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ADVERTENCIA

Michel Foucault ensinou no College de France de janei
ro de 1971 ate a sua morte em junho de 1984 - com exce9iio
do ano de 1977, em que desfrutou de urn ana sabittico. 0 titu
lo da sua cittedra era: Historia dos sistemas de pensamento.

Essa cittedra foi criada em 30 de novembro de 1969, por
proposta de Jules Vuillemin, pela assembleia geral dos profes
sores do College de France em substitui9iio Ii cittedra de hist6
ria do pensamento filosOfico, que Jean Hyppolite ocupou ate
sua morte. A mesma assembleia elegeu Michel Foucault, no dia
12 de abril de 1970, titular da nova cittedra l . Ele tinha 43 anos.

Michel Foucault pronunciou a aula inaugural no dia 2
de dezembro de 1970'.

1. Michel Foucault encerrou 0 opusculo que redigiu para sua candi
datura com a seguinte formula: "Seria necessaria empreender a hist6ria
dos sistemas de pensamento" ("Titres et travaux", em Dits et ecrits, 1954.
1988, ed. por D. Defert & F. Ewald, colab. 1. Lagrange, Paris, Gallimard,
1994, vol. I, p. 846).

2. Ela sera publicada pelas Editions Gallimard em maio de 1971
com 0 titulo: L 'ordre du discours. [Trad. bras. A ordem do discurso, Sao
Paulo: Loyola, 1997.J
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AULA DE 8 DE JANEIRO DE 1975

as exames psiquiatricos em materia penal. - A que
genera de discurso eles pertencem? - Discursos de verdade e
discursos que fazem rir. - A prova legal no direito penal do
seculo XVIII. - as reformadores. - 0 principia da conviq:iio
intima. - As circunstdncias atenuantes. - A relariio entre
verdade e justira. - 0 grotesco na mecdnica do pader. - 0
duplo psicologico-moral do delila. - 0 exame mostra como 0
individuo ja se assemelhava a seu crime antes de 0 ler come
lido. - A emergencia do pader de normalizariio.

Gostaria de come,ar 0 curso deste ano lendo-lhes dois
relat6rios de exame psiquiMrico em materia penal. Vou le
los diretamente. 0 primeiro data de 1955, faz exatos vinte
anos. Eassinado por pelo menos urn dos grandes nomes da
psiquiatria penal daqueles anos e diz respeito a urn caso de
que talvez alguns de voces se lembrem. Ea hist6ria de uma
mulher e de seu amante, que haviam assassinado a filhinha
da mulher. 0 homem, 0 amante da mae portanto, tinha sido
acusado de cumplicidade no homicidio ou, em todo caso, de
incita,ao ao homicidio da crian,a; porque havia ficado pro
vado que a mulher mesma e que matara a filha com suas
pr6prias maos. Eis portanto 0 exame psiqui<itrico que foi
feita do homem, que you chamar, digamos, de A., porque
nunca consegui determinar ate que ponto e licito publicar,
mantendo os nomes, os exames medico-legais'.

"Os peritos se acham evidentemente numa sima,ao in
comoda para exprimir seu juizo psicol6gico sobre A., dado
que nao podem tomar partido sobre a culpa moral deste. To
davia, raciocinaremos com a hip6tese de que A. teria exerci
do sobre 0 espirito da mulher L., de urna maneira ou de ou-



tra, urna influencia que teria levado esta ao assassinato de
sua filha. Nessa hipotese, portanto, eis como nos represen
tariamos as coisas e os atores. A. pertence a urn meio POllCD

homogeneo e socialmente mal estabelecido. Filho ilegitimo,
foi criado pela mae e so bern mais tarde 0 pai 0 reconheceu;
ganhou entao meios-irmaos, mas sem que uma verdadeira
coesao familiar pudesse se estabelecer. Tanto mais que,
morrendo 0 pai, viu-se sozinho com a mae, mulher de situa
,ao duvidosa. Apesar de tudo, cobraram-lhe que fizesse 0
secundario, e suas origens devem ter pesado urn pouco em
seu orgulho natural. as seres da sua especie nunca se sen
tern muito bern assimilados ao mundo a que chegaram;
donde 0 culto do paradoxa e de tudo 0 que cria desordem.
Nurn ambiente de ideias urn tanto quanta revoluciomlrias,
[Iembro-lhes que estamos em 1955 - M.E] eles se sentem
menos desambientados do que num meio e numa filosofia
regrados. E a historia de todas as reformas intelectuais, de
todos os cenaculos; e a hist6ria de Saint-Germain-des-Pres,
do existencialismo', etc. Em todos os movimentos, persona
lidades verdadeiramente fortes podem emergir, principal
mente se conservaram certo senso de adapta,ao. Elas tam
bern podem alcan,ar a celebridade e fundar uma escola
estavel. Mas muitos nao podem se erguer acima da medio
cridade e procuram chamar a aten,ao com extravagancias
de vestmirio ou com atos extraordimirios. Encontramos ne
les 0 alcebiadism03 e 0 erostratismo'. Claro que eles nao
cort!,m mais 0 rabo do cachorro nem ateiam fogo no templo
de Efeso, mas as vezes se deixam corromper pelo Odio a
moral burguesa, a tal ponto que renegam suas leis e ate
caem no crime para inflar sua personalidade, tanto mais que
essa personalidade e originalmente mais insignificante. Na
turalmente, ha nisso tudo certa dose de bovarismo', desse
poder, conferido ao homem, de se conceber diferente do que
e, sobretudo mais bonito e maior do que e. Foi por isso que
A. pOde se imaginar urn super-homem. a curioso, alias, e

* Escola militar francesa. (N. do T.)
** Em vez de imormes, enonnes. (N. do T.)

que ele resistiu it influencia militar. Ele mesmo dizia que a
passagem por Saint-Cyr* formava 0 carater. Ao que parece,
porem, a farda nao normalizou muito a atitude de Algarron6.

Alias, ele eslava sempre ansioso por sair do quartel e cair na
farra. Outra caracteristica psicologica de A. [portanto, alem
do bovarismo, do erostratismo e do alcebiadismo - M.E] e 0
donjuanism07 Ele passava literalmente todas as suas horas
de liberdade colecionando amantes, em geral faceis como
L. Depois, por uma verdadeira falta de gosto, ele lhes dizia
coisas que, em geral, pela instru,ao primaria delas, eram in
capazes de compreender. Ele se comprazia em desenvolver
diante delas paradoxos 'henaurmes', segundo a grafia de
Flaubert** que algumas ouviam boquiabertas, outras sem
prestar aten,ao. Do mesmo modo que uma cultura demasia
do preecce para seu estado mundano e intelectual havia side
pouco favoravel a A., a mulher L. pode seguir-Ihe os passos,
de modo ao mesmo tempo caricatural e tragico. Trata-se de
urn novo grau inferior de bovarismo. Ela engoliu os parado
xos de A., que por assim dizer a intoxicaram. Parecia-lhe
que estava atingindo urn plano intelectual superior. A. fala
va da necessidade que urn casal tinha de fazer juntos coisas
extraordinarias, para estabelecer entre si urn vinculo indis
solavel, por exemplo matar urn chofer de taxi; liquidar urna
crian,a so por liquidar ou para se provarem sua capacidade
de decisao. E a mulher L. decidiu matar Catherine. Pelo me
nos e essa a tese dessa mulher. Se A. nao a aceita completa
mente, tampouco a rejeita integralmente, pois admite ter de
senvolvido diante dela, talvez de forma imprudente, os pa
radoxos que ela, por ausencia de espirito critico, pode ter
erigido em regra de a,ao. Assim, sem tomar partido sobre a
realidade e 0 grau de culpa de A., podemos compreender 0

5AULA DE 8 DE JANEIRO DE 1975OSANORMAIS4
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quanto sua influen~ia sobre a mulher L. pode ter sido pemi
ClOsa. Mas, para nos, 0 problema esta em descobrir e dizer
qual e, do ponto de vista penal, a responsabilidade de A.
Pedimos mais urna vez, encarecidamente, que nao confun
dam os termos da questao. Nao estamos procurando deter
mmar qual a parcela de responsabilidade moral de A. nos
crimes da mulher L.: isso e urn problema para os juizes e os
jurados. Procuramos simplesmente saber se, do ponto de
vista medico-legal, suas anomalias de carater tern uma ori
gem patologica, se realizam urn disrurbio mental suficiente
par~ atingir a responsabilidade pena!. A resposta, e claro,
sera negallva. A. errou evidentemente por nao se ater ao
programa das escolas militares e, no amor, as escapadelas
de fIm de semana, mas seus paradoxos nao tern, apesar dis
so, 0 valor de ideias delirantes. Claro, se A. nao desenvol
veu simplesmente diante da mulher L., de modo impruden
te, teonas demaslado complicadas para ela se ele levou-a
intencionalmente ao assassinato da crian9a,'seja para even
tual~ente livrar-se dela, seja para provar sua for9a de <per
suasao>, seja por puro jogo perverso, como Don Juan na
ce!'a do pobre', sua responsabilidade pennanece integra!.
Nao podemos apresentar de outro modo que nao seja esta
fonna condlclonal conclusoes que podem ser atacadas de
todos os lados, nurn caso em que corremos 0 risco de ser
mos ac~.sados de ir alem da nossa missao e de invadir 0 pa
pel do jun, de tomar partido pro ou contra a culpa propria
mente dlta do acusado, ou ainda de ouvinnos a reprova9ao
de exceSSlVO lacomsmo, se houvessemos secamente dito 0
que, caso necessario, teria bastado, a saber: que A. nao apre
senta nenhurn sintoma de doen9a mental e que de urn modo
geral, ele e plenamente responsave!." ,

Ai esta, portanto, urn texto que data de 1955. Descul
pem 0 tamanbo desses docurnentos (mas, afinal, voces com
preendem logo que eles levantam urn problema); gostaria de
Cltar outros, muito mais breves, ou melhor, urn relatorio que

foi feito a proposito de tres homens que haviam sido acusa
dos de chantagem num caso sexua!. You ler pelo menos 0
relatorio sobre dois deles'.

Urn, digamos X., "intelectualmente, sem ser brilhante,
nao e esrupido; encadeia bern as ideias e tern boa memoria.
Moralmente, e homossexual desde os doze ou treze anos, e
esse vicio, no come90, teria sido uma compensa9ao para as
zombarias de que era vitima quando, crian9a, criado pela
assistencia publica, estava na Mancha [0 departamento fran
ces - M.E]. Talvez seu aspecto afeminado tenha agravado
essa tendencia a homossexualidade, mas foi a ganancia que
levou X. a praticar a chantagem. X. e totalmente imoral, ci
nico, falastrao ate. Ha tres mil anos, certamente teria vivido
em Sodoma e os fogos do ceu com toda justi9a 0 teriam
punido por seu vieio. Devemos reconhecer que Y. [a vitima
da chantagem - M.E] teria merecido a mesma Puni9ao. Por
que, afinal de contas, ele e idoso, relativamente rico e nao
tinha nada mais a propor a X., senao instala-Io numa boate
de invertidos, de que ele seria 0 caixa, abatendo progressi
vamente 0 dinheiro investido na compra do estabelecimen
to. Esse Y, sucessiva ou simultaneamente amante masculi
no ou feminino* l DaO se sabe, de X., causa desprezo e miu
sea. X. ama Z. So vendo 0 ar afeminado de urn e de outro
para compreender que tal palavra pode ser empregada quan
do se trata de dois homens tao afeminados que nao e mais
em Sodoma, mas em Gomorra, que deveriam viver."

Eu poderia continuar. Entao, sobre Z.: "E urn ser deve
ras mediocre, do contra, de boa memoria, encadeando bern
as ideias. Moralmente, e urn ser cinico e imora!. Compraz-se
no estupro, e manifestamente esperto e reticente. Eliteralrnen
te necessano praticar urna mai'otique em rela9ao a ele [maioti
que esta escrito m.a.i.o.t.i.q.u.e., algo relativo ao maio, sem

'" Amant ou maitresse. (N. do T.)



duvida nenhurna! - M.F.J1o. Mas 0 tra90 mais caracteristico do
seu carater parece ser urna preguip cujo tarnanho nenhurn
qualificativo seria capaz de dar ideia. Eevidentemente menos
cansativo trocar discos e encontrar clientes numa boate do que
trabalhar de verdade. Alias, ele reconhece que se tomou
homossexual por necessidade material, por cobi9a, e que,
tendo tornado gosto pelo dinheiro, persiste nessa maneira de se
conduzir." Conclusiio: "Ele e particularmente repugnante."

Como voces podem compreender, haveria ao mesmo
tempo pouquissima e muitissima coisa a dizer sobre esse
genero de discurso. Porque, afinal de contas, na verdade sao
raras, numa sociedade como a nossa, os discursos que pos
suem a uma s6 vez tres propriedades. A primeira e poder
determinar, direta ou indiretamente, uma decisao de justi9a
que diz respeito, no fim das contas, aliberdade ou adeten
9ao de urn homem. No limite (e veremos alguns desses
casos), Ii vida e amorte. Portanto, sao discursos que tern, no
limite, urn poder de vida e de morte. Segunda propriedade:
de onde lhes vern esse poder? Da institui9ao judiciaria, tal
vez, mas eles 0 detem tambem do fato de que funcionam na
institui9ao judiciaria como discursos de verdade, discursos
de verdade porque discursos com estatuto cientifico, ou como
discursos formulados, e formulados exclusivamente por pes
soas qualificadas, no interior de uma institui9ao cientifica.
Discursos que podem matar, discursos de verdade e discur
sos - voces sao prova e testemunhas disso!! - que fazem rir.
E os discursos de verdade que fazem rir e que tern 0 poder
institucional de matar sao, no fim das contas, nurna socieda
de como a nossa, discursos que merecem urn pouco de aten
9aO. Tanto mais que, se alguns desses exames, 0 primeiro
em particular, diziam respeito, como voces viram, a urn caso
relativamente grave, logo relativamente raro, no segundo ca
so porem, que data de 1974 (quer dizer, aconteceu ano pas
sado), 0 que esta em jogo e evidentemente 0 pao de cada dia

da justi9a penal - e eu ja ia dizendo de todos os envolvidos
na justi9a. Esses discursos cotidianos de verdade que matam
e que fazem rir estao presentes no pr6prio amago da nossa
institui9aO judiciaria.

Nao e a primeira vez que 0 funcionamento da verdade
judiciaria nao apenas coloca problemas, maS tambem faz
rir. E voces sabem muito bern que, no Em do seculo XVIII
(falei-lhes a esse respeito dois anos atras, creio eu!'), a ma
neira como a prova da verdade era administrada na pratica
penal suscitava ao mesmo tempo ironia e critica. Voces de
vern se lembrar daquela especie, escolastica e aritmetica ao
mesmo tempo, de provajudiciaria, do que na epoca era cha
mado, no direito penal do seculo XVIII, de prova legal, em
que se distinguia toda urna hierarquia de provas que eram
quantitativa e qualitativamente ponderadas13 Havia as pro
vas completas e as provas incompletas, as provas plenas e as
provas semiplenas, as provas inteiras, as semiprovas, as in
dicios, os adminiculos. Depois, todos esses elementos de de
monstra9ao eram combinados, adicionados, para chegar a
certa quantidade de provas que a lei, ou antes, 0 costume,
definia como 0 minimo necessario para obter a condena9ao.
A partir desse momento, a partir dessa aritrnetica, desse cal
culo da prova, 0 tribunal tinha de tomar sua decisao. E, na
sua decisao, ele estava preso, pelo menos ate certo ponto,
por essa aritmetica da prova. Alem dessa legaliza9ao, dessa
defini9ao legal da natureza e da quantidade da prova, fora
dessa formaliza9ao legal da demonstra9ao, havia 0 principio
segundo 0 qual as puni90es deviam ser determinadas de
maneira proporcional aquantidade das provas reunidas. Ou
seja, nao bastava dizer: temos de chegar a uma prova plena,
inteira e completa, para determinar uma puni9ao. 0 direito
classico dizia: se a adi9ao nao atinge 0 grau minimo de pro
vas a partir do qual se pode aplicar a pena plena e inteira, se
a adi9ao ficar de certo modo suspensa, se s6 se tern tres
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quartos de prova e nao, ao todo, urna prova plena, isso nao
quer dizer que nao se deva punir. Para tres quartos de prova,
tres quartos de puni9ao; para meia prova, meia penal" Em
outras palavras, ninguem e suspeito impunemente. 0 mais
infimo elemento de demonstra9ao ou, em todo caso, certo
elemento de demonstra9ao, bastara para acarretar certo ele
mento de pena. Foi essa pratica da verdade que suscitou,
entre os reformadores do fim do seculo XVIII - seja Voltai
re, seja Beccaria, seja gente como Servan ou Dupaty -, ao
mesmo tempo critica e ironia15.

Foi a esse sistema da prova legal, da aritrnetica da de
monstra9ao, que se opos 0 principio do que se chama con
vic9ao intima"; urn principio que hoje, quando 0 vemos
funcionar e quando vemos a rea9ao das pessoas ante seus
efeitos, nos da a impressao de que autoriza a condenar sem
provas. Mas, para dizer a verdade, 0 principio da convic9ao
intima, tal como foi formulado e institucionalizado no fim
do seculo XVIII, tinha urn sentido historico perfeitamente
preciso 17•

Primeiro, este: nao se deve mais condenar antes de ter
chegado a urna certeza total. Isto e, niio deve mais haver pro
porcionalidade entre a demonstra9ao e a pena. A pena deve
obedecer alei do ou tudo, ou nada, urna prova nao completa
nao pode acarretar urna pena parcial. Vma pena, por mais
leve que seja, so deve ser decidida quando a prova total, com
pleta, exaustiva, inteira, da culpa do reu tiver sido estabeleci
da. Ea primeira significa9ao do principio da convic9ao inti
ma: 0 juiz so deve come9ar a condenar se estiver intimamen
te persuadido da culpa, nao basta ter apenas suspeitas.

Segundo, 0 sentido desse principio e 0 seguinte: nao se
podem validar apenas provas definidas e qualificadas pela
lei. Mas, contanto que seja probatoria, isto e, contanto que
ela seja de tal natureza que obtenha a adesao de qualquer es
pirito capaz de verdade, capaz de juizo, logo de verdade, toda

prova deve poder ser aceita. Nao e a legalidade da prova, sua
conformidade com a lei, que fara dela urna prova: e sua
demonstratividade. E a demonstratividade da prova que a
torna valida.

E, por fim - e 0 terceiro significado do principio da
convic9ao intima -, 0 criterio pelo qual se reconhecera que a
demonstra9ao foi estabelecida nao e 0 quadro canonico das
boas provas, e a convic9ao: a convic9ao de urn sujeito qual
quer, de urn sujeito indiferente. Como individuo pensante,
ele e capaz de conhecimento e de verdade. Ou seja, com 0

principio da convic9ao intima passamos desse regime arit
metico-escolastico e tao ridiculo da prova c1assica ao regi
me comum, ao regime honrado, ao regime anonimo da ver
dade para urn sujeito supostamente universal.

Ora, de fato, esse regime da verdade universal, a que a
justi9a penal parece ter se submetido a partir do seculo XVIII,
abriga dois fenomenos, realmente e na maneira como e efe
tivamente aplicado; ele abriga dois fatos ou duas prliticas
que saO importantes e que, creio eu, constituem a pratica
real da verdade judiciaria e, ao mesmo tempo, a desequili
bram em rela9ao a essa formula9ao estrita e geral do princi
pio da convic9ao intima.

Primeiro, voces sabem que, apesar do principio segun
do 0 qual nunca se deve punir sem antes ter chegado a
prova, aconvic9ao intima do juiz, na prlitica sempre perma
nece certa proporcionalidade entre 0 grau de certeza e a gra
vidade da pena imposta. Voces sabem perfeitamente que,
quando nao tern plena certeza de urn delito ou de urn crime,
o juiz - seja ele magistrado ou jurado - tende a traduzir sua
incerteza por urna atenua9ao da pena. A uma incerteza in
completamente adquirida correspondera, na verdade, uma
pena levemente ou amplamente atenuada, mas que continua
sendo urna pena. Ou seja, presun90es fortes, mesmo em
nosso sistema e a despeito do principio da convic9ao intima,
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Dunea permanecem totalmente impunes. E dessa maneira
que funcionam as circunstancias atenuantes.

As circunstancias atenuantes, em principio, eram desti
nadas a que? De urn modo geral, a modular 0 rigor da lei tal
como fora formulada em 1810, no Codigo Penal. 0 verda
deiro objetivo que 0 legislador de 1832 buscava, tendo defi
nido as circunstancias atenuantes, DaO era permitir uma ate
nua9ao da pena; era, ao contnirio, impedir absolvi90es que
eram decididas muitas vezes pelo juri quando ele nao queria
aphcar a leI em todo 0 seu rigor. Em particular no caso do
infanticidio, os jUris provinciais tinham 0 costume de sim
plesmente DaD condenar, porque, se condenassem, seriam
obrigados a aplicar a lei, que era a pena de morte. Para nao
aplicar a pena de morte, eles absolviam. E foi para conceder
aos juris e a justi9a penal um justo grau de severidade que
foi dada aos juris, em 1832, a possibilidade de modular a
aplica9ao da lei com as circunstancias atenuantes.
. Mas, na verdade, por tris desse objetivo, que era expli

cItamente 0 do legislador, 0 que aconteceu? A severidade
dos juris aumentou. Mas tambem aconteceu 0 seguinte: foi
possivel, a partir dai, contornar 0 principio da convic9ao
mtlma. Quando os Jurados se acharam na situa9ao de ter de
decidir sobre a culpa de alguem, culpa a proposito da qual
havla ffiUItas provas, mas ainda nao a certeza, aplicava-se 0
principio das circunstancias atenuantes e dava-se uma pena
leve ou largamente inferior a pena prevista pela lei. A pre
sun9ao, 0 grau de presun9ao era assim transcrito na gravida
de da pena.

No caso Goldman!8, que acabou de ter seu desfecho faz
umas semanas, se 0 escandalo estourou no proprio seio da
mstitui9ao judiciiria, se 0 proprio proeurador-geral, que pe
d,ra uma pena, formulou sua surpresa diante do veredicto, e
que n? fundo 0 juri nao havia aplicado esse uso, que no en
tanto e absolutamente contririo a lei e que diz que, quando

nao se tern muita certeza, aplicam-se as circunstancias ate
nuantes. 0 que aconteceu no caso Goldman? No fundo, 0

juri aplicou 0 principio da Convic9ao intima ou, se quise
rem, nao 0 aplicou, mas aplicou a propria lei. Isto e, consi
derou que tinha uma convic9ao intima e aplicou a pena tal
como havia sido pedida pelo procurador. Ora, 0 procurador
estava tao acostumado a ver que, quando hi algumas duvi
das, nao se aplicam exatamente as requisi90es do ministerio
publico mas fica-se urn nivel abaixo, que ele proprio ficou
surpreso com a severidade da pena. Ele traia, em sua surpre
sa, esse uso absolutamente ilegal, em todo caso contririo ao
principio, que faz que as circunstancias atenuantes sejam
destinadas a mostrar a incerteza do juri. Em principio, elas
nunca devem servir para transcrever a incerteza do juri; se
ainda hi incerteza, tem-se pura e simplesmeme de absolver
o acusado. De fato, por tris do principio da convic9ao inti
ma temos portanto uma pratica que continua, exatamente
como no velho sistema das provas legais, a modular a pena
de acordo com a incerteza da prova.

Dma outra pritica tambem leva a falsear 0 principio da
Convic9ao intima e a reconstituir algo que e da ordem da
prova legal, em todo caso que se assemelha, por certas ca
racteristicas, ao modo de funcionamento da justi9a, tal como
se produzia no seculo XVIII. Essa quase-reconstitui9ao, essa
pseudo-reconstitui9ao da prova legal nao esti, e claro, na
reconstitui9ao de uma aritmetica das provas, mas no fato de
que - contrariamente ao principio da convic9ao intima, que
exige que todas as provas possam ser fornecidas, todas pos
sam ser reunidas e que somente a consciencia do juiz, jura
do ou magistrado, deve pesi-Ias - certas provas tern, em si,
efeitos de poder, valores demonstrativos, uns maiores que os
outros, independentemente de sua estrutura racional pro
pria. Portanto, nao em fun9ao da estrutura racional delas,
mas em fun9ao de que? Pois bern, do sujeito que as produz.
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Assim e que, por exemplo, os relat6rios de policia ou os de
poimentos dos policiais tem, no sistema da justi9a francesa
atual, uma especie de privilegio com rela9ao a qualquer
outro relat6rio e depoimento, por serem enunciados por urn
funcionano juramentado da policia. Por autro lado, 0 relat6
rio dos peritos - na medida em que 0 estatuto de perito con
fere aos que 0 pronunciam urn valor de cientificidade, ou an
tes, urn estatuto de cientificidade - goza, com rela9ao a qual
quer outro elemento da demonstra9ao judiciana, de certo
privilegio. Nao sao provas legais no sentido em que 0 direito
classico as entendia ainda no fim do seculo XV1I1, mas sao
enunciados judicianos privilegiados que comportam presun
90es estatutarias de verdade, presun90es que Ihe sao ineren
tes, em fun9ao dos que as enunciam. Em surna, sao enun
ciados com efeitos de verdade e de poder que Ihes sao espe
cificos: urna especie de supralegalidade de certos enuncia
dos na Produ9ao da verdade judiciana.

Eu gostaria de me deter urn instante sobre essa rela9ao
verdade-justi9a, porque, claro, e urn dos temas fundamentais
da filosofia ocidental 19. Afinal de contas, e urn dos pressu
postos mais imediatos e mais radicais de todo discurso judi
ciano, politico, critico, 0 de que existe uma pertinencia es
sencial entre 0 enunciado da verdade e a pratica da j usti9a.
Ora, acontece que, no ponto em que vem se encontrar a ins
titui9ao destinada a administrar a justi9a, de urn lado, e as
institui90es qualificadas para enunciar a verdade, do outro,
sendo mais breve, no ponto em que se encontram 0 tribunal
e 0 cientista, onde se cruzam a institui9ao judiciana e 0 sa
ber medico ou cientifico em geral, nesse ponto sao formula
dos enunciados que possuem 0 estatuto de discursos verda
deiros, que detem efeitos judicianos consideraveis e que tem,
no entanto, a curiosa propriedade de ser alheios a todas as
regras, mesmo as mais elementares, de forma9ao de urn dis
curso cientifico; de ser alheios tambem as regras do direito
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e de ser, no sentido estrito, como os textos que Ii hil pouco
para voces, grotescos. .

Textos grotescos - e quando digo "grotesco" gostana
de empregar a palavra num sentido, se n~o absolutamente
estrito, pelo menos urn pouco rigido ou seno. Chamar~1 de
"grotesco" 0 fato, para um discurso ou para urn mdlvlduo,
de deter por estatuto efeitos de poder de que sua quahdade
intrinseca deveria priva-Ios. 0 grotesco ou, se qU1~er~m, 0

"ubuesco"20 nao e simplesmente uma categona de lllJunas,
niio e um epiteto injurioso, e eu nao queria emprega-Io nes
se sentido. Creio que existe uma categona preclsa; em ~odo

caso dever-se-ia definir urna categona preclsa da anahse
hist6rico-politica, que seria a categoria do grotesco ou do
ubuesco. 0 terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em ter
mos mais austeros, a maximiza9aO dos efeitos do poder a
partir da desqualifica9ao de quem os pro~u~: ISSO, crelO eu,
nao e um acidente na hist6ria do poder, nao e uma falha me
canica. Parece-me que e urna das engrenagens qu~ sao parte
inerente dos mecanismos do poder. 0 poder pohtlco, pelo
menos em certas sociedades, em todo caso na nossa, pade
se atribuir, e efetivamente se atribuiu, a possibilidade de trans
mitir seus efeitas, e muito mais que isso, de .encontrar a on
gem dos seus efeitos nurn canto que.e. manlfestam~nte, ex
plicitamente, voluntatiamente desquahflcado pelo OdlOS~, pe
10 infame ou pelo ridiculo. Afinal de contas, essa mecanl,;a
grotesca do poder, ou essa engrenagem do grotesco na meca
mca do poder, e antiqiiissima nas estruturas; no funclOnamen
to politico das nossas sociedades. Voces tem exemplos rele
vantes disso na hist6ria do Imperio romano, onde essa des
qualifica9ao quase teatral do ponto de origem, do ponto de
contato de todos os efeitos de poder na pessoa do Imperador
foi precisamente urna maneira, se nao exatament: de gover
nar, pelo menos de dominar; essa desquahflca9ao que faz
aquele que e 0 detentor da majestas - desse algo mals de



poder em rela,ao a todo poder, qualquer que seja ele - ser
ao meSilla tempo, em sua pessoa, em sua personagem, em
sua realidade fisica, em seus trajes, em seu gesto, em seu
corpo, em sua sexualidade, em sua maneira de seT, urn per
sonagem infame, grotesco, ridiculo. De Nero a Heliogabalo,
o funcionamento, a engrenagem do poder grotesco, da so
berania infame, foi perpetuamente aplicada no funciona
mento do Imperio roman021

o grotesco e urn dos procedimentos essenciais it sobera
nia arbitraria. Mas voces tambem sabem que 0 grotesco e urn
procedimento inerente it burocracia aplicada. Que a maquina
administrativa, com seus efeitos de pader incontomaveis,
passa pelo funcionario mediocre, nulo, imbecil, cheio de cas
pa, ridiculo, puldo, pobre, impotente, tudo isso foi urn dos
tra,os essenciais das grandes burocracias ocidentais, desde 0
seculo XIX. 0 grotesco administrativo nao foi simplesmente
a especie de percep,ao visionaria da administra,ao que Bal
zac, Dostoievski, Courteline ou Kafka tiveram. 0 grotesco
administrativo e, de fato, uma possibilidade que a burocracia
se deu. "Ubu burocrata" pertence ao funcionamento da ad
ministra,ao moderna, como pertencia ao funcionamento do
poder imperial de Roma ser como urn histriao louco. E 0 que
dlgo do Imperio romano, 0 que digo da burocracia moderna,
poderia perfeitamente ser dito de outras formas mecanicas
de poder, no nazismo ou no fascismo. 0 grotesco de alguem
como Mussolini estava absolutamente inscrito na mecitnica
do poder. 0 poder se dava essa imagem de provir de alguem
que estava teatralmente disfar,ado, desenhado como urn pa
Iha,o, como urn burao de feira.

Parece-me que encontramos ai, da soberania infame it
autoridade ridicula, todos os graus do que poderiamos cha
mar de indignidade do poder. Voces sabem que os etn610gos
- penso em particular nas belissimas analises que Clastres
acaba de publicar22 - identificaram esse fenomeno pelo qual

aquele a quem e dado urn poder e, ao mesmo tempo, por
meio de certo m\mero de ritos e de cerimonias, ridiculariza
do ou tornado abjeto, ou mostrado sob urn aspecto desfavo
ravel. sera que se trata, nas sociedades arcaicas ou primiti
vas, de urn ritual para limitar os efeitos do poder? Pode ser.
Mas eu diria que, se sao esses os rituais que encontramos
em nossas sociedades, eles tern uma fun,ao bern diferente.
Mostrando explicitamente 0 poder como abjeto, infame,
ubuesco ou simplesmente ridiculo, nao se trata, creio, de li
mitar seus efeitos e descoroar magicamente aquele a quem e
dada a coroa. Parece-me que se trata, ao contrario, de mani
festar da forma mais patente a incontornabilidade, a inevita
bilidade do poder, que pode precisamente funcionar com
todo 0 seu rigor e na ponta extrema da sua racionalidade
violenta, mesmo quando esta nas maos de alguem efetiva
mente desqualificado. Esse problema da inramia da sobera
nia, esse problema do soberano desqualificado, pensando
bern, e 0 problema de Shakespeare; etoda a serie das trage
dias dos reis coloca precisamente esse problema, sem que
nunca, acho eu, ninguem tenha elaborado a teoria da inra
mia do soberano23 • No entanto, mais uma vez, em nossa so
ciedade, de Nero (que talvez seja a primeira grande figura
iniciadora do soberano infame) ate 0 homenzinho de maos
tremulas que, no fundo do seu bunker, coroado par quaren
ta milhOes de mortos, nao pedia mais que duas coisas: que
todo 0 resto fosse destruldo acima dele e que the trouxes
sem, ate ele arrebentar, doces de chocolate - voces tern todo
urn enorme funcionamento do soberano infame24.

Nao tenho nem for,a, nem coragem, nem tempo para
consagrar meu curso deste ano a esse tema. Mas gostaria
pelo menos de retomar 0 problema do grotesco a prop6sito
dos textos que acabo de ler para voces. Creio que nao hi por
que considerar como pura e simples injuria 0 fato de reco
nhecer como grotesco e de colocar 0 problema da existencia
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do grotesco e da fun,ao do grotesco nesses textos. Em sua
ponta extrema, onde ela se dol 0 direito de matar, a justi,a
instaurou um discurso que e 0 discurso de Ubu, faz Ubu fa
lar doutamente. Para dizer as coisas de uma maneira solene,
digamos 0 seguinte: 0 Ocidente, que sem duvida desde a so
ciedade, desde a cidade grega, nao parou de sonhar em dar
poder ao discurso de verdade numa cidade justa, finalmente
conferiu um poder incontrolado, em seu aparelho de justi,a,
a parodia, e a parodia reconhecida como tal do discurso
cientifico. Deixemos entao a outros 0 cuidado de colocar a
questao dos efeitos de verdade que podem ser produzidos,
no discurso, pelo sujeito que supostamente sabe25 • De mi
nha parte, procurarei estudar os efeitos de poder que sao
produzidos, na realidade, por um discurso que e ao mesmo
tempo estatutario e desqualificado. Essa analise, evidente
mente, poderiamos tenta-la em diferentes dire,6es, procurar
identificar a ideologia que pode animar os discursos de que
lhes dei alguns exemplos. Tambem poderiamos tenta-Ia a
partir da institui,ao que os suporta, ou das duas institui,6es
que os suportam, a judiciiria e a medica, para ver como pu
deram nascer. 0 que procurarei fazer aqui (aqueles de voces
que vieram nos anos anteriores com certeza desconfiam de
que e essa a dire,ao que yOU tomar) e - em vez de tentar
uma analise ideologica ou uma analise "institucionalista" 
identificar, analisar a tecnologia de poder que utiliza esses
discursos e tenta faze-los funcionar.

Para tanto, numa primeira aproxima,ao, farei a pergun
ta: 0 que acontece nesse discurso de Ubu que esta no amago
da nossa priltica judiciaria, da nossa pnitica penal? Teoria,
pois, do Ubu psiquiiltrico-penal. Quanto ao essencial, creio
que podemos dizer que, atraves dos discursos de que Ihes
dei alguns exemplos, 0 que acontece e uma serie, eu ia dizen
do de substitui,6es, mas creio que a palavra nao e adequada:

melhor seria dizer de dobramentos·. Porque nao se trata, na
verdade, de umjogo de substitui,6es, mas da introdu,ao de
duplos sucessivos. Em outras palavras, nao se trata, no caso
desses discursos psiquiatricos em materia penal, de instau
rar, como dizem as pessoas, outra cena; mas, ao contnirio,
de desdobrar os elementos na mesma cena. Nao se trata pois
da cesura que assinala 0 acesso ao simb6lico, mas da sinte
se coercitiva que assegura a transmissao do poder e 0 deslo
camento indefinido de seus efeitos26 .

Primeiro, 0 exame psiquiatrico permite dobrar 0 delito,
tal como e qualificado pela lei, com toda uma serie de ou
tras coisas que nao sao 0 delito mesmo, mas uma serie de
comportamentos, de maneiras de ser que, bem entendido, no
discurso do perito psiquiatra, sao apresentadas como a cau
sa, a origem, a motiva,ao, 0 ponto de partida do delito. De
fato, na realidade da priltica judiciiria, elas vao constituir a
substancia, a propria materia punivel. Voces sabem que de
acordo com a lei penal, sempre a do C6digo de Napoleao de
1810 - e ja era um principio reconhecido nos chamados co
digos intermediirios da Revolu,ao27 -, pois bem, desde 0

fim do seculo XVIII, de acordo com a lei penal, so sao con
denaveis as infra,6es definidas como tais pela lei, e por
uma lei que deve ser anterior ao ato em questao. Nao ha re
troatividade da lei penal, salvo para certo numero de casos
excepcionais. Ora, 0 que faz 0 exame em rela,ao a esta letra
da lei que e: "So sao puniveis as infra,6es definidas como
tais pela lei"? Que tipo de objetos ele faz surgir? Que tipo
de objetos ele prop6e ao juiz como sendo 0 objeto da sua

* Daub/ages. 0 autor joga com os duplos sentidos das palavras da fami
lia de doubler (dobrar). Na acep9ao teatral, significa urn ator substituir Dutro,
dai a alusao a cena, poueo abaixo. Doublage, aqui traduzida como dobramen
to, seria tal substituil;iio. (N. do T.)



interven,ao judiciaria e 0 alvo da puni,ao? Se voces reto
marem as palavras - e eu poderia Ihes citar outros textos,
trouxe uma breve serie de exames, todos eles datados dos
anos 1955-1974 -, quais sao pois os objetos que 0 exame
psiquiatrico faz surgir, que ele cola no delito e de que cons
titui 0 duble ou 0 duplo? Sao as no,6es que encontramos
perpetuamente em toda essa serie de textos: "imaturidade
psicologica", "personalidade pOliCD estruturada", "rna apre
cia,ao do real". Tudo isso sao express6es que encontrei efe
tivamente nesses exames: "profundo desequilibrio afetivo",
"serios dismrbios emocionais". Ou ainda: "compensa9ao",
"produ,ao imaginaria", "manifesta,ao de urn orgulho per
verso", "jogo perverso", "erostratismo", "alcebiadismo",
"donjuanismo", "bovarismo", etc. Ora, que fun9ao tern esse
conjunto de no,6es? Primeiro, repetir tautologicamente a
infra,ao para inscreve-Ia e constitui-Ia como tra,o indivi
dual. 0 exame permite passar do ate it conduta, do delito it
maneira de ser, e de fazer a maneira de ser se mostrar como
nao sendo outra coisa que 0 pr6prio delito, mas, de certo
modo, no estado de generalidade na conduta de urn indivi
duo. Em segundo lugar, essas series de no,6es tern por fun
,ao deslocar 0 nive! de realidade da infra,ao, pois 0 que
essas condutas infringem nao e a lei, porque nenhuma lei
impede ninguem de ser desequilibrado afetivamente, nenhu
rna lei impede ninguem de ter disrurbios emocionais, ne
nhuma lei impede ninguem de ter urn orgulho pervertido, e
nao hi medidas legais contra 0 erostratismo. Mas, se nao e a
lei que essas condutas infringem, e 0 que? Aquilo contra 0

que elas aparecem, aquilo em rela,ao ao que elas aparecem,
e urn nivel de desenvolvimento 6timo: "imaturidade psico
16gica", "personalidade pouco estruturada", "profundo de
sequilibrio". Eiguahnente urn criterio de realidade: "rna apre
cia,ao do real". Sao qualifica,6es morais, isto e, a modes
tia, a fidelidade. Sao tambem regras eticas.

Em suma, 0 exame psiquiatrico permite constituir urn
duplo psicol6gico-etico do delito. Isto e, deslegalizar a in
fra,ao tal como e formulada pelo c6digo, para fazer apare
cer por tras dela seu duplo, que com ela se parece como urn
irmao, ou uma irma, nao sei, e que faz dela nao mais, justa
mente, uma infra,ao no sentido legal do termo, mas urna
irregularidade em rela,ao a certo numero de regras que po
dem ser fisiol6gicas, psicol6gicas, morais, etc. Voces vao
me dizer que nao e tao grave assim e que, se os psiquiatras,
quando Ihes pedimos para examinar urn delinqiiente, dizem
"Afinal, se ele cometeu urn roubo, e porque e ladrao; ou, se
cometeu urn assassinato, e porque tern urna compulsao a
matar", isso nada mais eque a molieresca analise do mutis
mo da filha28 • S6 que, na verdade, e mais grave, e nao e gra
ve simplesmente porque pode acarretar a morte, como eu
Ihes dizia hi pouco. 0 que e mais grave e que, na verdade, 0

que e proposto nesse momenta pelo psiquiatra nao e a expli
ca,ao do crime: na realidade, 0 que se tern de punir e a pr6
pria coisa, e e sobre ela que 0 aparelho judiciario tern de se
abater.

Voces se lembram do que acontecia no exame de Al
garron. Os peritos diziam: "N6s, como peritos, nao temos
de dizer se ele cometeu 0 crime que Ihe imputamos. Mas [e
era assim que come,ava 0 paritgrafo final que eu Ihes Ii hi
pouco - M.E] suponhamos que ele 0 tenha cometido. Eu,
perito psiquiatra, YOU Ihes explicar como ele cometeu, se e
que cometeu." Toda a analise desse caso (eu disse varias
vezes 0 nome, azar) e na realidade a explica,ao da maneira
como 0 crime poderia ter side efetivamente cometido. Os
pentos, alias, dizem isso cruamente: "Raciocinaremos com
a hip6tese de que A. teria exercido sobre 0 espirito da mu
Iher L., de uma maneira ou de outra, uma influencia que te
ria levado esta ao assassinato de sua filha." E no fim dizem:
"Sem tomar partido sobre a realidade e 0 grau de culpa de
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A., podemos compreender 0 quanta sua influencia sobre a
mulher L. pode ter sido perniciosa." E a conclusao final,
como voces se lembram: "Ele deve ser considerado respon
savel." Ora, entrementes, entre a hipotese segundo a qual ele
teria de fato urna responsabilidade qualquer e a conclusao
final, 0 que apareceu? Apareceu urn certo personagem que
foi oferecido, de certo modo, ao aparelho judiciario, urn ho
mem incapaz de se integrar ao mundo, que gosta da desor
dem, que comete atos extravagantes ou extraordinarios, que
odeia a moral, que renega as leis desta e pode chegar ao cri
me. De tal modo que, no final das contas, quem vai ser con
denado nao e 0 cUrnplice efetivo do assassinato em questao:
e esse personagem incapaz de se integrar, que gosta da de
sordem, que comete atos que vao ate 0 crime. E, quando digo
que esse personagem e que foi efetivamente condenado, nao
quero dizer que no lugar de urn culpado ter-se-a, grayas ao
perito, condenado urn suspeito (0 que e verdade, claro), mas
quero dizer mais. 0 que, em certo sentido, e mais grave e que,
no fim das contas, mesmo se 0 sujeito em questao e culpa
do, 0 que 0 juiz vai poder condenar nele, a partir do exame
psiquiatrico, nao e mais precisamente 0 crime ou 0 delito. 0
que 0 juiz vai julgar e 0 que vai punir, 0 ponto sobre 0 qual
assentara 0 castigo, sao precisamente essas condutas irregu
lares, que terao sido propostas como a causa, 0 ponto de ori
gem, 0 lugar de formayao do crime, e que dele nao foram
mais que 0 duplo psicologico e moral.

o exame psiquiatrico possibilita a transferencia do pon
to de aplicayao do castigo, da infrayao definida pela lei a
criminalidade apreciada do ponto de vista psicologico-mo
ral. Por meio de uma atribuiyao causal cujo carater tautolo
gico e evidente, mas, ao mesmo tempo, tern pouca impor
tilncia (a nao ser que se tente, 0 que seria desinteressante, fa
zer a analise das estruturas racionais de tal texto), passou-se
do que poderiamos chamar de alvo da puniyao - 0 ponto de

aplicayao de urn mecanismo de poder, que e0 castigo legal
_ a urn dominio de objetos que pertence a urn conhecImen
to, a urna tecnica de transformayao, a todo urn conjunto ra
cional e concertado de coeryoes*. Que 0 exame psiquiatrico
constitua urn suporte de conhecimento igual a zero e verda
de, mas nao tern importilncia. 0 essencial do seu papel ele
gitimar, na forma do conhecimento cientifico, a extensao do
poder de punir a outra coisa que nao a infrayao. 0 essenclal
e que ele permite situar a ayao punitiva do poder judiciario
num corpus geral de tecnicas bern pensadas de transforma
yao dos individuos. .

A segunda funyao do exame psiquiatrico (sendo a pn
meira, portanto, dobrar 0 delito com a criminalidade) ~ do
brar 0 autor do crime com esse personagem, novo no seculo
XVIII, que e 0 delinqiiente. No exame "classico", 0 que era
definido nos termos da lei de 1810, a questao no fundo era
simplesmente a seguinte: 0 perito so sera chamado pa;-a sa
ber se 0 indivlduo imputado estava em estado de demencla,
quando cometeu a ayao. Porque, se estava, nao pode mais..
por causa disso, ser considerado responsav~l pe~o que fez. E
o celebre artigo 63 [rectius: 64], em que nao ha nem cnme
nem delito, se 0 individuo estiver em estado de demencia no
momento do ato29. Ora, nOS exames como os que voces veem
funcionar agora e como os que lhes dei comO exemplo, 0

que acontece? Por acaso tenta-se efetivamente determinar
se urn estado de demencia permite nao conslderar malS 0

autor do ato comO urn sujeito juridicamente responsavel por
seus atos? De jelto nenhum. 0 exame faz algo bern diferen
te. Ele tenta, primeiro, estabelecer os antecedentes de certa
forma infraliminares da penalidade.

Clto-Ihes 0 exemplo de urn exame que foi feito, por
volta dos anos 60, por tres dos grandes medalhOes da psi-

* 0 manuscrito diz: "de uma coerr;ao racional e concertada".
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quiatria penal e que, alias, resultou em morte, ja que 0 obje
to do exame foi condenado a morte e guilhotinado. E vejam
o que lemos a proposito desse individuo: "Ao lado do dese
jo de surpreender, 0 gosto de dominar, de comandar, de exer
cer seu poder (que e outra manifesta<;ao do orgulho) apare
ceu bern cedo em R., que desde a inffmcia tiranizava os pais
fazendo cenas ante a menor contrariedade e que, ja no se
cundano, tentava induzir seus colegas a matar aula. 0 gosto
pelas .armas de fogo e pelos automoveis, a paixao pelo jogo
tambe~ foram mUlto precoces nele. No secundario, ja exi
b,a revolveres. Encontramo~lo brincando com mna pistola
numa hvrana-papelana. Mals tarde, ele colecionava as ar
mas, tomava emprestadas, traficava e desfrutava dessa sen
sa<;ao reconfortante de poder e superioridade que 0 porte de
uma arma de fogo da aos fracos. Do mesmo modo as moto
cicletas, depois os carros velozes, que ele parece ;er consu
mld~ em larga esc.ala e que sempre dirigia 0 mais depressa
posslvel, contnbUlam para satisfazer, de forma muito im
perfeita de resto, sua fome de domina<;ao."JO

Trata-se, pais, num exame como esse, de reconstituir a
serie do que poderiamos chamar de faltas sem infra<;ao, ou
tambem de defeitos sem ilegalidade. Em outras palavras,
mostrar como 0 individuo ja se parecia com seu crime antes
de 0 ter cometido. 0 simples usa repetitivo, ao longo de to
das essas amilises, do adverbio 'ja" e, em si, uma maneira
de ressaltar assim, de mna maneira simplesmente analogica,
toda essa serie de ilegalidades infraliminares, de incorre
<;6es nao ilegais, de cumula-las para fazer que se pare<;am
com 0 proprio crime. Reconstituir a serie das faltas mostrar
como 0 individuo se assemelhava ao seu crime e, a~ mesma
temp~, atraves dessa serie, por em evidencia uma serie que
podenamos chamar de parapatologica, proxima da doen<;a,
mas mna doen<;a que nao e uma doen<;a, ja que e urn defeito
moral. Porque, no fim das contas, essa serie e a prova de urn

comportamento, de uma atitude, de urn can:lter, que sao mo
ralmente defeitos, sem ser nem patologicamente doen<;as,
nem legalmente infra<;6es. E a longa serie dessas ambigiii
dades infraliminares cuja dinastia os peritos sempre procu
raram reconstituir.

Aqueles de voces que examinaram 0 caso RiviereJl ja
veem como, em 1836, era a praxe dos psiquiatras e, ao mes
mo tempo, das testemunhas cujo depoimento era pedido re
constituir essa serie absolutamente ambigua do infrapatolo
gico e do paralegal, ou do parapatologico e do infralegal,
que e mna especie de reconstitui<;ao antecipadora, nmna cena
reduzida, do proprio crime. Epara isso que serve 0 exame
pSiquilitrico. Ora, nessa serie das ambigiiidades infralimina
res, parapatologicas, sublegais, etc., a presen<;a do sujeito e
inscrita na forma do desejo. Todos esses detalhes, todas es
sas minucias, todas essas pequenas maldades, todas essas
coisas nao muito corretas: 0 exame mostra Como 0 sujeito
esta efetivamente presente ai na forma do desejo do crime.
Assim, nesse exame que Ii para voces, 0 perito dizia 0 se
guinte de alguem que acabou condenado a morte: "Ele que
ria conhecer todos os prazeres, desfrutar de tudo e bem de
pressa, sentir emo<;6es fortes. Era esse 0 objetivo que ele se
dera. So hesitou, diz ele, diante da droga, cuja dependencia
ele temia, e diante da homossexualidade, nao por principio,
mas por inapetencia. A seus projetos, a seus caprichos, R.
nao suportava que se interpusessem obstaculos. Ele nao po
dia admitir que nada e ninguem se opusesse as suas vonta
des. Com os pais, ele usava da chantagem afetiva; com es
tranhos e com a gente do seu meio, ele empregava amea<;as
e violencias." Em outras palavras, essa analise do perpetuo
desejo do crime permite estabelecer o,que poderiamos cha
mar de posi<;ao radical de ilegalidade na logica ou no movi
mento do desejo. Pertinencia do desejo do sujeito a trans-
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gressiio da lei*: seu desejo e fundamentalmente mau. Mas
esse deseJo do crime - e e tambem 0 que encontramos regu
larmente neSSas experiencias [rectius: exames] - e sempre
correlalivo de uma falha, de uma .ruptura, de uma fraqueza,
de uma mcapaCldade do sUJelto. E por isso que voces veem
Surglf regularmente nOyoes como "'ininteligencia" "insu
cesso", "inferioridade", "pobreza", "feilira" "imaturidad "
"d +'. • • ,e ,

e,elto de desenvolvlmento", "infantilismo", "arcaismo das
condutas", "instabilidade". Eque, de fato, essa serie infra
penal: parapatologica, em que se leem ao mesmo tempo 0

Iiegahsmo do deseJo e a deficiencia do sujeito, niio e de mo
do algum destinada a responder Ii questiio da responsabili
dade; ela se destma, ao contririo, a niio responder a ela, a evi
tar que 0, dlscurso psiquiatrico formule a questiio que, no
entanto, e Imphcltamen~e definida pelo artigo 64. au seja,
que a partlf,dessa senayao do crime com a infrapenalidade e
o parapatologlCo, a partir desse relacionamento, vai-se esta
belecer em tomo do autor da infrayiio uma especie de regiiio
de mdlscermblhdade juridica. Vai se constituir, junto com
suas Iffegulandades, suas ininteligencias, seus insucessos
seus desejos incansaveis e infinitos, uma serie de elemento~
a proposito dos quais a questiio da responsabilidade niio
pode malS ser formulada ou nem sequer pode ser formula
da, porque; no fim das contas, nos termos dessas descriyoes,
o sUJel~o fICa sendo responsavel por tudo e responsavel por
nada. E uma personahdade juridicamente indiscemivel a
que a jus~ya, e, por conseguinte, obrigada a rejeitar de sua
alyada. Nao.o malS um sujeito juridico que os magistrados,
os Jurados, tem dlante de Sl, mas um objeto: 0 objeto de uma

* O~manus~rito diz: "A pertinencia fundamental da 16gica do desejo it
transgressao da lei."

tecnologia e de um saber de reparayiio, de readaptayiio, de
reinseryiio, de correyiio. Em suma, 0 exame tem por funyiio
dobrar 0 autor, responsavel ou niio, do crime, com um sujei
to delinquente que sera objeto de uma tecnologia especifica.

Enfirn, creio que 0 exame psiquiatrico tem um terceiro
papel: niio apenas, portanto, dobrar 0 delito com a crimina
lidade, depois de ter dobrado 0 autor da infrayiio com 0

sujeito delinquente. Ele tem por funyiio constituir, pedir ou
tro desdobramento, ou antes, um grupo de outros desdobra
mentos. E, de um lado, a constituiyiio de um medico que
sera ao mesmo tempo um medico-juiz. au seja - a partir do
momento em que 0 medico ou 0 psiquiatra tem por funyiio
dizer se e efetivamente possivel encontrar no sujeito anali
sado certo m\mero de condutas ou de trayos que tomam ve
rossimeis, em termos de criminalidade, a formayiio e 0 apa
recimento da conduta infratora propriamente dita - 0 exame
psiquiatrico tem muitas vezes, para niio dizer regularmente,
urn valor de demonstrayiio ou de elemento demonstrador da
criminalidade possivel, ou antes, da eventual infrayiio de
que se acusa 0 individuo. Descrever seu carater de delin
quente, descrever 0 fundo das condutas criminosas ou para
criminosas que ele vem trazendo consigo desde a inf'ancia, e
evidentemente contribuirpara faze-lo passar da condiyiio de
reu ao estatuto de condenado.

Vou lhes citar apenas um exemplo, a proposito de uma
historia recente que deu muito que falar. Tratava-se de saber
quem tinha matado uma mOya cujo cadaver foi encontrado
num campo. Havia dois suspeitos: um era um personagem
de destaque do lugar, 0 outro era um adolescente de dezoito
ou vinte anos. Eis como 0 perito psiquiatra descreve 0 estado
mental do personagem em questiio (alias, foram convocados
dois peritos para examinar 0 notavel). Dou um resumo - niio
obtive 0 exame mesmo - tal como figup nas requisiyoes da
promotoria na Ciimara de Acusayiio: "as psiquiatras niio



28 OSANORMAIS AULA DE 8 DE JANEIRO DE 1975 29

descobriram nenhum disrurbio de memoria. Ouviram confi
dencias sabre os sintomas que 0 sujeito apresentara em
1970; eram problemas profissionais e financeiros. Ele lhes
declarou ter obtido 0 bacharelado aos dezesseis anos e a
licenciatura aos vinte; ter obtido dois diplomas de estudos
superiores e ter feito vinte e sete meses de servi<;o militar na
Africa do Norte, como subtenente. Em seguida, assurniu a
empresa do pai e trabalhou muito, tendo como 'micas distra
90es 0 tenis, a cal;a e a vela."

Agora passemos it descri<;ao, por dois outros peritos,
do rapaz que tambem era reu no caso. Os psiquiatras notam
"pouca nuance de carater", "imaturidade psico16gica", "per
sonalidade pouco estruturada" (como estao vendo, sao sem
pre as mesmas categorias), 'juizQ sem rigor", "rna aprecial;ao
do real", "profundo desequilibrio afetivo", "serios distilr
bios emocionais". Fora iS80: "Depois de evocar sua paixao
pela leitura de historias em quadrinhos e livros de Satanik,
os peritos levaram em considera<;ao 0 surgimento das pul
soes sexuais normais num rapaz dessa complei<;ao fisica
[ele tem dezoito ou vinte anos - M.E]. Eles se fixaram na
hipotese de que, urna vez posto diante {... } das confissoes
da paixao que a mo<;a em questao the revelava, possa ter sen
tido brutalmente uma repulsa, estimando-as de carater sata
nico. Donde a explica<;ao de urn gesto gerado par essa re
pulsa profunda que ele teria experimentado entao."

Esses dois relatorios foram entregues it Camara de
Acusa<;6es para saber qual dos dois era culpado no caso em
questao. E nao venham me dizer agora que sao os juizes que
julgam e que os psiquiatras apenas analisam a mentalidade,
a personalidade psicotica ou nao dos sujeitos em questao. 0
psiquiatra se torna efetivamente um juiz; ele instrui efetiva
mente 0 processo, e nao no nivel da responsabilidade juridi
ca dos individuos, mas no de sua culpa real. E, inversamente,
o juiz vai se desdobrar diante do medico. Porque, a partir do

momenta em que ele vai efetivamente pronunciar seu julga
mento, isto e, sua decisao de puni9ao, nao tanto relativa ao
sujeito juridico de uma infra<;ao definida como tal pela lei,
mas relativa a esse individuo que e portador de todos esses
tra<;os de caritter assim definidos, a partir do momento em
que vai lidar com esse duplo etico-moral do sujeito juridico,
o juiz, ao punir, nao punirit a infra<;ao. Ele poderit permitir
se 0 luxo, a elegancia ou a desculpa, como voces preferirem,
de impor a urn individuo uma serie de medidas corretivas,
de medidas de readapta<;ao, de medidas de reinser<;ao. 0
duro oficio de punir ve-se assim alterado para 0 bela oficio
de curar. Ea essa altera<;ao que serve, entre outras coisas, 0

exame psiquiatrico. .
Antes de terminar, gostaria de ressaltar duas coisas. E

que voces talvez vaG dizer: tudo isso e muito bonito, mas
voce esta descrevendo com certa agressividade uma prittica
medico-legal que, afinal de contas, e de data relativamente
recente. A psiquiatria esta sem duvida em seus balbucios, e
penosa, lentamente, estamos saindo dessas praticas confu
sas, de que ainda podemos encontrar vestigios nos textos
grotescos que voce por maldade escolheu. Ora, eu you lhes
responder que e exatamente 0 contritrio, que, no que concerne
ao exame psiquiittrico em materia penal, se 0 tomarmos em
suas origens historicas, isto e ~ digamos para simplificar -,
a partir dos primeiros anos de aplica<;ao do Codigo Penal
(os anos 1810-1830), ele era urn ate medico, em suas for
mula<;6es, em suas regras de constitui<;ao, em seus princi
pios gerais de forma<;ao, absolutamente isomorfo ao saber
medico da epoca. Em compensa<;ao, agora (e temos de pres
tar essa homenagem aos medicos e, em todo caso, a certos
psiquiatras), nao conhe<;o nenhum medico, conhe<;o poucos
psiquiatras, que ousariam assinar textos como os que acabo
de ler. Ora, se eles se recusam a assina-Ios como medicos ou
mesma como psiquiatras em sua pnitica corrente, e se sao
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no fim das contas esses mesmos medicos e psiquiatras que
aceitam elaboni-los, escreve-los, assina-Ios na pr<itica judi
ciaria - trata-se afinal da liberdade ou da vida de urn ho
mem -, voces hiio de compreender que temos ai urn proble
ma. Essa especie de desvincula9iio, ou ainda, de involu9iio
no nivel da normatividade cientifica e racional dos discur
sos, coloca efetivamente urn problema. Houve - a partir de
uma situa9iio que, no inicio do seculo XIX, punha os exa
mes medico-legais no mesmo plano que todo saber medico
da epoca - urn movimento de desvincula9iio, urn movimen
to pelo qual a psiquiatria penal se desligou dessa normati
vidade e aceitou, acolheu, viu-se submetida a novas regras
de forma9iio.

Se houve urna evolu9iiO nesse sentido, niio bastaria di
zer, sem duvida, que os psiquiatras ou os peritos siio pura e
simplesmente responsaveis por ela". De fato, a propria lei
ou os decretos de aplica9iio da lei mostram muito bern em
que sentido vamos e por que caminhos passamos para che
gar a este ponto; ja que, de maneira geral, os exames medi
co-legais siio regidos, primeiramente, pela velha formula do
Codigo Penal, artigo 64: niio ha nem crime nem delito se 0

individuo estava em estado de demencia no momento d~ seu
ato. Essa regra praticamente comandou e inspirou 0 exame
penal durante todo 0 seculo XIX. No inicio do seculo XX
voces tern uma circular, que e a circular Chaurnie, datada d~
1903 [rectius: 1905], na qualja se acha falseado, considera
velmente infletido, 0 papel que havia sido confiado ao psi
quiatra; ja que, nessa circular, esm dito que 0 papel do psiquia
tra niio e, evidentemente - por ser demasiado dificil, porque
niio e possivel [desempenha-lo] -, definir a responsabili
dade juridica de urn sujeito criminoso, mas sim constatar
se existem, nele, anomalias mentais que podem ser relacio
nadas com a infra9iio em questiio. Estiio vendo que ja entra
mos num dominic bern diferente, que niio e mais 0 do sujei-

to juridico responsavel por seu ate e medicalmente qualifi
cado como tal. Entramos num dominio que e 0 da anoma
lia mental, nurna rela9iio niio definida com a infra9iio. E,
por fim, outra circular, que data do pos-guerra, dos anos 50
(niio me lembro mais direito da data; acho que e 1958, mas
niio ouso garanti-lo, desculpem-me se me equivoco), pela
qual se pede aos psiquiatras que sempre respondam, se pu
derem, e claro, il tal pergunta do artigo 64: estava ele em
estado de demencia? Mas pede-se sobretudo que digam - pri
meira questiio - se 0 individuo e perigoso. Segunda questiio:
se ele e sensivel a uma san9iio penal. Terceira questiio: se e
curavel ou readaptavel. Estiio vendo, pois, que no nivel da
lei, e niio apenas no nivel mental do saber dos psiquiatras,
no proprio nivel da lei, identifica-se uma evolu9iiO perfeita
mente clara. Passou-se do problema juridico da atribui9iiO
de responsabilidade a outro problema. 0 individuo e perigo
so? Esensivel il san9iio penal? Ecuravel e readaptavel? Em
outras palavras, a san9iio penal devera ter doravante por
objeto, niio urn sujeito de direito tido como responsavel,
mas urn elemento correlativo de uma tecnica que consiste
em por de lade os individuos perigosos, em cuidar dos que
siio sensiveis il san9iio penal, para cura-los ou readapta-Ios.
Em outras palavras, e uma tecnica de normaliza9iio que do
ravante tera de se ocupar do individuo delinquente. Foi essa
substitui9iiO do individuo juridicamente responsavel pelo
elemento correlativo de urna tecnica de normaliza9iio, foi es
sa transforma9iio que 0 exame psiquiatrico, entre varios ou
tros procedimentos, conseguiu constituir33 .

Eisso, esse aparecimento, essa emergencia das tecni
cas de normaliza9iio, com os poderes que Ihes siio ligados,
que eu gostaria de tentar estudar, estabelecendo como prin
cipio, como hipotese inicial (mas voltarei urn pouco mais
demoradamente sobre isso da proxima vez) que essas tecni
cas de normaliza9iio, e os poderes de normaliza9iio que siio
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ligados a elas, nao sao apenas efeito do encontro, da compo
si9ao, da conexao entre 0 saber medico e 0 poder judiciirio,
mas que, na verdade, atraves de toda a sociedade modema,
urn certo tipo de poder - nem medico, nem judiciario, mas
outro - e que conseguiu colonizar e repelir tanto 0 saber me
dico como 0 poder judiciirio; um tipo de poder que desem
boca finalmente na cena teatral do f6rum, apoiando-se, e
claro, na institui9ao judiciiria e na institui9ao medica, mas
que, em si mesmo, tern sua autonomia e suas regras. Essa
emergencia do poder de normaliza9ao, a maneira como ele
se formou, a maneira como se instalou, sem jamais se apoiar
numa s6 institui9ao, mas pelo jogo que conseguiu estabele
cer entre diferentes institui96es, estendeu sua soberania em
nossa sociedade - e 0 que eu gostaria de estudar*. Entao, da
proxima vez nos comec;amos.

* 0 manuscrito diz: "fazer a arqueologia disso",

NOTAS

1. Cf. L 'Affaire Denise Labbe - [Jacques} Algarron, Paris, 1956 (Bi
bliotheque nationale de France, Factums, 16 Fro 1449). Desde 1971, Michel
Foucault consagrou seu semimirio ao estudo da pericia psiquiatrica; cf. Mi
chel Foucault, "Entretien sur la prison: Ie livre et sa methode" (1975), em
Dits et ecrits, 1954-1988, edi<;ao estabelecida sob a dire<;ao de D. Defert &
F. Ewald, com a colabora<;ao de 1. Lagrange, Paris, 1994,4 vol.; I: 1954
1969, II: 1970-1975, III: 1976-1979, IV: 1980-1988; cf.II, p. 746.

2. A palavra "existencialismo" eutilizada agui em sua significa9iio
mais banal: "Nome dado, principalmente ap6s a Segunda Guerra Mun
dial, a jovens que afetavam uma maneira negligente de se vestir e uma re
pugmincia pela vida ativa e que freqiientavam certos cafes parisienses do
baiITo de Saint-Germain-des-Pres" (Grand Larousse de fa langue franfai
,e, 1Il, Paris, 1973, p. 1820).

3. Segundo 0 Grand Robert de fa langue franfaise. Dictionnaire
alphabetique et analogique, I, Paris, 19852, p. 237, 0 nome de Alcebiades
foi utilizado com freqiiencia como sinonimo de uma "pessoa cujo caniter
reline grandes qualidades e numerosos defeitos (pretensao, arrivisrno)".
Os diciommos relativos as ci€mcias psiquiatricas nao registram a palavra.

4. Cf. A. Porot, Manuel alphabetique de psychiatrie ciinique, thera~

peutique et medico-legale, Paris, 1952, p. 149: "Em referencia ao exem~

plo do incendio do temple de Diana em Efeso por Erostrato, [P.] Valette
[De j'erostratisme ou vanite crimineIle, Lyon, 1903] [Do erostratismo ou
vaidade criminosa] criou 0 termo de erostratismo para designar a asso~

cia98.0 da malignidade com a amoralidade e a vaidade nos debeis e carac~
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terizar 0 genera de atentados que resultam dessas disposi~oes mentais"
(definicao de C. Bardenat).

5. Cf. A. Porot, op. cit., p. 54: "Expressao tirada do celebre romance
de Flaubert, Madame Savary, [que] sugeriu a certos fil6sofos fazer dela
uma entidade psico16gica", enquanto Jules Gaultier definiu 0 bovarismo
como "0 poder dado aD homem de se conceber diferente do que e".

6. Michel Foucault deixa escapar aqui, sem querer, 0 nome da pes
soa submetida 30 exame.

7. Segundo 0 Grand Robert, III, 19852, p. 627, 0 "donjuanismo" em
psiquiatria e, num homem, "a busca patol6gica de novas conquistas", mas
as diciomirios relativos as ciencias psiquiatricas nao registram a palavra.

8. Alusao ao ato III, cena 2, de Dam Juan au ie Festin de pierre de
Moliere (em Oeuvres, publicadas por E. Despois & P. Mesnard, V, Paris,
1880, pp. 114-20).

9. Trata-se de extratos das conclusoes dos exames mectico-psicoI6
gicos de tres homossexuais detidos na penitenciciria de Fleury-Merogis
em 1973, acusados de roubo e chantagem. Cf. "Expertise psychiatrique et
justice", Actes. Les cahiers d'actionjuridique, 5/6, dezembro de 1974
janeiro de 1975, pp. 38-9.

10. Michel Foucault ressalta aqui a consonancia entre "ma·iotique"
["maiotica" - N. do T.J e "maleutique" [maieutica], isto e, 0 metoda socniti
co ou, mais geralmente, heuristico, que tern por objeto descobrir a verdade.

11. Alusao aos risos freqilentes que acompanharam a Ieitura dos
exames psiquicitricos.

12. Ver 0 curso no College de France, ano letivo de 1971-1972:
Theories et institutions penales; resumo em Dits et ecrits, II, pp. 389-93.

13. Cf. D. Jousse, Traite de la justice criminelle en France, I, Paris,
1771, pp. 654-837; F. Helie, Histoire et theorie de fa procedure criminef
Ie, IV, Paris, 1866, pp. 334-41, n. 1766-69.

14. Foucault refere-se a situar;ao provocada pelas Ordonnances
[decretos] de Luis XIV. A Ordonnance sobre 0 processo criminal, em 28
artigos, de 1670, e urn c6digo de instrur;ao criminal, pois foi promulgado
na ausencia de urn c6digo penal. Cf. F. Serpillon, Code criminel ou
Commentaire sur ["ordonnance de 1670, Lyon, 1767; F. Helie, Traite de
I 'instruction criminelle ou Theorie du code d 'instruction criminelle, Paris,
1866.

15. Cf. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764 (trad. fr.:
Traite des deWs et des peines, Lausanne, 1766) [trad. bras. Dos delitos e
das penas. Sao Paulo: Martins FontesJ; Voltaire, Commentaire sur Ie
Traite des delfts et des peines, Paris, 1766; J-M.-A. Servan, Discours sur

l'administration de la justice criminelle, Genebra, 1767 [Discurso sobre a
administrar;ao da justir;a criminal]; [C.-M.-J.-B. Mercier Dupaty], Lettres
sur fa procedure criminelle de la France, dans lesquelles on montre sa con
formite avec celie de I'fnquisition et les abus qui en resultent [Cartas sobre
o procedimento criminal da Franr;a, nas quais $e mostra sua conformidade
com aqueles da Inquisir;ao e os abusos que dela"resultam, [s.I.], 1788.

16. Cf. A. Rached, De l'intime conviction dujuge. Vers une tMarie
scientifique de la preuve en matiere criminelle [Da intima conviccao do
juiz. Para uma teoria cientifica da prova em materia criminal], Paris; 1942.

17. Cf. F. Helie, Traite de I 'instruction criminelle... , op. cit.,·IV, p.
340 (principio formulado em 29 de setembro de 1791 e institucionalizado
em 3 de brumario do ana IV [1795]).

18. Pierre Goldman compareceu diante do tribunal de Paris, no dia
II de dezembro de 1974, acusado de assassinato e roubo. Foi condenado
aprisao perpetua. 0 apoio de urn comite de intelectuais, que haviam de
nunciado vcirias irregularidades na instrur;ao e vicios processuais, acarre
tou a revisao do processo. No julgamento em recurso, Goldman foi conde
nado a doze anos de prisao pelas tres agressoes reconhecidas. Cf. em
Souvenirs obscurs d 'un juifp%nais ne en France [Recordacoes obscu
ras de umjuiz polones nascido na FrancaJ, Paris, 1975, urn extrato da pe
ca de acusar;ao. Pierre Goldman foi assassinado no dia 20 de setembro de
1979.

19. Cf. M. Foucault, "La verite et les formes juridiques" (1974)
[trad. bras. "A verdade e as fonnas juridicas", Rio de Janeiro: Edpuc,
1995J em Dits et Ecrits, II, pp. 538-623.

20. 0 adjetivo "ubuesco" foi introduzido em 1922, a partir da pe~a

de A. Jarry, Ubu roi, Paris, 1896. Ver Grand Larousse, VII, 1978, p. 6319:
"Diz-se do que, par seu carater grotesco, absurdo ou caricato, lembra 0

personagem Ubu"; Le Grand Robert, IX, 19852, p. 573: "Que se asseme
Iha ao personagem Ubu rei (por urn carater comicamente cruel, cinico e
covarde ao extremo)."

21. Alusao ao desenvolvimento de uma literatura inspirada pela
oposicao da aristocracia senatorial ao fortalecimento do poder imperial.
Ilustrada notadamente por De vita Caesarum (Vida dos Doze Cesares) de
Suetonio, ela poe em cena a oposi~ao entre os imperadores virtuosos (prin
cipes) e os imperadores viciosos (monstra), representados pelas figuras de
Nero, Caligula, Vitelio e Heliogcibalo.

22. Cf. P. Clastres, La societe contre l'etat. Recherches d'anthropo
logie politique [A sociedade contra 0 Estado. Investigar;oes de antropolo
gia political, Paris, 1974.
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23. Sabre as tragedias de Shakespeare que colocam 0 problema da
passagem da ilegitimidade ao direito, cf. M. Foucault, "Ilfaut deJendre fa
societe". Cours au College de France (1975-1976) [Em defesa da socie
dade... ], Paris, 1997, pp. 155-6.

24. Ver J. Fest, Hitler, II: Le Fuhrer, 1933-1945, trad. fro Paris,
1973, pp. 387-453 (ed. orig. Frankfurt am Main-Berlim-Vierra, 1973).

25. Alusao a "Du sujet suppose savoir", em 1. Lacan, Le &minaire,
livro IX: Les Quatre Concepts fondamentaux de fa psychanalyse [0 Se
minario, Livre IX: Os quatro conceitos fundamentais da psicanalise], Pa
ris, 1973, cap. XVIII.

26. Certas ideias aqui desenvolvidas tambem [cram enunciadas
durante uma "Table ronde sur I'expertise psychiatrique" [Mesa redonda
sabre 0 exame psiquiatrico] (1974), em Dits et ecrits, II, pp. 664-75.

27. Sobre a prodw;ao dos c6digos intennediarios da Revolu9ao (no
caso, 0 Codigo Penal votado pela Constituinte em 1791, mas tambem 0

Codigo de instrU9QO criminal promulgado em 1808), ver G. Lepointe,
Petit precis des sources de l'histoire du droitfran9ais, Paris, 1937, pp.
227-40.

28. Moliere, Le Medecin malgre lui, ata II, cena 4: "Certa maligni
dade, que e causada [...] pela agrura dos humores gerados na concavidade
do diafragma, sucede que esses vapores [... ] ossabardus, nequeys, nequer,
potarinum, quipsa milus, e justamente 0 que faz que sua filha seja muda"
(em Oeuvres, op. cit., VI, 1881, pp. 87-8).

29.0 artigo 64 do C6digo Penal diz: "Nao ha crime nem delito quan
do 0 reu estava em estado de demencia no momento da ar;ao, ou quando
foi coagido por uma forr;a aqual nao pode resistir." Cf. E. Garr;on, Code
penal annote, I, Paris, 1952, pp. 207~26; R. Merle & A. Vitu, Traite de
droit criminel, I, Paris, 19846, pp. 759-66 (1~ ed. 1967).

30. Trata-se do caso de Georges Rapin. Cf. infra, aula de 5 de fe
vereiro.

31. Moi, Pierre Riviere, ayant egorge ma mere, ma soeur et man
frere... Un cas de parricide au XIX" sieele, apresentado por M. Foucault,
Paris, 1973. [Trad. bras. Eu. Pierre Riviere, que matei minha mae, minha
irma e meu irmao, Rio de Janeiro: Graal, 1992.] a dossie, encontrado inte
gralmente por J.-P. Peter, foi examinado no seminario das segundas-feiras
do ano letivo universitario de 1971-72, em que se realizava 0 "estudo das
praticas e dos conceitos medico-legais". Ver 0 relat6rio anexado ao resu
mo do curso, ja citado: Theories et institutions penales, em Dits et Ecrits,
Ill, p. 392.

32. M. Foucault retamara esse tema em "L'evolution de la notion
d"individu dangereux' dans la psychiatrie legale du XIXe siecle" [A evo-

lur;ao da nor;ao de individuo perigoso na psiquiatria legal do seculo XIX]
(1978), em Dits et ecrits, III, pp. 443-64.

33. A circular do ministro da Justir;a, Joseph Chaumie, foi promul
gada no dia 12 de dezembro de 1905.0 novo C6digo de Processo Penal
entrou em vigor em 1958 (a referencia e ao artigo 345 do C6digo de Ins
trur;ao Geral de Aplicar;ao). 0 esquema utilizado por Foucault pode ser
encontrado em A. Porot, Manuel alphabetique de psychiatrie... , op. cit.,
pp.161-3.


