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LIMITES DA INTERVENC::AO PENAL 
EM TEMPOS DE TERRORISMO* 

Winfried Hassemer1 

I. Situa~ao 

0 Direito Penal tern passado, na Europa, por urn forte desenvolvimento 
desde, aproximadamente, os anos setenta do seculo passado (sem origem nos 
acontecimentos do 11 de Setembro de 20012

). Este desenvolvimento abrange 
na mesma medida o Direito Penal materiaP e o Direito Processual Penal4

• E 
sustentado pela intensifica<;:ao da politica criminaP, que nao contrariou de 
forma alguma a vontade da popula<;:ao, antes tendo encontrado expectativas 
positivas e assentimento de cidadas e cidadaos. A sua razao de ser pode ser 
explicada plausivelmente, creio6

• Esta explica<;:ao indica que os desenvolvi
mentos em Direito Penal e politica criminal sao poderosos e estaveis. Por esta 
razao e dificil determinar analiticamente, prever prognosticamente e assegurar 
normativamente onde tern que ser colocados em definitivo os limites de tal 
des en vol vim en to7

• 

· Conferencia proferida em Lisboa, na Universidade Lusiada em Outubro de 2004. (Tradw;ao 
de Nuno Casal). 

1 Professor no Instituto de Ciencias Criminais e de Filosofia do Direito da Universidade Johann 
Wolfgang Goethe (Frankfurt-am-Mein); Vice-Presidente do Tribunal Constitucional Federal; Presidente 
da Segunda Sec~ao (Karlsruhe). Doutor "honoris causa" pela Universidade Lusiada de Lisboa. 

2 0 11 de Setembro (e as suas consequencias politicas, sociais e juridicas) vieram certamente 
intensificar e acelerar este desenvolvimento. Este, todavia, provem de camadas mais antigas e mais 
profundas, como se pode ver pelos eventos (em I.) e compreender pela explica~ao dos eventos 
(emii.). 

3 A este respeito v. I.l. 
4 Em I.2. 
5 Em I.3. 
6 Em II. 
7 Em III. 
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1. Direito Penal material 

As reformas do Direito Penal material de desde os anos setenta do seculo 
passado, na Alemanha e em ordens juridicas comparaveis, caracterizam-se 
pela introdw;ao de novos tipos de crimes (por exemplo, Direito Penal do ambien
te, Direito Penal econ6mico) e pelo agravamento das comina<;6es penais (por 
exemplo, Direito Penal dos estupefacientes, criminalidade organizada) . 

0 legislador tern utilizado metodicamente, corn mais energia e em maior 
extensao, urn instrumento ja ha muito conhecido e utilizado: os crimes de 
perigo abstracto. Esta forma de crime auxilia invulgarmente a aplica<;ao do 
Direito Penal na pratica judicial. Ao contrario dos tipos de crimes de lesao, os 
tipos de crimes de perigo abstracto renunciam a uma parte dos pressupostos 
tipicos; nao descrevem qualquer resultado, e por isso tambem nao exigem 
qualquer rela<;ao de causalidade entre a ac<;ao e qualquer dano, satisfazendo
-se corn a descri<;ao de determinada actua<;ao abstractamente perigosa (por 
exemplo, burla na obten<;ao de subsidios atraves da entrega de declara<;6es 
falsas8, por compara<;ao corn a descri<;ao tradicional da burla corn os elementos 
tipicos do engano', do erro, da disposi<;ao patrimonial e do dano9

). Por esta 
forma o legislador facilita ao juiz o apuramento dos elementos do facto tipico. 
Simultaneamente dificulta ao defensor penal a realiza<;ao da sua tarefa: as 
suas areas de actua<;ao diminuem a razao da diminui<;ao dos pressupostos da 
punibilidade. 

De mais a mais, o legislador refugia-se em bens juridicos que sao tao 
universais quanta formulados vagamente; reduz por esta forma as possibi
lidades de critica met6dica ao alargamento dos tipos de crime (por exemplo, 
a saude publica como bem juridico do Direito Penal dos estupefacientes, a 
funcionalidade dos mercados de capitais no Direito Penal econ6mico). 0 ilicito 
penal torna-se difuso, perde contornos normativos (e morais). Infidelidade 
devido a malogro de urn neg6cio de risco e alga bem diferente de ofensas 
perigosas a integridade fisica devido a uma serie de golpes, 0 que tambem 
pode ser verificado nos respectivos processos penais10

. 

8 § 264 do dStGB (C6digo Penal alemao, N.d.t.). 
intensificar e acelerar este desenvolvimento. Este, todavia, provem de camadas mais antigas e 

mais profundas, coma se pode ver pelos eventos (em I.) e compreender pela explicac;ao dos eventos 
(emii.). 

' A este respeito v. I.l. 
' Eml.2. 
· Em I.3. 

' Em II. 
' No Direito Penal portugues, ashkia (N.d.t.). 
9 § 263 do dStGB. 
10 0 que encontra correspondencia no metodo moderno de p6r termo antecipadamente, atraves 

de acordo, a processos penais com substractos f<kticos complexos; ver a este respeito I.2. 
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2. Direito Processual Penal 

Encontra-se urn desenvolvimento comparavel no ambito do Direito Penal 
formal. Aqui as reformas legais respeitam sobretudo a duas areas: uma 
participac;ao mais intensa da vitima (a custa tambem dos direitos processuais 
do arguido) e urn refon;o dos instrumentos de controlo, sobretudo nas fases 
preparat6rias. Na pratica judicial acresce ainda o instrumento desformalizado 
do «deal» que p6e termo ao processo atraves de urn acordo entre os interve
nientes, tornando a justic;a penal mais barata e mais rapida a custa das for
malidades tradicionais. 

A vitima desempenha urn papel crescente no discurso geral sobre a politica 
criminal, e ve sensivelmente melhorados os seus direitos de intervenc;ao e 
hip6teses de reparac;ao em Direito Processual Penal. No discurso politico
-criminal 0 arguido ( ou em geral: 0 cidadao) e posto a mar gem, por se dar a 
preferencia a considerac;6es e argumentos que destacam a necessidade de 
protecc;ao efectiva da vitima. Este discurso favorece a criminalizac;ao. 0 para
digma <<ajuda ao autor (produto de defeitos de socializac;ao)» foi substitufdo 
pelo paradigma <<protecc;ao de vitimas inocentes perante a criminalidade». 

As reformas no Direito Processual Penal levadas a cabo desde os anos 
setenta do seculo passado tern-se concentrado na fase do inquerito. Objectos 
classicos de reforma como a audiencia de julgamento, a prisao preventiva ou 
a defesa penal tern estado em segundo plano. 0 terrorismo e a globalizac;ao 
sao t6picos poderosos que tern persistentemente influenciado a necessidade de 
controlo do Direito Processo Penal, e continuam a faze-lo. Em termos sim
plificados, argumenta-se que, perante novas e graves amec;as e precisamente 
por causa delas, o estado de direito tambem tern que manter a sua eficiencia 
e utilizar, por sua vez, os meios a disposic;ao dos criminosos. Quando se fala 
nestes meios pensa-se, antes de mais, na colaborac;ao inter-fronteiras de orga
nismos de investigac;ao e na utilizac;ao de meios tecnicos de prevenc;ao de 
perigos e combate a criminalidade. 

<<Colaborac;ao inter-fronteiras» nao consiste apenas na ultrapassagem de 
fronteiras nacionais, mas tambem das fronteiras entre diferentes entidades de 
investigac;ao a nivel do estado. Assim, o projecto de tratado constitucional 
europeu, por exemplo, preve urn <<mandata de captura europeu», bem como a 
criac;ao de eficazes instituic;oes europeias de combate a criminalidade. Discute
se tambem a junc;ao de informac;6es de servic;os secretos e policia. 

0 alargamento dos poderes de investigac;ao em processo penal, por 
exemplo, sacrifica dois classicos limites de intervenc;ao do Direito Penal: a 
suspeita de pratica de urn crime como pressuposto da intervenc;ao penal e a 
abertura ao arguido, em principio, das investigac;6es de natureza penal que 
contra ele corram. As possibilidades tecnicas de vigilancia acustica e 6ptica de 
determinados espac;os, as escutas teief6nicas, a observac;ao policial duradoura 
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e sistematica, a utilizac;ao de agentes infiltrados, a recolha sistematica de dados, 
ja constituem urn processo oculto, devido a utilizac;ao de tecnologias de infor
mac;ao; o investigado que tivesse conhecimento da vigilancia a que estava a 
ser submetido podia esvazia-la. Por esta forma os instrumentos classicos de 
investigac;ao em Direito Penal (como as revistas a pessoas, as buscas ou as 
apreens6es) podem ser complementados- ou contrariados. Dai resultam con
sequencias para as possibilidades de defesa do arguido, que s6 sabera de tais 
praticas - quando muito - depois do encerramento do inquerito, nao podendo 
tomar posic;ao em relac;ao a elas; resultam tambem consequencias para o 
«clima>> da fase processual do inquerito. 

A antecipac;ao do Direito Penal material11 conduz, em Direito Processual 
Penal, a desvalorizac;ao da suspeita da pratica do facto como limiar da inter
venc;ao. «lnvestigac;oes previas>> destinam-se a revelar zonas perigosas anteci
padamente, isto e, antes da realizac;ao do perigo. Os participantes na comunica
c;ao a descobrir e vigiar, que nao sao pessoalmente objecto de qualquer suspeita, 
sao forc;osamente envolvidos na investigac;ao penal (escutas telef6nicas, 
tratamento de dados, observac;ao policial, agentes infiltrados). Para alem disso, 
o legislador envolveu ainda outras pessoas «acompanhantes>> - tambem nao 
suspeitas - na investigac;ao policial de novo estilo: a rede de controlo do pro
cesso penal tornou-se ampla e cerrada. 

3. Politica criminal 

Os desenvolvimentos descritos tern naturalmente sido criticados, tambem 
e sobretudo por parte das ciencias juridico-criminais. Todavia, tern-se baseado 
tambem em aceitac;ao e concordancia generalizadas que sao pouco habituais 
na area da seguranc;a interna, na qual normalmente se verificam grandes 
divergencias. 

Ao contrario do que acontecia na tradic;ao do Direito Constitucional clas
sico europeu, o estado ja nao surge como Leviatao, ameac;ador dos direitos 
civis contra cuja poderosa ingerencia surgiram os direitos fundamentais como 
direitos de defesa. E visto antes como instituic;ao que esta ao lado dos cidadaos 
e garante a sua seguranc;a contra ameac;as externas. 0 estado mudou funda
mentalmente de papel; converteu-se, de ameac;ador das liberdades em garante 
da seguranc;a. Ja nao se sente a classica relac;ao de tensao entre liberdade e 
seguranc;a, que se expressa na experiencia de que o aumento da seguranc;a 
contra a criminalidade esta associada a limitac;ao das liberdades civis, caso 
seja organizada atraves do Direito Penal. 

11 Supra, I.l. 
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0 paradigma absolutamente dominante e a preven<;ao. Do Direito Penal 
espera-se antes de mais efica.cia na protec<;ao dos bens juridicos e na cria<;ao 
de seguran<;a perante a criminalidade, ja menos a protec<;ao de direitos funda
mentais amea<;ados. Nos anos setenta isto era ainda visto de modo totalmente 
diferente. Tambem a discussao sobre a existencia ou mesmo a instituit;ao de 
urn «Direito Penal do inimigo» (uma discussao que, a meu ver, incide sobre 
nao menos que os limites do Direito PenaP2

) atesta que o Estado - corn o 
acordo dos seus cidadaos - utiliza instrumentos cada vez mais acutilantes 
contra situa<;6es amea<;adoras. 

II . Explicac;:oes 

E dificil, naturalmente, sintetizar teoreticamente estes desenvolvimentos. 
Pode dizer-se em geral que por tras de todos estes desenvolvimentos se 

encontra o refor<;o de necessidades de controlo contra desvios amea<;adores. 
Preven<;ao e seguran<;a sao conceitos construidos mais empirica do que norma
tivamente, e conotados mais corn «defesa>> do que corn «ataque>>; o desejo de 
justi<;a cede perante o desejo de seguran<;a. «Troca de liberdade por seguran<;a >> 
tornou-se na Alemanha urn lema (embora utilizado em sentido critico). Direitos 
civis em tempos valorizados como a protec<;ao de dados e protec<;ao da 
privacidade perderam em grande medida a sua for<;a de convic<;ao e validade. 

Caso se pergunte pela razao de tais desenvolvimentos, a resposta sera 
ainda mais problematica. Todavia ha algumas explica<;6es cientificas que 
podem, pelo menos para mim, tornar a questao mais compreensivel. 

1. Erosao das normas 

Os soci6logos do direito alemaes ja encontraram, analisaram, lamentaram 
e explicaram ha algum tempo a «erosao de normas sociais>> 13

• Entende-se por 
esta expressao que expectativas juridicas naturalmente estruturadas no nosso 
dia a dia estao a minguar significativamente. Tais expectativas sao normas 
que nao se fundam em si pr6prias e tambem nao podem ser fundadas, que sao 
naturalmente vividas e nas quais podemos pm·tanto, de certo modo, confiar 
cegamente. Motivos para esta erosao podem ser a migra<;ao, corn a importa<;ao 

12 Esta discussao radica em interven~6es do meu colega jubilado de Bona Giinther Jakobs, e 
tern par objecto uma forma <<moderna>> de Direito Penal que reage mais intensamente a amea.;as mais 
graves coma o terrorismo ou a erosao de normas devidas a global iza~ao, e que assegura as garantias 
tradicionais do Direito Constitucional, Penal e de Processo Penal em rela<;ao a <<cidadaos>>, mas ja 
nao a << inimigos>> . 

13 Teve aqui urn particular merito a Associa~ao para a Sociologia do Direito. 
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de outros modelos normativos, culturais e socials, ou tambem o refor<;:o de 
outros modelos de ac<;:ao sub-culturais e .alternativos. Exemplos desta erosao 
sao, nomeadamente, a violencia crescente e desenfreada entre jovens ou agres
soes contra circulos juridicos estranhos que eram tradicinalmente objecto de 
tabu. Encontram-se, por exemplo, em determinadas emissoes televisivas cujas 
mensagens de falta de escrupulos, dessolidariza<;:ao, narcisismo, humilha<;:ao e 
exibi<;:ao encontram grande interesse no publico. Esta erosao nao leva apenas 
ao definhamento de determinados modelos normativos para alumiar e suavizar 
o quotidiano (como as boas maneiras e a discri<;:ao), mas sobretudo a uma 
regressao de estruturas normativas dispensaveis. As nossas expectativas de 
dia a dia tornam-se menos seguras e este, por esta forma, mais complexo e 
dificil. 

Esta erosao tern provocado a reac<;:ao do estado para substituir ou sustentar 
as normas desaparecidas ou enfraquecidas. Esta tentativa depara corn dificul
dades espedficas. Foi ensaiada em ac<;:ao entre nos, por exemplo, atraves do 
conceito de «zero tolerance», contra tipos de conduta desordeira que nao alcan
<;:am o limiar da criminalidade. Esta interven<;:ao tern falhado, dado que normas 
sociais desenvolvidas naturalmente nao podem ser plenamente substituidas 
por normas estatais formalizadas. 

2. Sociedade de risco 

Outra abordagem que me parece plausivel e o paradigma da «sociedade 
de risco»14

. Exprime a ideia de que nas complexas sociedades modernas os 
cidadaos - a quem cabe, em ultima analise, decidir sobre a politica de seguran<;:a 
interna- tern a percep<;:ao da existencia de grandes riscos, que assumem qua
lidades amea<;:adoras muito especificas: inseguran<;:a da moeda, catastrofes natu
rais, violencia entre crian<;:as e jovens, queda social inevitavel, pobreza na 
velhice, migra<;:ao agressiva, terrorismo, rios de droga. 

Estes riscos dominam o nosso discurso sobre seguran<;:a e liberdade. 
Distinguem-se pela mistura explosiva de duas propriedades: por urn lado, caso 
se realizem terao consequencias devastadoras; por outro, as pessoas estao cada 
vez mais convencidas de que tais riscos sao incontrolaveis, nao e possivel 
erigir nada de racional contra eles. 0 resultado e uma desorienta<;:ao destrutiva: 
uma disposi<;:ao crescente de defesa cega contra perturba<;:6es e perigos, e a 
necessidade crescente de controlar pelo menos as situa<;:6es de perigo que podem 
ainda ser controladas, ou que se ere poderem ainda ser controladas. 

14 Corn origem no soci6logo Heinrich Beck e recebido em vasto ambito na doutrina juridico
-penal alema. 
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E possfvel, corn estas considera<;6es, tornar plausfveis o forte desejo de 
preven<;ao eficaz e as necessidades difundidas de seguran<;a, mas simultanea
mente torna-se evidente como sao fnigeis as suas raz6es. 

3. Desorienta~ao 

Pode concluir-se, em geral, que se verifica uma certa desorienta<;ao 
normativa. 

A necessidade de seguran<;a sentida tanto por qualquer pessoa como por 
qualquer ser vivo e cuja satisfa<;ao constitui sem qualquer duvida pressuposto 
de uma vida livre e auto-determinada, ja nao pode, manifestamente, ser assegu
rada corn serenidade e confian<;a. Os problemas fundamentais de orienta<;ao 
normativa que defrontamos sao bem demonstrados nas modifica<;6es tect6nicas 
do relacionamento corn estrangeiros que se verificaram imediatamente ap6s 
11 de Setembro de 2001, e que tomaram corpo na consciencia da popula<;ao 
entre n6s e, nomeadamente, em Fran<;a, quanta ao papel de culturas islamicas 
e islamistas ( <<proibi<;ao de uso do veu>> ). 

A popula<;ao ja nao esta segura de si propria; encontra-se em grande 
medida irritavel e irritada. As grandes linhas da polltica de seguran<;a interna 
sao determinadas, nao pelas amea<;as e riscos reais, mas pelo medo subjectivo 
dos cidadaos relativamente a tais riscos (o que nao e o mesmo quanta aos seus 
fundamentos, as suas dimens6es e tambem as suas consequencias!). Por esta 
razao a <<orienta<;ao>> constitui actualmente urn lema central no discurso sobre 
a seguran<;a e a liberdade. 

Ill. Previsoes 

Mais difkil ainda do que apresentar uma boa explica<;ao parece ser o 
prop6sito de prever a evolu<;ao, para amanha e depois de amanha, dos desen
volvimentos apontados. Nao ouso portanto fazer tal previsao a nfvel abstracto, 
antes chamo a aten<;ao para determinados ambitos e pantos fulcrais relevantes 
para a discussao dos limites da interven<;ao penaF5. 

Antes de mais e necessaria apurar que vigencia podem ter limites a inter
ven<;ao jurfdico-penal em tempos de terrorismo16

. Tra<;ar limites contra inter
ven<;6es em posi<;6es jurfdicas constitui cria<;ao de direito. Uma disposi<;ao que 
determine nao poderem ter lugar interven<;6es em processo penal e onde devem 
acabar e, no contexto jurfdico, uma norma. Consequentemente, questiona-se 
ate que ponto tais normas sao hoje em dia fundamentadas e estaveis. 

15 Em III.2. 
16 Ja a seguir III.l. 
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1. Vigencia 

Nos tempos do direito natural, quando se acreditava na existencia de direito 
supra-positivo e na sua reconhecibilidade, a queshio da vigencia de limites a 
interven<;ao juridico-penal podia ser facilmente respondida, e a resposta seria 
perempt6ria: Se o Direito Penal depara corn limites jusnaturalistas, qualquer 
interven<;ao que ultrapasse tais limites e claramente contraria ao direito natural 
e, possivelmente, nula. 0 direito natural sempre foi considerado como sistema 
juridico sobreposto ao direito positivo, pelo qual este se tera que orientar. 

Os tempos do direito natural passaram, na nossa cultura juridica. Ha 
cultores da Filosofia do Direito e da ciencia do Direito Penal que aceitam 
negar sem mais a existencia de urn direito natural. Mas, tanto quanto eu saiba, 
ja nao ha ninguem a defender que haja regras juridicas de direito natural 
claramente discerniveis e aplicaveis a determinados factos . Pelo menos nao e 
possivel invocar sem duvidas tais normas na pratica concreta da politica 
legislativa e de realiza<;ao de justi<;a. 

De qualquer modo, estou convencido de que para alem do direito positivo 
- e do Direito Constitucional positivo - existem criterios juridicamente rele
vantes pelos quais o direito positivo pode ser orientado ou, pelo menos, julgado. 
Uma constitui<;ao - e ja nem sequer uma lei «simples» como urn c6digo penal 
- nao e urn bloco monolitico; constitui antes urn sistema complexo e articulado, 
tambem do ponto de vista da sua for<;a de vigencia. Assim encontramos, por 
exemplo, no n. 0 3 do artigo 79.0 da constitui<;ao alema, valores denominados 
<<eternos>> que tambem nao sao disponiveis atraves de altera<;ao constitucional: 
respeito pelos direitos humanos, constitui<;ao democratica da comunidade, 
estrutura federal do estado. A doutrina constitucional alema tambem conhece 
a figura do <<direito constitucional inconstitucional», tendo assim consciencia 
de que nem todas as normas constitucionais adquirem a mesma vigencia. 

Alem disso, defendo o parecer de que em todas as sociedades existe uma 
coisa chamada <<cultura juridica», que nao e identica ao direito positivo mas 
se antep6e a este, que tern tambem significado juridico. Aqui se encontram, 
nomeadamente, pressupostos constitucionais que nao estao expressamente 
formulados nas leis, mas que assumem relevo para a vigencia e a continuidade 
de vigencia das leis. Aqui se encontram ainda plausibilidades que em deter
minadas sociedades e em determinados momentos hist6ricos se instituem como 
evidencias, como a proibi<;ao de punir inocentes ou o clever do estado de respei
tar a igualdade e a proporcionalidade nos encargos impostos aos cidadaos. 

Esta <<cultura juridica» nao se encontra formulada, mas tambem nao deixa 
por essa razao de produzir efeitos. Tambem nao e inalteravel, antes estando 
sujeita a varia<;6es constantes. Alem disso nao contem indica<;6es precisas, 
apenas directivas de natureza geral e a longo prazo. Nao obstante tern signi
ficado vital para a sobrevivencia do direito nesta sociedade. 
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Assim, por exemplo, e diferente serem as normas juridicas contidas em 
c6digos transpostas para a realidade pratica sem problemas, ou encontrarem
se lacunas vastas, se nao mesmo sistematicas, na concretiza<;ao do direito. Em 
ambos os casos encontramos na law in the books normas positivas concordantes, 
mas na law in practice uma ordem juridica totalmente diferente. E tambem 
significativo, por exemplo, serem conhecidas e no essencial aceites em deter
minada ordem juridica situa<;6es de corrup<;ao, ou tal nao acontecer. Assim, a 
reputa<;ao da justi<;a e da actividade legislativa entre a popula<;ao e frutuosa 
para a confian<;a dos cidadaos na ordem juridica e, consequentemente, para 
coisas tao essencias para a vida como a confian<;a nos contratos e nas normas, 
e para a observancia do direito. Tambem experiencias corn o significado funda
mental e a relevancia por que temos que passar, por exemplo, corn a existencia 
de Guantanamo, ganham a longo prazo significado para a cultura juridica em 
determinadas sociedades (e permitem alem disso retirar conclus6es sobre a 
composi<;ao e o teor actual de tais culturas juridicas). 

2. Conteudos 

Tendo em aten<;ao que as culturas juridicas se modificam lentamente, 
podemos plenamente indicar limites a interven<;ao penal nas ordens juridicas 
da Europa ocidental, que se tern mostrado bastante estaveis neste tempo e neste 
lugar do ponto de vista da cultura juridica. Incluo aqui, por exemplo, a proibi<;ao 
de tortura em processo penal ou a proibi<;ao de <<sacrificar» inocentes para evitar 
danos «superiores» (argumento de Caifas na Paixao de Cristo17). Estes manda
mentos contam-se hoje na Europa ocidental, se vejo bem, entre os «indispo
niveis» da ordem juridica, integrando o seu cerne inviol<ivel: a cultura juridica 
dominante. Isto significa que aquelas certezas nao podem ser lesadas, sequer 
postas em causa, nem em momentos de necessidade, mesmo em situa~oes de 
afli~ao devido a riscos ou perigos como aqui especifiqueil8 e tentei explicar19 . 

17 Evangelho segundo Sao Joao, 18, 14: «i'i preferivel que morra urn s6 homem pelo povo». 
18 Em I. 
19 Em II. como se pode ver pelos eventos (em I.) e compreender pela explica~ao dos eventos 

(emii.). 
19 A este respeito v. I.l. 
19 Em I.2. 
19 Emi.3. 
19 Em II. 
19 Em Ill. 
19 § 264 do dStGB (C6digo Penal alemao, N.d.t.). 
19 No Direito Penal portugues, astucia (N.d.t.). 
19 § 263 do dStGB. 
19 0 que encontra correspondencia no m,etodo moderno de p6r termo antecipadamente, atraves 

de acordo, a processos penais corn substractos f<\cticos complexos; ver a este respeito I.2. 
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Constituern urna especie de «tabu» juridico. Assirn, de acordo corn a nossa 
doutrina constitucional, ate agora incontes,tada, a dignidade do ser hurnano e 
sernpre «inviolavel» (artigo 1. 0

, n. 0 1, prirneiro periodo, da GG). Este prindpio 
e indisputado; a controversia s6 se inflarna a prop6sito da questao subsequente 
sobre o arnbito da dignidade hurnana, corno acontece corn as discussoes sobre 
a eutanasia e a clonagern de seres hurnanos. 

3. Futuro 

Apreciando as controversias actuais na Alemanha sobre este tema, pode 
neste momento afirmar-se que os padr6es da «cultura juridica» sao fortes, 
mas nao contam corn a certeza e a estabilidade do direito natural. Tern surgido 
vozes que defendem, nomeadamente, a relativiza<;ao (a meu ver, supressao) 
da proibi<;ao da tortura - como nos casos em que urn bombista preso amea<;a 
fazer explodir uma cidade inteira mas nao da mais indica<;6es, ou quando urn 
tomador de refens capturado nao revela onde esta sequestrada a vitima em 
perigo de vida. Em tais casos nao parece evidente para o senso comum domi
nado por concep<;6es preventivas, ou para o pensamento juridico-penal virado 
para a vitima, que o respeito, nomeadamente, da proibi<;ao da tortura leve a 
colocar em perigo a vida da vitima. 

Na minha opiniao, e hoje em dia extremamente dificil defender aquelas 
fronteiras indisponiveis a interven<;ao juridico-penal; mas devem ser defendidas 
e respeitadas. A relativiza<;ao daquelas proibi<;6es levaria a sua destrui<;ao. Por 
esta forma destruir-se-ia simultaneamente uma cultura juridica de que vivemos. 
Continua a pressupor-se, apesar de tudo, que e possivel demonstrar convincen
temente que tambem urn pensamento penal fixado situativamente, orientado 
por finalidades preventivas, centrado nas vitimas e intensamente controlador 
tera que respeitar limites que s6 podem ser fundados a longo prazo. Nao sei 
se tal e ainda possivel hoje em dia. 

19 Supra, I.l. 
19 Esta discussiio radica em interven<;6es do meu colega jubilado, de Bona, Giinther Jakobs e 

tern por objecto uma forma <<moderna» de Direito Penal que reage mais intensamente a amea<;as mais 
graves como o terrorismo ou a erosao de normas devidas a globaliza<;iio, e que assegura as garantias 
tradicionais do Direito Constitucional, Penal e de Processo Penal em rela<;iio a <<cidadiios>>, mas ja 
nao a <<inimigos>>. 

19 Teve aqui urn particular merito a Associa<;ao para a Sociologia do Direito. 
19 Corn origem no soci6logo Heinrich Beck e recebido em vasto ambito na doutrina juridico-

-penal alema. 
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19 Em III.2. 
19 Ja a seguir III.l. 
19 Evangelho segundo Sao Joao, 18, 14: <<E preferivel que morra urn s6 homem pelo povo>>. 
19Em I. 
19 Em II. 
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