mas, sobretudo porque 

devem ser respeitados em qualquer circunstancia, seja qual for a maioria imperante. 

Ainda estar-se-ia, porventura, em regime democratico, se o povo brasileiro, convocado 

a se pronunciar em plebiscito, decidisse inserir na constitui9ao a regra de que os indios nao 

podem ingressar na escola superior, ou de que nao-catolicos tern vetado o acesso a cargos 

publicos? 

A pena de morte nao importa na viola9ao de um direito qualquer, mas representa a 

nega9ao do mais fundamental dos direitos humanos, aquele que constitui a raiz ou fonte de 

todos eles: o direito a vida. 

Alega-se que a pena de morte e legitima, porque se funda em julgamento regular do 

criminoso pelo Poder Judiciario. Mas, o fato de um acusado ser regularmente condenado pelo 



40 

orgao judicante do Estado nao legitima, de modo algum, o resultado do julgamento. Se a lei 

brasileira, a exemplo do direito islamico, determinasse que todo condenado por furto tivesse a 

mao decepada, nem por isso o julgamento regular do ladrao significaria o respeito a 

integridade fisica alheia. Afinal de contas, a ideia de direitos humanos nasceu de uma 

exigencia de protecao individual contra atos do Poder publico. Nao e o fato de a pena ter sido 

criada por lei, ou aplicada mediante processo oficial regular, que ela deve ser considerada 

legitima, quando viola um direito fundamental do homem. 

E facilmente compreensivel, pois, a razao logica do disposto no art. 60, § 4°, IV da 

Constituicao brasileira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao sera objeto de deliberacao a proposta de emenda 

(constitutional) tendente a abolir os direitos e garantias individuals " . 

Foi justamente para contomar essa proibicao que os novos defensores da pena de 

homicidio propuseram, astutamente, que a Constituicao fosse emendada, nessa materia, nao 

pelo Congresso, mas diretamente pelo proprio povo. Ressalte-se a hipocrisia do piano: o 

Congresso Nacional, que nao hesitou em usurpar a soberania popular ao decidir votar a nova 

Constitui9ao sem ter para tanto recebido mandato do povo, enche-se agora de escrupulos para 

emenda-la. 

Mas a manobra foi mal concebida. A proibi9ao constitucional de supressao de direitos 

individuals nao se dirige apenas aos representantes do povo, mas tambem e obviamente a este 

ultimo. Se assim nao fora, ter-se-ia que a maioria do eleitorado estaria sempre habilitada a 

reformar ou abolir direitos fundamentals da minoria: o que representaria a nega9ao pura e 

simples da ideia de direitos humanos. 

Pior ainda e o sofisma, recentemente levantado no Congresso, segundo a qua! a regra 

proibitiva do art. 60, § 4°, IV da Constitui9ao, aplica-se, tao so, a aboli9ao do conjunto dos 

direitos individuals; e nao a modesta supressao de um so, ou alguns deles apenas. Ou seja, se o 

10 BRASIL, Constituicao (1988). Constituicao da republica federativa do Brasil Brasilia DF: Senado, 1988. 
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projeto de emenda a Constituicao for de ambito muito exagerado, ele nao pode ser processado, 

mas se a proposta tiver uma amplitude menos ousada, limitando-se a coibir algum "excesso" 

constitucional na defesa da pessoa humana, entao nao havera obstaculos a sua votacao. Poder-

se-ia, talvez, testar a coerencia e autenticidade dessa interpretacao constitucional, propondo-se, 

ao inves da reintrodu^ao da pena de morte no Pais, a supressao do direito de propriedade. 

Quern sabe, entao, os recem-convertidos a democracia direta entendessem o que esta inscrito 

na Constituicao. 

E for^oso reconhecer que esse lamentavel debate poe a nu o tradicional desprezo pela 

vida humana. Num pais em que 60% da populacao vegeta abaixo do nivel de pobreza 

toleravel, segundo os padroes intemacionais, o homem vale realmente muito pouco. E e dessa 

vergonhosa deforma^ao mental e social que se aproveitam os ditos "democratas", para cultivar 

no eleitorado os mais baixos instintos. 

Nao bastassem as deforma^oes indeleveis que o populismo trouxe a politica brasileira, 

sera que ainda a sociedade brasileira tern de softer o aviltamento da vida humana a condi9ao 

de mercadoria eleitoral? 

Em resumo, na vigencia da atual Constitui9ao, e impossivel adotar-se a pena de morte 

tal como se tern querido e discutido. 

Portanto, so uma nova Constirui9ao (uma nova manifesta9ao do chamado Poder 

Constituinte Originario), fruto do trabalho de uma nova Assembleia Nacional Constituinte 

para este desiderato convocada, e que poderia permitir a ado9ao da pena de morte 

indiscriminadamente, e ai o problema a ser enfrentado seria com o Direito Intemacional e os 

Tratados e Conver ses que o Brasil ratificou. 

O direito a vida e fundamental e intocavel. No sistema juridico brasileiro o direito a 

vida e reconhecido e assegurado como um dos direitos fundamentals do individuo, direito que 

nenhuma pessoa e nenhum orgao pode restringir nem pode pretender eliminar. Nesse ponto o 
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Brasil se coloca entre os Paises mais coerentes, que proclamam a vida como direito, assinaram 

documentos internacionais nesse mesmo sentido e garante na sua legislacao esse direito.Da 

importancia do direito a vida e sua garantia muitos ja falaram. Nunca sera demais, entretanto, 

insistir nesse ponto, para despertar a consciencia dos que ainda nao perceberam que a 

destruicao intencional da vida humana, ainda que seja a vida de um criminoso merecedor de 

punicao, e um passo muito grave no sentido de estimular o desrespeito pela vida de todos os 

seres humanos. 

Com muita felicidade, o eminente jurista brasileiro Jose Afonso da Silva em seu Curso 

de Direito Constitucional Positivo, resumiu a razao fundamental de se proteger plenamente a 

vida humana: 

Ao direito a vida contrapoe-se a pena de morte. Uma constituicao que assegure o 
direito a vida incidira em inemediavel incoerencia se admitir a pena de morte. E 
tradicao do Direito Constitucional brasileiro veda-la. admitida so no caso de guerra 
externa declarada, nos termos do art. 84, XIX (art. 5°, XLVII, "a"), porque, ai, a 
constituicao tern que a sobrevivencia da nacionalidade e um valor mais importante 
do que a vida individual de quern porventura venha a trair a patria em momento 
cruciante. 

A vida constitui a fonte primaria de todos os outros bens juridicos. De nada adiantaria 

a Constituicao assegurar outros direitos fundamentals, como a igualdade, a intimidade, a 

Hberdade, o bem-estar, se nao erigisse a vida humana num desses direitos. 

Percebe-se com todo esse panorama, tao debatida se tornou a pena capital em terras 

brasileiras, mas como o Brasil na atual conjuntura e em todos os seus seguimentos encontra-

se em crise. Crise essa, de carater moral, reUgioso, e de direito, que permite a todo o povo 

assistir e refletir sobre o fracasso de uma sociedade erigida sob o mundo de miseria extrema. 

Quando esse contexto e analisado de maneira sabia e critica vem-se a tona e questiona-se a 

validade ou nao do amplo retorno da pena de morte ao pais. 

4.2 Posicionamentos Favoraveis e Desfavoraveis a Pena de Morte 
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4.2.1 A realidade da pena de morte 

O aumento da criminalidade organizada e profissional, os dramaticos casos de 

assassinatos que se sucedem como numa guerra civil aumenta a ansia paranoica de maior 

seguranca. E para o grupo que cada vez aumenta mais de criminosos condenados a largos 

periodos de reclusao, os "perigosos" que provocam dificuldades para a disciplina e para o 

controle, as reformas liberals nao conseguem propor nada. A nao ser separa-los e isola-los. 

Para esse tipo de delinquentes, as prisoes confirmam sua vocacao inicial de se 

converterem em depositos para seres humanos, lugares onde as pessoas ficam detidas ate que a 

sociedade decida o que fazer (ou o que nao fazer) com elas. Nao e de se espantar que diante 

dessa pressao do medo, do aumento dos condenados "irrecuperaveis" (como se os outros 

hospedes da prisao pudessem ser gracas a reeducacao que ali recebem) que a pena de morte 

receba um favor tao grato entre as sondes para o problema do crime e a medio e longo prazo. 

Ja que as prisoes sao depositos a custo do erario publico, para que aumentar as despesas com 

gastos excessivos? E umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dedu9ao natural dentro da logica destrutiva das condi96es atuais do 

sistema penitenciario. 

Diante dessa realidade, permanece o povo, sujeito a permanente propaganda da 

violencia, descrente dos aparelhamentos policial e judiciario e sabedor de que o sistema 

penitenciaiio, as prisoes de um modo em geral sao escolas de aperfei9oam ento do crime, e de 

que a infancia e juventude abandonadas nao tern escolha que nao seja aquela de uma vida sem 

maiores perspectivas de realiza9ao pessoal, que leva a explora9ao e ao crime, chega, muitas 

vezes, sem saber muito bem por que, a clamar pela pena de morte. E um clamor que resulta de 

uma sentida ausencia de seguran9a. 

Tanto a desejada atua9ao dos "esquadroes da morte" ou do linchamento puro e simples, 

como a legaliza9ao da pena de morte, sao solu9des, se e que se poderia falar, na especie em 



44 

solucoes, aconselhadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pelo estado emocional, de verdadeira histeria coletiva, altamente 

influenciado pela posi^So adotada pelos meios de comunicac^ao de massas, os quais, sem 

interferencia dos poderes publicos competentes, fazem apologia publica da violencia. 

Deve-se levar em conta ainda que. quern poderia assegurar que nao seria capaz de 

roubar se tivesse um filho, a mae, um irmao morrendo de fome ou por nao ter um remedio que 

os poderia salvar? Quern poderia jurar que nao seria tambem um marginal se nao tivesse um 

minimo de condicoes para viver, fosse escorra9ado, humilhado, recha9ado constantemente? 

Quern for capaz de dizer que nao, honestamente no fiindo do cora9ao, que atire a primeira 

pedra. Jesus, o mais puro e mais justo dos homens, nao o fez. 

E compreensivel e humana a revolta que toda a popula9ao sente contra crimes covardes, 

ainda mais quando as vitimas sao parentas ou amigas, mas a Pena de Morte e um assunto 

grave demais para ser decidido sob o impacto da raiva, da revolta, por impulsos vindicativos, 

por mais compreensiveis que pare9am. 

Nao se trata com essa preocupa9ao de ter um especial carinho pelos criminosos. Se 

inteiTomper o banho de sangue da execu9&o de criminosos e suspeitos, complementar a 

sangueira dos assassinatos, inclusive dos policiais, cometidos pelos criminosos, nao for por si 

so atraente, e importante que se enfrente o argumento utititario: sangue nao adianta mais. 

A criminaUdade continua impavida e firme apesar dos cadaveres. Legalizar essas 

execu9oes nao teria consequencia melhor. 

Hoje, quando, gra9as a escalada incompetente da violencia, durante o regime 

autoritario, os criminosos preferem matar a ser presos, a expectativa de uma pena de morte 

depois nao iria dissuadi-los do crime. 

Assim, defender a pena capital e o mesmo que atentar contra a vida, como e do 

eonhecimento de todo cidadao a vida e a morte estao intrinsecamente ligadas. Assim, como 
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vida e morte andam lado a lado, deve-se demonstrar de maneira contundente e precisa por 

meio de fatos a absolute inutilidade da morte oficial. 

Dessa forma, nao sera negando este direito (direito a vida) que tornara a vitima menos 

ofendida e nem ressarcida. A Pena de Morte nao sera lidima ainda que consequente de um 

regular julgamento do criminoso pelo Eminente Poder Judiciario (Estado-juiz). 

4.2.2 A defesa concreta da vida 

Ao falar da pena de morte e preciso colocar como centro das discussSes a defesa 

concreta da vida. Nao bastam evocar de maneira abstrata os argumentos em favor da pena de 

moite. Esses argumentos sao conhecidos. 

Ao falar da pena de moite nao basta ficar num nivel racional e abstrato. Neste nivel, 

a racionalidade e clara: Mesmo quando se trata de execucao de um condenado a morte. O 

Estado nao dispoe de direito do individuo a vida. Esta reservado ao poder publico de provar o 

condenado do bem da vida para expiacao de sua culpa, depois que pelo seu crime ja se 

despojou de seu direito, a liberdade, a vida. 

O cerne da discussao deve se colocar no nivel concreto e real. O argumento racional 

nao significa que obrigatoriamente sempre estara sujeita a modifica9ao, a evohi9ao e a uma 

limite9ao concreta que manifesta mais diretamente a justi9a real. 

A pena de morte e um assunto que vem suscitando grandes polemicas nao apenas 

entre os juristas, como tambem vem envolvendo as mais diversas personalidades de varios 

seguimentos da sociedade como: presidentes e ate o Papa. Essa polemica ja existe ha seculos e 

nunca se chegou a uma unanimidade e talvez nunca se chegue, mas a partir do seculo XIX, 

houve mais engajamento paia que a pena de moite fosse totalmente abolida de todos 

ordenamentos juridico. 
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Varios sao as pessoas que se posicionam contra ou a favor da pena de morte, mas nao 

sabem justificar com exatidao a posicao que assumem. Varios estudiosos do tema em 

apreciacao dizem em suas obras que e dificil saber com exatidao se realmente os homens sao 

contra ou favor da pena de morte, em quanto nao trabalharem ou se depararem com a escoria. 

Com a aplicacao dessa pena, muita inocentes ja foram sacrificados, nao seria mais 

justo deixar um culpado solto, que matar um inocente? 

Existem pessoas que se posicionam contra isso, dizendo que e melhor um inocente 

preso, que um bandido, em que nivel racional encontra-se a humanidade onde a vida passa a 

ter pouco valor. 

Levando-se em consideracao esse contexto, deve a aplicacao da pena de morte ser 

analisada sob o prisma social, podendo-se constatar que e por demais discriminatoria e muitas 

vezes usada de forma desproporcional contra pobres, minorias e membros de comunidades 

raciais, etnicas e religiosas, atingindo inevitavelmente \itimas inocentes. 

De maneira concreta cre-se que as objecdes mais sensiveis no meio sao11: 

1) Certamente a pena de morte nao se aplicaria aos fazendeiros que mandam matar os 

camponeses (MST), nem aos criminosos de "colarinho branco", e nem aos policiais que 

matam os presos ou os suspeitos, para ocultar algum crime. Nao se aplicaria tambem aos 

"esquadroes da morte". Haveria os protegidos do regime. A pena de morte seria unicamente 

para os pequenos e pobres criminosos "os ladroes de galinha" que nao conseguiriam nenlium 

apoio oficial. E a pena de morte aumentaria a corrupcao dos juizes e da policia. Aumentaria a 

discriminacao na repressao aos crimes e delitos. 

2) Vale como argumento os erros da justisa: os erros sao freqiientes. Quer sejam erro 

voluntario, quer involuntario. 

11 GORGULHO. Frei Gilberto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Em defesa da vida. A defesa dos cidadaos. Disponivel em: 
<http:www.dhnet.org.br/dirdtos/^ Acesso em: 13.04.2004; 

file:///itimas
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3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A pena de morte rejeita toda possibilidade de melhoramento ou de conversao do culpado. 

Nao ere que uma emenda seja possivel.Ora, essa descren9a e legitimada, sobretudo, para 

aqueles que nunca seriam condenados a morte. Pode-se dizer que a pena de morte sempre ira 

contra a defesa concreta da dignidade humana, e da pratica de uma justi9a real. Por mais 

"justa" ou "justificavel" que ela se apresenta, de fato, corre sempre o perigo de ser uma 

viola9ao concreta da justi9a e do direito a vida que vem em primeiro lugar. 

Nas sociedades violentas com utiliza9ao da pena de morte sera quase certa a 

compara9ao com o uso de bombas armazenadas, capazes de destruir toda vida do planeta. Ou 

a aplica9ao de conhecimentos cientificos em atividades de guerra, visto que atraves das 

proprias maos os homens se destroem. 

Desta feita, nao se pode combater a violencia com violencia. A questao dos casos de 

crimes praticados com requintes de crueldade jamais encontrara s o l o e s na mesma violencia, 

venha ela de onde vier, do proprio povo ou dos chamados poderes constitucionais. Caso essa 

medida desumana fosse implantada ou implementada, seria o mesmo que introduzida no 

ordenamento juridico a teoria da ignorancia adotada pelos antigos barbaros. 

Ve-se com o exposto acima que as discw^oes acerca da pena capital sao antigas e em 

varias epocas da historia foram debatidas com ardor e cansa9o, mas mesmo nos dias atuais nao 

se chegou a um consenso em rela9ao a ado9ao ou nao desse "mal" considerada pela maioria 

desnecessario, cruel e anti-social. 

Os atuais defensores da pena de morte, que sao, quase todos, militantes enraivecidos da 

antidemocracia, nao encontram caminho mais sedutor para o seu projeto de homicidio legal 

dos criminosos que o de propor a realiza9ao de um plebiscito. Os que sempre desprezaram 

insolenemente o povo, considerando-o uma manada ignorante e impulsiva, apresentam-se 

agora como ardentes servidores da soberania popular. Melhor do que emendar a Constitui9ao 
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por ato do Congresso Nacional proelamam eles, e ir diretamente ao povo soberano, fonte de 

todo o Direito, e pedir a sua bencao para a pena capital. 

O estratagema e falso como o demonio. A democracia nao se reduz a soberania 

popular, mas compreende tambem uma outra exigencia insuprimivel: o respeito aos direitos 

humanos. Um sistema politico nao se qualifica como democratico tao so pelo principio 

majoritario, e ainda indispensavel que se estabele9am defesas solidas dos direitos da minoria. 

O predominio da vontade popular representa, sem duvida, uma forma eficaz de se controlar o 

poder dos governantes. Mas a lei da maioria pode tambem se converter no mais feroz dos 

despotismos, facilmente manipulavel ao sabor das paixoes do momento. Os frequentes 

linchamentos, onde a multidao enfurecida irracionalmente agindo por impulsos emocionais 

incinera assaltante, confirmam quase quotidianamente essa verdade. 

A execu9ao da pena de morte e um assassinato oficial, que desmoraliza o pais que o 

pratica, sem trazer qualquer beneficio para o povo. Os que defendem e pregam a pena de morte 

ou sao demagogos, que exploram o sentimento de medo ou de raiva das pessoas, ou sao muito 

mal informados, porque e bem facil saber que a pena de morte nunca fez diminuir o numero de 

crimes. 

O risco vermelho separa o possivel do impossivel, ou ainda saudades de uma 

ancestralidade nevoenta em que o religioso, o supersticioso e o impiedoso se confundiam? 

Esta hoje sobejamente demonstrado que nem a pena capital amedronta, nem a emenda do mais 

emperdenido reu e impossivel, nem o determinismo e umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA palavTa va. Mas valha ou nao valha 

a exemplaridade da expia9ao, seja ou nao seja o criminoso recuperavel, tenha ele procedido 

voluntariosamente ou empurrado por for9as que na ocasiao ja nao domina, em caso algum o 

irremediavel deve surgir da senten9a de juizes que se queiram ver desvinculados de um 

preterito surdo as razoes da duvida e aos clamores da inocencia. So a irresponsabilidade passa 

pela Historia sem nada aprender. 
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Infere-se do exposto que essa cabal e desumana prodigalidade de suplicios, que nunca 

tomou os homens melhores, deve ser analisada de uma forma mais aprofundada e racional, 

como forma de se examinar se a morte e realmente util e justa num Estado Democratico de 

Direito. 

4.3 O Carater Amoral da Pena de Morte 

A pena de morte e imoral. A vida e o maior bem da humanidade e ninguem deve ter o 

direito de elimina-la. Se nao houver respeito pela vida humana, se nao houver o 

reconhecimento de que a vida e sagrada e se coloca acima de qualquer outro bem da 

humanidade, entao nao havera mais respeito por qualquer valor e ninguem tera seguranca. 

Este e um dever social irrevogavel, ao qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coiTesponde um direito sagrado. A ruptura 

desta articuiacao constitui uma violencia inaudita, capaz de tornar-se a matriz de todas as 

violencias e de todos os crimes. 

Uma sociedade como a moderna, visceralmente comprometida com a injustica e, 

portanto, geradora de revolta e delinquencia, cometeria uma impostura devastadora, e 

destruidora, postergando a vida em detrimento da pena de morte. Ao inves de fabricar bodes 

expiatorios, tem-se todos que assumir, sem excecao de ninguem, a responsabilidade geral pela 

crise, e pelo crime. 

A vida e um valor moral que o Estado e incapaz de criar e nao deve ter o direito de 

suprimir. Na realidade, a vida e um Dom misterioso concedido aos seres humanos e que se 

relaciona intimamente com sua natureza espiritual. 

Destruir a vida de uma pessoa e atentar contra o proprio Criador. A pena de morte, 

porque atinge e suprime o maior valor da humanidade, e ainda mais imoral do que seria uma 
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absurda "pena de estupro" ou a inaceitavel pena de escravidao. A propria humanidade se 

desmoraliza quando usa esses tipos de pena. 

A pena de morte e imoral, tambem, porque ela nao existe sem a figura do carrasco. 

Para executar a pena de morte o Estado precisa contratar alguem para matar. Seja qual for o 

metodo de execucao, como a cadeira eletrica, a forca, a injecao de veneno, a guilhotina, a 

camara de gas, o estrangulamento, o corte da cabe9a, sempre existira uma pessoa encarregada 

de acionar o dispositivo que acarreta a morte. Essa pessoa sera um assassino profissional, 

contratado e pago pelo Estado com o dinheiro dos contribuintes. Quern gostaria de ser pai, 

mae, filho ou filha, irmao, esposo ou mesmo amigo ou vizinho de um carrasco?. 

A Utopia dos paises que adotam a pena de morte e acreditar que a pena capital seria 

util aplicada em um govemo bem organizado. Embora assumam que isso nem sempre 

garantiria a justi9a. 

Por outro lado, o efeito de uma pena suite um resultado melhor pela sua dura9ao e nao 

pela sua intensidade. O ser humano possui como uma de suas caracteristicas principals a 

memoriza9ao do exemplo. Esse conceito seria muito mais produtivo se utilizado repetidas 

vezes, o que seria impraticavel com a pena de morte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 As Contradi96es do Discurso Eficaz 

Muitos defendem em seu discurso que a pena de morte seria o meio mais eficaz de se 

combater a violencia que assola a sociedade, sendo essas violencias (assassinatos, estupros, 

sequestros, etc.) atentados nao so contra o Estado de Direito, mas principalmente contra a 

pessoa humana. Mas, se o assassinato e um crime contra a Pessoa Humana, seria incoerente 

torna-lo uma lei. Todo homicidio e criminoso, igualmente grave, seja ele cometido por um 
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marginal que assalta, rouba ou mata ou pela sociedade mesmo depois de um processo 

judiciario. 

A questao da pena de morte foi, nessa fase, amplamente eximida na perspectiva do 

fundamento do direito de punir, partindo-se de premissas jusnaturalistas afirmando-se que a 

pena se legitima pela necessidade e a justica. Mas, ao contrario, pena de morte nao e um 

direito, mais sim, uma guerra da nacao contra um cidadao, que embora, contaminado pelos 

vicios sociais, mas um cidadao que o Estado julga util e necessario destrui-lo. 

E importante relembrar que a Anistia Internacional realizou, em 1979, uma 

comparacao dos indices de criminalidade entre paises que aboliram a pena de morte e os que 

ainda a adotavam para crimes violentos, concluindo nao haver indicacao alguma de que a 

ameaca de execu^ao haja sido eficaz na prevencao dessa criminalidade. O que evitaria a 

pratica de um segundo, um terceiro crime apenavel com morte, pelo mesmo agente, ja certo de 

punicao capital pelo primeiro crime? Certamente ocorrera a exacerba9ao da violencia, pela 

ansia presente do criminoso, em nao deixar testemunhas, em calar definitivamente a vitima, 

em fazer desaparecer as provas de sua conduta12. 

O mais sordido e menos etico dos argumentos utilizados pelos defensores do 

assassinato institucionalizado. Descendo ao nivel moral daqueles que qualificam como 

criminosos, os pregadores da vinganca insistem na "Lei de Taliao", so possivel a nao-cristaos, 

claro, mas que precisa ser considerada tambem. Ao inves de ansiar e trabalhar pela eleva9ao 

dos padroes intelectuais e morais das pessoas, aqueles que defendem a implanta9ao da pena de 

morte prega um retrocesso do Estado ao nivel de barbarie em que se encontram alguns 

criminosos produzidos, repita-se, por uma ordem social injusta em ultima analise, desigual e 

cruel em sua essencia. 

12SANTOS, Belizario.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pena de morte. Disponivel em: 

<http:w^^^dlmet.o^g.br/dkeitos/penademorte/B Acesso em: 05.02.2004; 



52 

O que e merece alguem que comete um crime hediondo (assalto, esrupro ou seqiiestro 

com morte), ora, nao cabe a ninguem dizer quern e humano e quern, pelos seus crimes, deixou 

de o ser e com isso perdeu seus direitos! Os nazistas, a quern a historia julgou e execrou, 

agiam assim: primeiro tiravam o status de humano de criminosos comuns, depois de 

criminosos politicos, depois de pessoas consideradas racialmente inferiores e os iam 

exterminando a todos. Quanto ao que um homem transtomado por desejos pessoais de 

vinganca faria e um assunto. Outro assunto e o que o Estado lucido e ponderado, na figura de 

seus magistrados deve fazer. 

O defensor da pena capital, em geral, nao se da conta de seu grau de comprometimento 

com a medida que propoe, pensa que, por caber a outros a execucao do que propoe ja nada 

mais tern a ver com isso. De novo o modelo nazista: o Fuhrer nao se sentia pessoalmente 

responsavel pelo que acontecia fora de seu gabinete acarpetado onde as penas capitals eram 

decretadas, nem seus oficiais por meramente retransmitir ordens dadas, menos ainda os 

subaltemos por cumprir aquelas ordens, todos burocraticamente distantes uns dos outros. 

Em nome dos direitos humanos, o mesmo argumento que torna inuteis as prisoes, com 

a morte do preso, pode "esvaziar" os institutos psiquiatricos, os asilos, os hospitals, com a 

decretacao da inutilidade e da morte dos loucos, dos velhos, dos recem-nascidos defeituosos 

ou dos portadores de doencas para os quais hoje nao se conhece a cura. 

Esquecida a questao de principio, a pena de morte para criminosos violentos e apenas 

um passo no mesmo caminho que, passando pelo "homicidio terapeutico", pode conduzir (ja 

conduziu antes) a exterminacao de grupos marginais, de minorias etnicas e outros segmentos 

perniciosos ou indesejaveis a elite dominante. A "solucao final" ja foi condenada em 

Nuremberg. Nao se deve dar-lhe outra oportunidade. 

Assim, se todos os individuos destinassem-se a moite e empregassem estas palavras 

sem as desesperadas implicates, de certo modo toda coletividade tambem estaria "destinada 
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ao mesmo destino" a pena capital equivale a reducao do bem mais importante para o homem. 

E exatamente neste ponto que se revela mais violenta azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contradi9§o ao pretender-se converter 

a morte em instrumento de san9ao. 

4.5 Pena de Morte - Uma Alternative para Solucionar o Problema do Sistema 

Prisional 

Dos argumentos favoraveis a pena de morte, o mais falso e o seu maior poder de 

in t im ida9ao, e o mais cruel e a "vantagem economica" sobre as outras penas, o seu carater 

utilitario, enfim. Por vezes se tenta justificar a pena de morte dizendo-se simplesmente que e 

mais barato matar alguns presos que mante-los na prisao. Tal argumento, alem de toipe, por 

entender avaliar a vida em moedas (nao se pode perder de vista a grosseria e a falta de etica 

em rundamentar sobre bases fmanceiras a elim in a9ao de vidas humanas), e falsa. 

Como se a vida humana pudesse ter um pre90 , os defensores do assassinato estatal 

institucionalizado, quando o Estado mata ao inves de promover a vida, "informanr que matar 

um suposto autor de "crime hediondo" e mais barato que mante-lo, por exemplo, aprisionado 

por toda a vida. 

E absurdo que o Estado tire a vida de uma pessoa porque ela nao respeitou o direito a 

vida. E absolutamente ilogico que o Estado, para punir uma pessoa que matou outra, contrate 

alguem para matar e de dinheiro e prote9ao ao assasslno. Entregar a \itima de crimes 

barbaros, o destino dos suspeitos, so pode resultar no retorno ao sistema primitivo da vingan9a 

privada. O sentimento compreensivo da vitima de ver punido os agressores de seu direito, 

deve encontrar no Estado uma resposta adequada, nao so enquanto Estado-poHcia na busca de 

file:///itima
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punicao do crime, mas no Estado-amparo na assisteneia a vitima e minora^ao das 

consequencias do crime. 

As custas de processos, carcere protegido especial (para evitar linchamentos), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apela9oes, vigias, sacerdotes, maquinario e carrascos custam tres vezes mais que um 

aprisionamento perpetuo do cidadao a ser assassinado, por exemplo. Embora esteja bem claro 

que a prisao perpetua seja medida mais economica que a condena9ao capital, e caso de 

relevancia e urgencia se pensar em algo mais humano ainda como: a im plan ta9ao de colonias 

penais agricolas, onde o detento poderia custear seu proprio sustento, sem onerar os cofres 

publicos, os contribuintes e, alem do mais, trazer o ressarcimento economico aos seus erros 

para com a sociedade. Tudo isto, contadas as favas, custa ao cidadao os olhos da cara, e da 

alma. E preciso, de maneira absoluta, que cada trabalhador, seja ele qual for, receba da 

comunidade um retorno salarial e existencial condigno, expressao do respeito coletivo pelo 

seu esfor90 . 

Estaria, e isso e o mais importante, vivo para que eventuais erros judiciarios fossem 

reparados. Grupos de exteiminio, claro, nao sujeitos a todas estas formaUdades, nao sao 

onerosos, caros, nem eficientes, nem eticamente dignos de considera9ao numa analise seria 

como esta pretende ser. 

Inumeros profissionais ligados a area juridica, em todo o mundo, tambem se opoem a 

pena de morte porque acreditam que a enorme concentra9ao de recursos humanos e 

financeiros, em uma quantidade de casos relativamente pequenas, desvia tais recursos valiosos 

de outros setores do judiciario, tomando alem de oneroso, mas principalmente inviavel para o 

Estado. Justificativas estas infra-apontadas instigam a qualquer operador do Direito a nao 

concordar com a pena de morte. 

Diante dessas extraordinarias carencias da sociedade brasileira e do altissimo nivel de 

violencia endemica, sistemica, a existencia da pena de morte desvia recursos que poderiam 



55 

beneficiar diretamente a popula9ao (por exemplo, em politicas de controle do crime, como 

aumento da for9a policial, tratamento de consumidores de drogas e de doentes mentais) e 

salvar vidas. Os processos de pena de morte sao muito dispendiosos, tomando mais cara pena 

de morte, mais cara ate mesmo que a prisao perpetua. 
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CONCLUSAO 

Na atual conjuntura, a falta de perspectivas provocada pela agudizacao da crise 

economica-social, a perda de referenciais eticos e morais com altos niveis de desmandos e 

corrup9ao e a malversa9ao da coisa ptiblica, induz a prescri9ao de receitas radicals. Ripidas e 

ate mesmo com eonteudo magico para combater a exacerba9ao da violencia. Dentre elas se 

inscreve a pena de morte, com lugar cativo e sempre voltando a cena, estimulada por ampla 

plateia. 

E legitima a indigna9ao das pessoas contra os assassinatos barbaros e os crimes 

\iolentos. O Estado deve-se as vozes que clamam por justi9a e exigem o fim da impunidade. E 

preciso dar um basta a inseguran9a generalizada e recuperar a tranqiiilidade perdida, 

provavelmente na perversidade de um equivocado crescimento e acelerada concentra9ao 

urbana. Faz-se relevante contrapor as propostas de pena de morte uma politica de seguran9a 

publica que atenda as necessidades e os mais legitimos interesses da popula9ao. 

Enquanto certos diagnosticos se apegam a recortes fragmentados da violencia, 

explorando a dor e a tragedia de alguns crimes, exacerbando os aspectos macabros e criando 

um clima emocional que, no fundo, atende os interesses de uns poucos, propoe-se um sereno 

resgate de causas mais abrangentes. A for9a da ideia da pena de morte esta intimamente 

relacionada a cultura massiva do medo da violencia, a busca ostensiva da seguran9a, em 

contraposi9ao ao enfraquecimento do conceito de justi9a, e a freqiiencia da impunidade. 

A pena de morte nada mais e senao a institucionaliza9ao pelo Estado de um dos 

mecanismos de defesa criados pela popula9ao para combater o acirramento da violencia, 

enquanto os justiceiros e os esquadroes da morte situam-se entre os instrumentos informais e 

oficiosos. 

file:///iolentos
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Aqueles que defendem o assassinato institucionalizado no Brasil contemporaneo nao 

querem comprometer-se, mas e preciso demonstrar, por mais chocante que isto possa parecer 

que cada vez que alguem comete o simples ato de erguer a mao para votar a favor da 

implantacao desta excrescencia na legislacao brasileira esta sendo cumplice em potencial de 

um assassinato a ser cometido pelo Estado. 

No contexto dos objetivos eticos do controle da for9a e relevante destacar uma 

polemica falsamente engendrada e legalmente disseminada na sociedade sobre uma oposi9ao 

ou polariza9ao entre os direitos dos homens justos e os dos maus, ou das aten9oes ou benesses 

recebidas pelos segundos e, supostamente, financiadas pelos primeiros. Essa controversia, em 

ultima instancia, atende aos interesses dos conservadores e serve para desacreditar a luta pelos 

direitos humanos e desestabilizar as entidades de defesa. 

Em contrapartida, as evidencias apontam para a estabilidade e paz social relacionadas 

ao exercicio sistematico da nao-violencia e o respeito dos direitos basicos dos cidadaos, 

mesmo quando criminosos ou encarcerados. 

As propostas de pena de morte ligam-se ao maniqueismo do bem e do mal, na medida 

em que os "bons" julgam-se no direito de indicar a puni9§o para os "maus", enquanto aos 

"maus" e dada a oportunidade de expia9ao de suas culpas, oferecendo suas vidas em 

holocausto. Trata-se de um equivocado conceito de justi9a, isto e, uma regulamenta9ao da 

\ingan9a. 

A cada epoca, desde o desaparecimento dos suphcios, aparecem novas justiflcativas 

eticas, morais ou poh'ticas para o direito de punir. A civiliza9ao aboliu o corpo como alvo da 

repressao penal expos to vivo ou morto, esquartejado ou oferecido como espetaculo. 

Eliminou-se o dominio da pena sobre o sofrimento fisico, a dor. 

Assim, a ado9ao da pena de morte configura uma regressao em termos de costumes e 

civiliza9ao. 
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A pena de morte, instrumento medieval e ultrapassado, e trazida a baila sempre que 

ocorrem crimes violentos que abalam a opiniao publica. Os argumentos utilitarios empregados 

em sua defesa nao se sustentam no exame da realidade. 

Ja no seculo XVIII, em pleno Iluminismo, o Marques de Beccaria dizia que "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cardter 

intimidatorio ou dissuasdrio das penas nao estava no seu rigor ou intensidade, mas na certeza 

de sua aplicacao". Trata-se de um verdadeiro libelo contra a pena de morte, cuja severidade 

nao ajuda a reduzir os indices de criminalidade ou diminuir a violencia. A efetividade das 

penas esta no combate a impunidade e na garantia da punicao do responsavel e nao na sua taxa 

de crueldade. 

Faz-se pertinente que se examine a posicao dos autores principals, direta ou 

indiretamente relacionados a pena de morte, questionando o poder entendido como monopolio 

do bem e do mal e propugnando pela reconstrucao das instituicoes envolvidas. 

Os juizes, em geral, seguem a tendencia adotada na administracao da justi^a penal, 

executada na neutralidade tecnica, pretensamente inerente a fun9ao, e excessivamente 

comprometidos com os fonnalismos que, na realidade, servem aos interesses das elites 

dominantes. 

O direito a vida esta inscrito no capitulo inviolavel das garantias individuais da 

Constitui9ao Federal. Essas sao premissas do Estado de Direito democratico incompativeis 

com a proposta de pena de morte. Na Constitui9ao Federal, a proibi9ao da pena de morte 

(artigo 5°) compoe o TitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n,  referente aos Direitos e Garantias Fundamentals, o que a inclui 

entre os direitos constirucionais indisponiveis, e a toma duplamente vetada. 

A inviolabilidade dos direitos fundamentals esta presente no artigo 60, paragrafo 4°, IV 

da Constitui9ao Federal, que proibe qualquer emenda que vise abolir cada um e todos os 

direitos fundamentals, demonstrando a preocupa9ao do legislador em assegurar mecanismos 

impeditivos de qualquer amea9a a garantia de direitos, inclusive a ado9ao da pena de morte. 
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Nessa perspective submeter a pena de morte a um plebiscite) popular e o mesmo que 

submeter a julgamento a propria concepcao de democracia ou justica. O desenvolvimento 

economico-politico e social do pais e fator determinate no combate a criminalidade e a 

violencia. De fato, nao ha argumentos favoraveis a pena de morte que se sustentem frente a 

realidade nacional de extrema concentracao de renda e profunda desigualdade social, de fome 

e de miseria. 

As desigualdades sociais tendem a revolta e a violencia e nao e o aparelho repressivo 

ou a equivocada constni9ao de grandes presidios que v3o dar respostas. Corre-se o risco de 

alimentar equipamentos e meios indefinidamente, sem consequencias praticas e sem dar conta 

da demanda sempre crescente. 

A Seguran9a Publica e resultante de um conjunto de fatores sociais interligados, dentre 

os quais o pleno emprego, os salarios dignos, a moradia, a saude, a escola publica de 

qualidade. Isso significa que um governo que tenha vontade politica de enfrentar os problemas 

de Seguran9a Publica tern necessidade de investir no desenvolvimento economico-sociaL 

elaborando politicas publicas num amplo espectro: agricola, industrial, cultural, educacional 

etc., que resultem num melhor padrao de vida da sociedade na busca de equidade e 

democracia social. 

A politica de Seguran9a Pubhca e uma grande sintese, embora algumas medidas de 

impacto para romper com o esse regresso devam ser implementadas. A revisao integrada do 

sistema juridico-penal em termos de fundamentos, conteudos, metodos, e a moderniza9ao da 

legisla9ao penal e processual penal, adequando-se a dinamica da sociedade, trariam mudan9as 

significativas. O referido "sistema" abrange desde o inquerito policial ate o papel do 

Ministerio Publico e do Poder Judiciario e, inclusive, o cumprimento da pena e a reinser9ao 

social do condenado. 
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Essa abordagem, globatizante pressupoe um diagnostico afirmativo para embasar uma 

politica de direito a seguranca, que passa por proje9oes de mudar^as estruturais e reformas 

interativas do referido sistema, sem as quais a visao de totalidade fica comprometida. Alem 

disso, sao necessarias multiplas estrategias de a9ao, de modo a ertfrentar com efetividade os 

obstaculos e resistencias decorrentes do processo de mudari9a. 

A policia detem o poder legal de usar a for9a, o controle da decisao do ponto de vista 

tecnico, mas tern de reconhecer que precisa mudar, profissionalizar-se e informatizar-se, 

descentralizar instancias decisorias e flexibilizar a atua9ao dos policiais, comunicar-se com a 

comunidade na busca de efetividade. Nessa linha, o corporativismo devera ser enfrentado a 

nada mais efetivo que o controle externo para diminuir o impeto de sua for9a e combater a 

impunidade. A desmilitariza9ao e unifica9ao das policias civil e militar sao recomendadas. 

Pressupoe-se, ainda, a restri9ao da competencia dos tribunals militares estaduais aos 

crimes militares em estrito senso. Em outras palavras, torna-se imperiosa a fixa9ao da 

competencia da Justi9a comum e nao da Justi9a Militar para o processo e Julgamento de 

crimes comuns praticados por policiais militares. Repudia-se a existencia de uma Justi9a 

Militar asseguradora de um foro privilegiado para os policiais militares, fator terminante da 

impunidade. 

A Justi9a requer, tambem, algum tipo de controle externo para que a sociedade possa 

exigir dos magistrados o mesmo que se exige dos advogados, ou seja, o cumprimento de 

prazos. Este e apenas um dos multiplos exemplos das vantagens que um sistema de controle 

traria para que os processos nao se protelem indefinidamente, circunstancia que configura 

mais um atentado aos direitos de quern esteja preso ou processado. 

A presta9ao de contas e uma forma moderna de controle democratico. A informatica e 

os bancos de dados cientificamente orientados dariam condi9oes para um controle de 

qualidade na presta9ao de servi9os, tanto no que diz respeito a uma melhor distribui9ao de 
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pessoal (concentrado, em geral, em objetivos-meio), com uma alocacao de recursos materials 

(a exemplo do numero de viaturas nas ruas ou o controle dos armamentos) e financeiros 

(rela9ao custo-beneficio), alem das condi9oes de avaliacao e refonnula9ao embasada em 

informa9oes reais e confiaveis. 

Como regra geral, os investimentos em recursos humanos sao fundamentals: 

valoriza9ao das fun9oes, reposi9ao salarial condigna (que evitaria corrup9ao e abusos de toda 

ordem), forma9ao continuada de mao-de-obra, a partir das respectivas escolas, especializa9oes 

e treinamentos, envolvendo policiais, tecnicos e juizes no debate e compreensao de temas 

ligados a Justi9a Social e a cidadania, sem os quais nao se constroi uma na9ao democratica. 

De fato, nos primordios do terceiro milenio constitui quase um anacronismo verlficar, 

no Brasil, que ainda e preciso que o Estado se preocupe com questSes relativas ao direito a 

vida, direito fundamental do cidadao, internacionalmente consagrado ha mais de duzentos 

anos, quando, ao longo do seculo XX, a humanidade ja evoluiu para o reconhecimento de 

direitos humanos de segunda, terceira e mesmo quarta gera9ao, quais sejam, por exemplo, os 

direitos sociais, os direitos ecologicos e a tutela da mtimidade e do prazer. 

Os direitos humanos sao historicos, isto e, nascidos em certas circunstancias e forjados 

nas lutas sociais pelas suas conquistas e estao relacionados a a9ao ou omissao do Estado. Na 

verdade para que o fantasma dessa brutal e desumana crueldade que e a pena capital tem-se 

que invocar e usar a for9a da proclama9ao dos direitos universais do homem como resistencia 

a opressao, combate a concentra9ao excessiva do poder politico e economico, busca da 

democratiza9ao do Estado e conquista do efetivo exercicio de direitos por parte dos cidadaos 

despossuidos deste pais, que constituem a massa dos sem direitos. 

Existem muitos argumentos contrarios a pena de morte e eles podem ser expostos com 

clareza e simplicidade. Quern tiver boa vontade e meditar nesses argumentos, certamente se 

convencera que os crimes que hoje afligem a sociedade modema, aumentando o medo e o 
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sentimento de inseguranca, continuarao existindo e certamente nao diminuirao com a pena de 

morte. 

Por fim. espera-se que estas palavras nao levem a conclusao de que os criminosos nao 

devam ser punidos. Mas, pelo contrario, deve-se encontrar e adotar alternativas mais eficazes 

e mais justas em defesa da vida, e da seguranca do povo. 

Em outros termos, espera-se que sempre seja mantida no Brasil e em qualquer Nacao 

do mundo a ordem juridica e moral pois, fundamental e a manutencao dos principios: tais 

quais onde todos tenham direito a vida, onde ninguem seja submetido a castigos crueis, 

desumanos e degradantes e onde a vida permane9a sendo o porto seguro e o maior de todos os 

bens pertencentes ao ser humano. 
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