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1. Introdu^ao e razao de ordeni

do

1 Nao irataremos, assim, do anibito espacial de aplica^ao do Direito Processual 
Penal (cf., sobre esta materia, Cavaleiro de Ferreira, “Curso de Processo Penal", I, 
reimp., Lisboa. UCP. 1981, pp. 64-66; Figueiredo Dias, “Direito Processual Penal", I, 
reimp., Coimbra, 1984, pp. 105-106; Jose Antonio Barreiros, “Processo Penal", 1, 
Coimbra, 1981. pp. 213-214; Germano Marques da Silva, "Curso de Processo Penal", 
I, Lisboa/S.Paulo, 3a ediq如，1996. p. 97).

2 0 Direito Penal Intcmacional e, por scu tumo, parte integrante do Direito 
Publico Intemacional (cf. Kegel, ^Internationales Privaircchf', 6a ed., Munique, 1987, 
p.712 ss.), ^rea do Direito Publico vocacionada para a regulamenta^ao das situates 
de natureza publica com elementos de extrancidade, e que integra, entre outras, as 
regras sobre aplica^ao espacial das regras das diferentes disciplinas jundico-publicas.

0 presente estudo versa sobre o probleina da delimitagao do 
ambito espacial de aplica^ao do Direito Penal substantive1 portugues 
actual.

A materia em causa insere-se no doininio do Direito Penal 
Intemacional2, que podemos definir como o sector do Direito Penal 
que tern por objecto as situagoes penahnente relevantes com eleinentos 
de extraneidade, isto e, cujos elementos constitutivos se nao confinam 
as fronteiras de um unico Estado.

Assim compreendido, o Direito Penal Inlernacional abrange, entre 
outras, as regras sobre a aplica^ao no espago da lei interna, bem como 
as que dizem respeito aos diferentes tipos de coopera顷o judiciaria 
intemacional em materia penal, com especial destaque para a extra- 
difao. Apesar da heterogeneidade das materias em causa, existein 
entre elas relagdes de interdependencia funcional, como no presente 
estudo se demonstrara. Exemplo dessa interdependencia pode encon- 
trar-se no seguinte. A definigao de cerias regras sobre cooperagao 
judiciaria (aponte-se o caso da proibi^ao de extradigao passiva de 
cidadaos portugueses) influencia de modo detenninante a aplicabi- 
lidade da lei penal portuguesa a certos factos (veja-se o caso dos factos 
praticados por portugueses no estrangeiro, que ficariam impunes se 
nao pudessem ser sancionados em Portugal — esta em causa o principio 
aut dedere aut jitdicare). Por outro lado, a afirmagao e o modo de 
consagragao de determinados prinefpios de delimita^ao do ambito 
espacial de aplica^ao do direito penal portugues (pense-se no caso do 
principio da territorialidade) levam, como consequencia necessaria, a 
dadas solu^oes relativas a cooperagao judiciaria. A proibi^ao de
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3 Para A. Furtado dos Santos, ("Direilo Intemacional Penal e Direito Penal 
Internacional - aplica^ao da lei penal estrangeira pelo juiz nacional", BMJ. n° 92, 
Janeiro de 1960, p. 181-182 - trata-se possivelmcnte do mais desenvolvido estudo 
portugues sobre os problcmas que intcgram essas duas disciplinas), o Direito 
Intemacional Penal circunscreve-se as "infracqGes intemacionais,\ enquanto o Direito 
Penal Intemacional 4<e puro direito intemo com as inerentes caractensticas e constituido 
pel as regras de aplica^ao da lei penal no espaqo", dele ficando excluidas, **alem das 
infrac^ocs inlernacionais, ainda as materias referentes h extradi^ao, assistencia 
judicidria e reconhecimento e execu^ao de sentenqas penais estrangeiras, estas com 
sede propria no Direito Processual Penal Internacional".

4 Nao hd consenso sobre a dclimita^ao conceptual entre o Direito Penal 
Internacional e o Direito Intemacional Penal. Para a orienta^ao mais difundida, o 
Direito Penal Inlcmactonal seria o conjunto de regras de Direito Penal intemo 
aplicaveis as situa^oes inteniacionais (assim, por ex., Giulio Catelani, T raporti 
intemazionali in materia penale**, Milao, 1995, p. 14: "o direito penal intemacional 6 
um ramo do direito intemo em materia iniemacional") enquanto o Direito Intemacional 
Penal abrangeria as normas penais de fonte internacional. A caracieriza^ao de ambos 
os ramos seria formulada atraves de um s6 criterio, o da fonte das respectivas normas. 
Nao E de aplaudir esta orienta^ao. Com efeito, nao parece razodvel incluir num ou 
nouiro dos sectores materias como a extradi^ao, e demais modalidadcs de coopera^ao

extradi^ao passiva de estrangeiros por crimes coinetidos em Portugal 
resulta justamente da ideia de essencialidade da territorialidade da 
aplicagao da lei penal portuguesa, como veremos.

As normas do Direito Penal Intemacional sao oriundas do Direito 
Penal substantivo, do Direito Processual Penal, bem como do Direito 
da Execu^ao das Penas e das Medidas de Seguran^a, mas ganham 
autonornia na estrita medida em que estabelecem uma regulamentagao 
propria para as situates com elementos de extraneidade, formando 
um todo coerente e harmonico.

Nao deve confundir-se o Direito Penal Intemacional com o Direito 
Internacional Penal, que pode definir-se como o conjunto de regras e 
principios materialmente penais de fonte internacional e, como tai, 
integrando o Direito Internacional Publico3. Sao evidentes os pontos 
de contacto (e inesmo de sobreposi^ao) entre ambos. Mas deve ser 
clara a distingao conceptual. Sempre que as normas ou principios 
penais tenham fonte internacional, sao Direito Internacional Penal, 
independentemente de se aplicarem a situagoes puramente intemas ou 
tainbem a situa^oes intemacionais. Sempre que as normas ou principios 
penais tenham por objecto situa^oes com contactos com mais do que 
um Estado, sao Direito Penal internacional, independentemente da 
respectiva fonte 4.
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,por for?a de
.“ .£___ _  ——=—

judicilria intemacional, apenas em fun^ao da fonte da respectiva regulamentagao. Se 
as norm as em causa versarem sobre o conjunto de problemas penais suscitados ou 
especialmente regulados em fun^ao da natureza intemacional das situa^des sobre as 
quais incidem, sao Direito Penal Intemacional, havendo toda a conveniencia no 
tratamento integrado de tais problemas. Por outro lado, podem existir normas 
substancialmente penais que, tendo fonte intemacional, nao reservem no entanto a sua 
aplica海 hs situa^des com elementos de extraneidade: tratar-se-d de normas de 
Direito Intemacional Penal que nao se integram no Direito Penal Intemacional. 
Assim, a rela^ao entre estes dois sectores e paralela, por exemplo, A rela^ao entre o 
Direito Intemacional Privado e o Direito Intemacional Publico, na parte em que este 
contenda com a regulamenta^ao de situa^oes jurfdicas de naiureza privada. Por outro 
lado, tarn悦m nao merece concordancia a orienta^ao que engloba em uma unica 
disciplina (o direito penal intemacional) “a aplicagao intemacional do direito penal 
intemo** e o "direito das infracgoes intemacionais" (Claude Lombois, "Droit Pdnal 
Intemationaln, 2* edi^ao, Paris, 1979, pp.15 e ss.; Andre Huet/Ren^e Koering-Joulin, 
"Droit PEnal Iniemaiional”，Paris, 1994, pp 23 e ss.) De acordo com esta ultima 
perspectiva, uo direito penal poderia ser "intemacional" quer pelo seu objecto, quer 
pela sua fonte*' (AndrE Huet/Renee Koering-Joulin, “Droit PEnal Intemaiional", cit., 
p.25). No dizer de M. Cherif Bassiouni ("Derecho Penal Intemacional - proyecto de 
cddigo penal intemacional", trad. esp. de Jose L. de la Cuesta Arzamendi, Madrid, 
1985, p. 51), "o direito penal intemacional 6 o resultado da convergencia dos aspectos 
intemacionais da legisla饵o penal nacional dos Estados e dos aspectos penais da 
iegisla^ao intemacional". Apesar da liga^ao existente entre os dois pianos, afigura-se 
preferivel manter a distin宓o.

5 Cavaleiro de Ferreira, "Direito Penal Portuguesn, I, Lisboa, 1982, p.129.

A importancia crescente do Direito Penal Intemacional acom- 
panha a tendencia de intemacionaliza?ao da vida social, hoje parti- 
cularmente evidente, e e paralela a relevancia cada vez maior dos 
sectores jundicos que lidam com situagoes intemacionais, como o 
Direito Intemacional Privado, o Direito Fiscal Intemacional, entre 
outros.

A crescente mobilidade das pessoas, por for?a de fluxos migra- 
torios, comerciais ou turfsticos, bem como "a forma^ao de uma crimi
nalidade, mais doque interlocal, intemacional'", toma mais premente, 
por outro lado, a necessidade de uma coordenagao na aplica?ao das 
normas penais dos diferentes paises. Tai coordena?ao reduziria os 
casos de impunidade arbitraria resultante dos conflitos negatives de 
sistemas de aplica^ao no espago da lei criminal, evitaria a utilizagao 
de certos pafses como refugio de criminosos, facilitando ainda o 
combate a formas intemacionais de criminalidade.

Estes objectives tem conduzido 我 intensificagao da cooperagao 
judicidria intemacional, baseada em conven?6es multilaterais e bila-
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materia penal no estudo de Teresa Alves Manins/

Conven^ao Europeia sobre Extradi^ao de 13 de

gen^rica de bibliografia portuguesa em materia de extradi^ao

ambito da Uniao Europeia" (Endere^o: hup://

terais sobre extradigao, transferencia de pessoas condenadas, transmis- 
sao de processes penais, auxflio judiciario mutuo, entre outras6. No 
ambito comunitario, tai coopera^ao e hoje bem visfvel7. Por outro 
lado, "a constru^ao de um direito penal europeu representa, sem duvida, 
um dos temas que, na actualidade, desperta o maior interesse dos 
govemos e da doutrinaM8.

Madrid, 1985, pp. 284-289. Pelo que toca a jurispnidencia portuguesa recente, 
Simas Santos/Leal Henriques, **Jurisprudencia penal", Lisboa, 1995, pp. 24-28.

7 Cf. Hans-Heinrich Jescheck, "Evoluq我o, estado actual e perspectivas futuras 
do Direito Penal Internacional", Direito e Justiga, vol. Ill (vol. de homenagem ao 
Prof. Cavaleiro de Ferreira), pp. 77 ss.; Jose Sacadura Garcia Marques, 4<Coopera^ao 
judici^ria em materia penal no ambito das comunidades europeias", RPCC, ano I, 
Abril-Junho de 1991, pp. 295-312; Regis d Gouttes, "De 1*espace judiciaire penal 
europden a 1*espace judiciaire penal pan-europeen,\ Melanges ojferts a Georges 
Levasseur - Droit Penal/Droit Europeen, Paris, 1992, pp. 3-22; Amavel Raposo, 
^Coopera^ao judicidria penal na Uniao Europeia", ROA, ano 55, Dez. de 1995, 
pp. 995-1037. Para uma indica^ao dos principals inslrumentos de coopera^ao judi- 
cidria penal no ambito da Uniao Europeia, pode consultar-se a pdgina na Internet do 
Gabinete de Documenta^ao e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da Republica 
sobre "Cooperaq我。judic囱ia no 
www.gddc.pt/pt/dc/cjue/index.htm).

8 Antdnio M. de Almeida Costa, uAlguns principios para um direito e processo 
penais europeus**, RPCC, ano IV, Abril-Junho de 1994, p. 199. Cf. tambem Pedro 
Caeiro, "Perspectivas de forma?ao de um Direito Penal da Uniao Europeia”，RPCC、 
ano 6, Abril-Junho de 1996, pp. 189-208.

6 Cf. uma lista dos principals instrumentos multilaterais e bilaterais de 
coopera^ao intcmacional em
Monica Quintas Rosa, "Cooperaq五o intemacional no processo penal", RPCC, ano V, 
Julho-Dezembro de 1995, pp. 448-451. Pelo que toca especialniente h extradi^ao, v., 
por ex., "Convenios de extradicion", 2a ed., Ministerio de Justicia, Madrid, 1988; 
Margarida Frias, "Portugal e a
Dezembro de 1957", RMP, Out.-Dez. de 1990, pp. 97-120; Jose Calvet de Magalhaes, 
"Extradiq^o", Dicionario Jundico da Administra^ao Piiblica, vol. IV, Lisboa, 1991, 
pp. 314-344; Ana Vargas/Joaquim Ruas, "Direito dos Estrangeiros", Lisboa, 1995, 
pp. 329-358; G. Vermeulen/ T. Vander Beken, "Extradition in the European Union: 
state of the art and perspectives**, European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, vol. 4, n° 3, 1996, pp. 200-225. Pode ser consultada uma indica^ao 

no estudo de Jorge 
Miranda/Miguel Pedrosa Machado, "Process。de exiradi^ao e recurso para o Tribunal 
Constitucional: admissibilidade e tema do recurso - Parecer", Direito e Justiga, vol. 
IX, 1995, tomo 1, pp. 235-237, notas 22 e 22a. Cf. ainda uma extensa lista de 
bibliografia estrangeira em M. Cherif Bassiouni, “Derecho Penal Intemacional - 
proyecto de c6digo penal intemacional", trad. esp. de Jose L. de la Cuesta Arzamendi, 

v.

http://www.gddc.pt/pt/dc/cjue/index.htm
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materia penal (artigo 1°), mas tra?a,

9 0 presente estudo baseia-se no direito comum sobre a materia. Nao deve 
esquecer-se que podem ser consagradas solu?6es distintas em disposi?6es espcciais, 
quer de fonte interna, quer de fonte convencional.

a extradi^ao, a transmissao de processos penais, 
senten^as penais, a transferencia de pessoas condenadas, a vigilancia 
de pessoas condenadas ou libertadas condicionalmente e o auxilio 
judiciario geral em materia penal (artigo 1°), mas traqa, nessa 
regulamenta^ao, um regime que contribui para a delimita^ao do ambito 
espacial de aplica^ao da lei penal portuguesa, como tratareinos de 
demonstrar.

Consideraremos sucessivamente a aplicagao da lei penal portu- 
guesa a factos praticados em territorio portugues e a factos praticados 
fora do territorio portugues9. Antes, porem, com vista a um melhor 
enquadramento da questao, procedereinos a uina caracterizagao das 
regras sobre aplicagao da lei penal no espago.

0 tema que nos coube tratar nestas 1心・ Jornadas Luso-Brasi- 
leiras de Direito Penal e de Processo Penal e interessante e estimu- 
lante. 0 texto que se segue tem como finalidade principal colocar 
questdes, mais do que dar-lhes respostas. Estas, num dominio rela- 
tivamente pouco explorado como o nosso, tein uma provisoriedade 
reforqada.

0 nosso tema conhece hoje uma acuidade particular, dado que o 
Decreto-Lei n° 43/91, de 22 de Janeiro, sobre a cooperagao judiciaria 
intemacional em materia penal, veio estabelecer regras internas em 
varies dominios do Direito Penal Intemacional, regras que sao apli- 
caveis sempre que nao sejam afastadas por direito convencional (artigo 
371). Este diploma nao apenas regula em termos gerais materias como 

a execugao de
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2.1. Valores e interesses

2.2. Fungao

2. Caracterizagao das normas sobre aplica^ao no espaqo da lei 
criminal10

Em Direito Penal Internacional, procura-se fixar o ambito e os 
limites da aplica?ao da lei criminal interna, isto e, parte-se das regras 
materials para se indagar a que situagoes no espaqo podem elas ser 
aplicadas. Pelo contrario, no Direito Internacional Privado parte-se da 
situa^ao da vida para determinar o direito que lhe devera ser aplicado. 
Esta diferenga traduz-se, tecnicamente, em dois tipos de regras: neste

10 Na breve caractcriza^ao das normas sobre aplica^ao da lei penal no espaqo, 
que passamos a efectuar, ter-se-d presente o contribute tecnico que podemos colher no 
"Direito Com uni de Conflitos" (Albeno Xavier, "Direito tributario internacional", 
Coimbra, 1993, p. 89), o Direito Internacional Privado, rectius. o direito de conflitos 
de leis no espa^o em materia privada, nucleo do Direito Internacional Privado. Na 
verdade, o maior desenvolvimento doutrindrio do Direito Internacional Privado, por 
comparagao com o Direito Penal Internacional, leva a que seja especialmente util 
nesta sede o recurso a elabora^ao obtida naquele dominio, quer quando se encon- 
tram pontos de contacto entre ambos, quer quando, pelo contrdrio, as solu^des se 
extremam.

11 Pode dizer-se que o Direito Penal Internacional se situa hoje entre dois polos: 
o da soberania estadual e o da colabora海 e solidariedade intcmacionais no combate 
ao crime.

valores e interesses hgados aos particulares, o que nao atasta a 
relevancia da ponderagao de interesses do Estado ou de interesses 
ptiblicos.

Decorrendo o poder de punir directamente da soberania do Estado, 
os valores e interesses que este assume como sens tem primazia no 
Direito Penal Internacional11.

Isto nao significa, naturalmente, que no Direito Penal Interna
cional nao sejam considerados os interesses das pessoas. Estes sao, 
porem, olhados em geral como limits, e nao tanto como fundamento.

No Direito Internacional Privado, ao inves, predominam os 
interesses ligados aos particulares, o que nao afasta
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No Direito Penal Intemacional esta fundamentalmente em causa 
a aplicagao da lei criminal interna, ao contrario do que se passa no 
Direito Intemacional Privado, em que a lei nacional e a lei estrangeira 
se encontram tendencialmente no mesmo piano, tendo a partida igual 
legitimidade para regular uma situa^ao intemacional.

No entanto, nao deixa de ser relevante em certas circunstancias a 
lei penal estrangeira. Com efeito, ha casos em que ela deve ser aplicada 
(cf. o artigo 672 do Codigo Penal14 e os artigos 1271/a) e 76° do 
Decreto-lei n° 43/91), bem como varios outros em que deve ser tomada

12 No dizer de Claude Lombois ("Droit PEnal International", cit., p. 10), a regra 
francesa de competencia repressiva intemacional “determina a esfera de aplica^ao 
apenas da lei francesa e, para la dessa esfera, desinteressa-se de saber que outra lei 
poderia ser competente".

13 Na falta de indica^ao em contrario, a cita^ao de disposi^oes legais reporta-se 
ao Codigo Penal de 1982, com a redacgao resultante da Reforma de 1995 (Cf. 
Decreto-Lei n° 48/95, de 15 de Margo).

14 Rui de Moura Ramos, “Da lei aplic缸el ao contrato de trabalho intemacional", 
Coimbra, 1990, pp. 312-313, nota 480.

as regras internas de Direito 
Penal Intemacional determinam tambem a aplicabilidade de certa lei 
penal estrangeira (cf. art. 672 do Codigo Penal13 e art. 76° do Decreto- 
-Lei n° 43/91). “

ultimo caso, regras bilaterais, determinando tanto a aplicabilidade do 
direito intemo como do direito estrangeiro; naquele outro, regras 
unilaterais, que indicam apenas o ambito de aplica?ao do direito 
intemo12.

Em contraponto, nao deixam de existir, em numero variavel 
consoante os paises, regras de conflitos unilaterais em materia privada 
e, bem assim, normas materials cujo ambito de aplica^ao e delimitado 
no espafo de modo autonomo relativamente as regras gerais de 
conflitos (regras de aplicagao imediata).

Por outro lado, ha casos em que

2.3. Relevancia da lei estrangeira
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2.4. Relagao entre competencia jurisdicional e competencia 
legislativa

em consideraqao (cf., por exemplo, o art. 571/c) do Codigo Penal15, e 
os artigos 671/e) e f), 30° e 7571/c) do Decreto-Lei n° 43/91)16.

15 Rui de Moura Ramos, "Da lei aplicdvel ao contrato de trabalho intemacional", 
cit., pp. 301-302.

16 Para uma perspectiva de conjunto sobre diversas questoes ligadas * aplica^ao 
(Anwendung) e tomada em consideragao (Beriicksichtigung) das regras de direito 
publico estrangeiro, v. Rui de Moura Ramos, "Da lei aplicavel ao contrato de trabalho 
intemacional,\ cit., pp. 264-322. Quanto ao Direito Tribut^rio Intemacional, cf. a 
citada obra de Alberto Xavier, pp. 9-12.

17 Cf., por exemplo, Antdnio Furtado dos Santos, "Direito intemacional penal e 
direito penal intemacional - a aplica^ao da lei penal estrangeira pelo juiz nacionaf\ 
BMJ. n° 92, Janeiro de 1960, pp. 189-190, Julian J. E. Schutte, “O direito intemacional 
publico e a competencia extraterritorial em materia penal", RPCC, ano III, Janeiro- 
-Marqo de 1993, p.15.

18 Neste sentido, Antdnio Furtado dos Santos, “Direito intemacional penal e 
direito penal intemacional", cit., p. 190.

Importa chamar a atengao para a distingao, nem sempre tida em 
conta, entre a competencia jurisdicional e a competencia legislativa17. 
Existe competencia jurisdicional do Estado portugues sempre que os 
tribunals nacionais possam ser chamados a julgar determinado facto. 
A competencia legislativa, ao inves, diz respeito a aplicabilidade do 
direito penal portugues aos factos submetidos a julgamento. Esta 
distingao e tanto mais importante quanto existem situa^oes em que os 
tribunais portugueses sao competentes, mas nao devem aplicar o direito 
penal portugues.

Nao havendo regras legais directamente aplicaveis a competencia 
intemacional dos tribunais portugueses em materia criminal, deve 
entender-se que essa competencia existe sempre que a lei penal 
portuguesa e aplicavel18. Com efeito, nao teria sentido util a determi- 
na^ao da aplicabilidade do direito portugues se nao houvesse a possi- 
bilidade efectiva dessa aplicagao, em razao dos limites da jurisdigao 
dos tribunais portugueses.

Como veremos mais tarde, a competencia dos tribunais portu
gueses nao existe apenas nos casos em que seja de aplicar efecti- 
vamente a lei penal portuguesa, mas ainda naqueles outros em que a
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2.5. Relevancia de elementos de conexao

lei portuguesa apenas nao e aplicavel porque a lei estrangeira do pais 
onde o facto foi praticado e mais favoravel ao arguido.

Pode assim dizer-se que a competencia dos tribunals portugueses 
em materia penal esta dependente da circunstancia de ao facto dever 
ser aplicada a lei penal portuguesa, ou de ao facto poder ser aplicada a 
lei penal portuguesa, a nao ser que esta se revele menos favoravel para 
o arguido.

Uma vez considerados como competentes os tribunals portu
gueses, o Codigo de Processo Penal estabelece regras de reparti^ao de 
competencia na ordem interna, entre as quais relevain especialmente 
as respeitantes a crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave 
(art° 20°) e a crimes cometidos no estrangeiro (art° 22°), para alem da 
regra geral em materia de competencia territorial, segundo a qual e 
competente o tribunal ein cuja area se tiver verificado a consumagao 
(art01971)19.

Em consequencia do anteriormente referido, verifica-se uma 
coincidencia tendencial mas nao total entre competencia legislativa e 
competencia jurisdicional em materia penal, ao contrario do que sucede 
no Direito Internacional Privado, em que existe uma dissocia^ao clara 
entre as duas.

A aplica海 no espaqo da lei penal assenta numa ideia de teiTito- 
rialidade reportada ao lugar da pratica do facto (artigo 4° do Codigo 
Penal), de modo que a pratica em Portugal do facto punivel e a 
conexao fundamental que determina a aplicabilidade da lei penal 
portuguesa. E e este o vinculo que fundamenta a aplicagao da lei penal 
estrangeira, nos casos em que esta tern lugar (art, 672 do Codigo 
Penal)20. Ao inves, no Direito Internacional Privado, sao diversos os 
elementos de conexao decisivos para a determinagao da lei aplicavel, 
dependendo do tipo de questoes em causa.

19 Sobre as referidas regras, v. Germano Marques da Silva, "Curso de Processo 
Penal”, I, 3a edi?ao, Lisboa/S. Paulo, 1996, pp. 170 e ss.

20 A afirma^ao do (exto refere-se ao regime comum, constante do Codigo Penal. 
Pelo que toca a aplica^ao da lei penal estrangeira em caso de delega^ao de 
procedimento criminal nas autoridades judici^rias portuguesas, cf. infray n° 6.
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2.6. Escolha da lei

2.7. Relevancia da cooperagao judiciaria internacional

Contudo, a lei penal portuguesa pode ainda aplicar-se a factos 
praticados fora do territorio portugues, verificadas que sejam certas 
conexoes com a ordem jundica portuguesa (e ainda outras condi^oes, 
em certos casos). Referimo-nos a nacionalidade e a residencia habitual

A aplica^ao efectiva das normas de direito penal internacional, e 
em especial, das regras sobre aplicagao no espaqo da lei penal interna 
pressupoe cada vez inais a actuagao de instrumentos de coopera^ao 
judiciaria internacional, enquanto no direito de conflitos em materia 
privada tai cooperagao se reveste tambem de crescente intensidade.

portuguesa do agente ou da vitima, a circunstancia de o agente ter 
praticado um crime contra certos interesses vitais do Estado portiigues, 
ou de ser encontrado no nosso pais (cf. artigo 5° do Codigo Penal).

Refira-se ainda que o lugar da pratica do facto punivel e o 
elemento de conexao central na responsabilidade penal, enquanto o 
lugar da pratica da principal actividade causadora do prejuizo e, em 
regra, o relevante em materia de responsabilidade civil extra-contratual 
(art° 457 1 do Codigo Civil).

Em materia penal, nos casos excepcionais em que deve proce- 
der-se a escolha da lei aplicavel, de entre a lei portuguesa e a lei 
estrangeira do pafs em que o facto foi praticado, tai escolha efectua-se 
ein fungao do resultado: aplica-se a lei portuguesa, salvo se a lei 
estrangeira for mais favoravel ao arguido (artigo 672 do Cddigo Penal 
e artigo 76° do Decreto-Lei n° 43/91).

E diferente a regra no Direito Internacional Privado, onde a 
escolha da lei aplicavel depende em geral apenas da verifica^ao de 
uma dada conexao, tida como a mais estreita entre a lei a aplicar e a 
situa?ao sub judice. Mas ha tambem neste ultimo ramo do direito 
casos em que a lei competente se determina em fungao do resultado: e 
o que acontece quando deve aplicar-se a lei que conduza a validade de 
certo acto, on que melhor tutele a parte mais fraca.



60 DIREITOEJUSTICA

2.8. Aplica^ao no espago da lei penal e principio da legalidade

Nao se reduz a mera questao tecnica a fixa^ao dos limites 
espaciais do poder de punir do Estado. Na verdade, nao 6 legitima a 
puni^ao de factos que, pelos sens elementos, se encontrem com- 
pletamente desligados do Estado que procede a puni^ao21. E nao 
parece que uma qualquer liga^ao possa ser tida por suficiente para 
legitimar o alargamento do ambito espacial do poder punitivo do 
Estado. Deve entender-se que decorre do principio da legalidade em 
materia penal (art. 29° da Constitui?ao) que a norma incriminadora 
nao deve poder aplicar-se na ausencia de um contacto suficiente- 
mente significativo com o facto22. Ao lado da dimensao temporal do 
principio da legalidade — que se traduz na regra da irretroacti- 
vidade da norma incriminadora23— bem como dos restantes corolarios 
normativos24 daquele principio, ha que afirmar tambem a sua dimensao 
espacial. So a aceitaq^o desta dimensao e compativel com o fun-

21 Ressalvada a hip6tese de a punibilidade estar dependente da tomada em 
considera^ao da circunstancia de que o facto 6 punfvel segundo a legisla^ao do pais 
onde foi praticado, e nos limites desta puni?ao.

22 Afirma Julian J.E. Schutte ("0 direito intemacional publico e a competencia 
extraterritorial em materia penal", cit., p. 32) que **face ao principio da legalidade, 
uma das condiqdes essenciais do direito penal 6 a de que as suas normas sejam 
conhecidas dos destinatdrios". E acrescenta (ob. ciL, p. 34) que "a previsibilidade 
pode, em si, constituir um criterio de Direito Intemacional Publico, em termos de 
afectar a liberdade dos Estados de determinarem o campo de aplicagao dos seus 
direitos penais”.

23 Escreve Josl Lobo Moutinho ("A aplica^ao da lei penal no tempo segundo o 
Direito Portugues**, Direito e Justiga, vol. VIII, t. 2, 1994, p.84) sobre o principio da 
irrectroactividade: "Sinteticamenle, pode dizer-se que o (...) principio 6 geralmente 
justificado nao s6 por considera^oes derivadas, no fundo, da fun?ao normativa 
(valorativa e orientadora) da prdpria lei (que s6 pode ser regra de valora^ao e 
orienta^ao da vida social, cumprida ou culpavelmente violada, se estiver vigente) mas 
sobreiudo pela necessidade de garantir as pessoas contra o arbftrio do legislador".

24 A. Castanheira Neves, "0 principio da legalidade criminal - o seu problema 
jundico e o seu criterio dogmatic。''，in uDigesta - Escritos acerca do Direito, do 
Pensamento Jundico, da sua Metodologia e Outros", vol 1°, Coimbra, 1995, pp. 355 e 
ss. (anierionnente publicado no numero especial do Boletim da Faculdade de Direito, 
da Universidade de Coimbra, dedicado aos “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 
Eduardo Correia, pp. 307 e ss.).
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em

3.1. O principio da territorialidade: sentido

3. Aplica^ao da lei criminal portuguesa aos factos praticados 
territdrio portugues

damento do principio da legalidade, "a seguran^a jurfdica e, especial- 
mente, a seguran^a do individuo frente ao Estado"25.

Por outro lado, as garantias da irrectroactividade da lei penal 
incriminadora e da retroactividade da lei mais favordvel (artigo 2974 
da Constitui^ao; artigo 2° do Codigo Penal) devem ser consideradas 
extensivas as regras sobre aplicagao no espago da lei penal portu
guesa26 .

25 Jos6 de Sousa e Brito, **A lei penal na Constituiq我o", in Estudos sobre a 
Constitui^ao, 2° vol., Lisboa, 1978, p. 218; v. tamb6m a andlise do(s) fundamento(s) 
politico, dogmdtico-jundico e axiologico-normativo do principio da legalidade em A. 
Castanheira Neves, "O principio da legalidade criminal", cit, pp. 391-419.

26 Problema que aqui nao podemos abordar, apesar de merecer an我lise atenta, 6 
o da aplica^ao no tempo das rcstantes normas de direito penal intemacional, com 
destaque para as que regem a extradi^ao, atenta a frequencia com que este institute 6 
aplicado. Quanto a este, limitamo-nos a advertir que nao nos parece metodoldgica e 
substancialmente correcta a perspectiva de partir de uma prEvia qualifica^ao da 
extradig乏o como institute de natureza processual, para daf extrair a solugao da aplica^ao 
imediata das novas regras. No sentido criticado, v., porem, os aedrdaos do Supremo 
Tribunal de Justiqa de 8/4/92 (°Colectanea de Jurispmdencia - Aedrdaos do STJ", 
1992, II, pp. 14-16) e de 7/7/1994 ("Sub Judice/Novos Estilos", n° 7-9, Jul-Set. de 
1994, pp. 159-162).V., quanto ao caso que suscitou o ultimo ac6rdao citado - o “caso 
Varizo"・ o Dossier publicado na "Direito e Justiqa" (vol. IX, 1995, tomo 1, pp. 211- 
-243, e que inclui, para aldm de uma resenha da sua evolu^ao processual, por Miguel 
Pedrosa Machado, pareceres de Jorge Figueiredo Dias e de Jorge Miranda e Miguel 
Machado), bem como o livro de JosE Carlos Rocha/JosE M^rio Ferreira de Almeida 
"O dever de nao extraditar - um caso exemplar", Porto, 1996.

27 A disposi^ao correspondente do Projecto foi aprovada na Comissao Revisora 
sem qualquer discussao ("Aetas da Comissao Revisora do C6digo Penal - Parte 
Geral", I, Lisboa, 1965, p. 70).

De acordo com o principio da territorialidade, a lei penal 
portuguesa aplica-se a todos os factos praticados em territorio por
tugues (art° 4°/ a)27. Trata-se de um principio estruturante do nosso
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ao

2i Como lembra o Prof. Figueiredo Dias, (^Competence des juridictions penales 
portugaises pour les infractions commises a retrangef*, Boletitn da Faculdade de 
Direito, da Universidade de Coimbra, vol. XLI, 1965, p.l 18), “a lei portuguesa 
permancceu fiel, desde a data da sua primeira codifica^ao aut6noma (1852), 
principio da territorialidade como base do seu sistema de aplica^ao no espaqo".

29 Julian J. E. Shutte, “O dircito intemacional publico e a competencia 
exlraterritorial em materia penal", RPCC. ano 111, 1, Janeiro- Marqo de 1993, p. 16. 
Cf.. pelo que toca ao recente Codigo Penal Frances, e ao projecio de novo Codigo 
Penal italiano, Stefano Manacorda, “Le Droit PEnal Imemational dans les reformees 
franqaise et italicnne (le nouveau code penal franqais et le project italicnnc)''. Revue 
de Science Criminellee et de Droit P^nal Compart, 1995, n°2, Abr.-Jun., pp. 333-334 
e 339.

M Informa Durmus Tezcan (na sua importante monografia dedicada ao princfpio 
da territorialidade: **Territorialite et conflits de juridictions en droit penal interna- 
tionalM. Ancara, 1983, p. 121) que “salvo em alguns regimes totalit制os. como o da 
Alemanha nazi, o principio da territorialidade e, hoje, um principio sobre a supe- 
rioridade do qual todos os Estados estao de acordo".

31 No dizer do Prof. Cavaleiro de Ferreira (uLi^6cs de Direito Penal - Parle 
Geral", I, Lisboa, 1992, p. 71), “a fun^ao de punir cabc no ambito da soberania do 
Estado. que dela nao pode por isso abdicar, nos liniites do territorio nacional".

32 Como escreveu o Prof. Eduardo Correia, ("Direito Criminal", I, reimp., 
Coimbra, 1971, p. 168), “o principio s6 se afirma, porEm, nas suas consequencias 
positivas, eja nao, em absoluto, nas negativas, ou seja, no sentido de que tai direito s6 
se aplica aos factos praticados dentro do lerrit6rio”.

sistema28, e corresponde a uma sohi^ao hoje comum a generalidade 
dos paises29. Por outro lado, nao esta em causa o valor hierarquico 
superior da territorialidade, em comparagao coin outras regras de 
aplicagao no espago da lei penal30.

Ao lado deste sentido (positivo) do principio da territorialidade 
podemos encontrar um outro, segundo o qual, em regra, a lei penal 
portuguesa nao se aplica a factos praticados fora do territorio nacional.

A acep^ao positiva nao sofre, em principio, limita^des, isto e, 
nao ha casos de nao aplicabilidade da lei penal portuguesa a factos 
praticados em Portugal31. Alias, encontra-se mesmo excknda a extra- 
digao passiva quando o crime foi cometido em territorio portugues 
(art0 317 1/a) do Decreto-Lei n° 43/ 91, de 22 de Janeiro).

Pelo contrario, o sentido negativo da territorialidade tem um 
mero valor residual, porque, em certas condi0es, a lei portuguesa se 
aplica a factos praticados no estrangeiro, como veremos32.
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3.2. O princfpio da territorialidade: fundamento

A doutrina tem indicado, entre as razdes fundamentadoras do 
princfpio da territorialidade, as seguintes33:

1) Razdes ligadas a soberania do Estado, que se exerce sem 
reservas no respective espaqo territorial;

2) Motivos de ordein pratica: a prova e mais facil no lugar onde 
foi cometido o crime, pelo que as mesmas razoes que funda- 
mentam as regras de competencia territorial na ordem interna, 
levam a territorialidade na ordem internacional. No fundo, um 
princfpio de boa administragao da jiistiqa;

3) Razoes associadas aos fins repressivo e intimidatorio das 
penas, fins eminentemente ligados ao territorio do Estado;

4) Razdes de politica criminal, ligadas a maior eficacia da 
punigao, quando a decisao e tomada no lugar onde mais se 
sentiu a perturbagao causada pelo crime;

5) O melhor conhecimento, pelo delinquente, da sangao em que 
incorre, e da sua gravidade.

33 Antdnio Quintano Ripolles, "Tratado de derecho penal internacional e 
internacional penal", toino II, Madrid, 1957, pp. 29-33; Claude Lombois, "Droit penal 
international", cit., pp. 302-303; Andre Huet/Ren^e Koering-Joulin, "Droit pEnal 
international", cit., p. 210.

34 Contra, Dunnus Tczcan ('Territorialitd et conflits de juridictions en droit 
penal international", cit., pp. 23-25). que liga a territorialidade a **vontade dos Estados 
de colaborarem entre si na procura de uma solugao para os conflitos de leis e de 
jurisdi^oes em direito penal internacional" (p. 25).

Por nos, cremos que so a ideia de soberania do Estado relativa- 
mente ao seu territorio permite explicar a imperatividade da acep^ao 
positiva do princfpio da territorialidade34, explicando do mesmo passo 
a proibigao de extradi^ao passiva por crimes cometidos em Portugal. 
E tarefa do Estado fazer cumprir dentro das suas fronteiras o seu 
proprio direito, pelo que a tutela penal realiza a sua fungao de assegurar 
a preserva^ao da ordem essencial de valores que a comunidade nacional 
assume como sua.

Mas parece claro que, se a realizagao do Direito no interior do 
espa^o territorial emana da no?ao de soberania, ela concretiza-se
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3.3. Territorio portugues

A expressao uterrit6rio portuguesn, utilizada na alinea a) do art° 
4°, abarca a superffcie terrestre, respective subsolo, mar territorial 
(hoje fixado em 12 milhas — art° l°da Lei n° 33/ 77, de 12 de Maio) e 
o correspondente espago aereo38.

33 Dir-se-A que a fun^ao ressocializadora do direito penal apontaria para a 
aplica海 de um direito ligado ao delinquente, como o da sua nacionalidade ou da sua 
residencia habitual (cf., sobre o assunto, Dumius Tezcan, cit., p. 28). Nao nos parece. 
A finalidade de ressocializa^ao aponta para que a execuqao da pena tenha lugar no 
pais da nacionalidade ou da residencia habitual do condenado, mas em nada se opoe a 
que seja aplicada a lei criminal do pais da prdtica do facto.

36 Assim, Claude Lombois, **Droit penal intemationaF*, cit., p. 302.
17 Cf. Eduardo Correia, "Direito Criminal", I, reimp., Coimbra, 1971, p. 168.
乂 Sobre o conceito e o regime do mar territorial, cf. Antdnio Cordeiro, "Mar 

territorial e alto mar", Diciondrio Jurfdico da Administraqao Publica, vol. V, Lisboa, 
1993, pp. 491-495.

mediante a realiza^ao dos fins atribuidos as penas35. A concretiza^ao 
destes — pode afirmar-se — decorre da realiza?ao daquela.

Os motivos de ordem pratica invocados, atinentes a maior 
facilidade de prova, s6 podem ser considerados, ao menos de forma 
directa, na perspectiva da competencia jurisdicional36. Nao no piano 
da competencia legislativa. Com efeito, as razdes de facilidade de 
recolha e produ^ao da prova nao obstam a aplicaq我o de uma lei 
diferente da da pratica do facto; op6em-se, sim, ao julgamento por um 
tribunal diferente do correspondente ao lugar do crime.

Por outro lado, nao parece fundada a ideia de que e a lei territorial 
a que melhor o delinquente conhece, dado que este se pode encontrar 
ocasionalmente no pais onde pratica o facto37. Mas e ja possivel 
afirmar que, pela circunstancia de se encontrar, ainda que ocasio
nalmente, em determinado territorio, e previsivel, para o agente, a 
possibilidade de vir a ser punido por aplica^ao da lex loci delicti. 
Assim, a territorialidade nao se fundamenta no melhor conhecimento 
pelo delinquente da lei da pratica do facto, embora o facto de ter 
praticado a infrac^ao em certo pais torne previsivel, para o agente, a 
aplica 海 dessa lei.
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39 V. Jorge Miranda, "O territorio'*, in Estudos sobre a Constituigao, 2° vol., 
Lisboa, 1978, pp. 73 e ss.; J.J. Gomes Canoiilho/Vital Moreira, "Constituiq2o da 
Republica Portuguesa Anotada", 3a edi海 revista, Coimbra, 1993, pp. 72-74. Nao 
focaremos neste estudo os problemas ligados a aplicabilidade no espaqo do Direito 
Penal vigente em Macau. Como e sabido, o territdrio de Macau 6 considerado territdrio 
chines, que pemianecerd sob administra^ao portuguesa at6 20 de Dezembro de 1999, 
nos termos da Declara^ao Conjunta dos Govemos da Republica Portuguesa e da 
Republica Popular da China Sobre a Questao de Macau, assinada em Beijing em 13 de 
Abril de 1987. Cf. o artigo 292° da Constitui^ao.

40 Parecer da Procuradoria-Geral da Republica, n° 56/ 81, de 25 de Junho de 
1981, homologado por despacho do Chefe de Estado-Maior das Armadas, de 2 de 
Novembro do mesmo ano (B.M.J., n° 313, Fevereiro de 1982), p. 70; Alda Freitas 
Fernandes e Jorge Cruz Leal, **Da aplica^ao da lei penal no espaqo". Revista do 
Minist^rio Publico, ano 3 (1982), vol. 12, p. 98.

41 A aprova^ao do preceilo correspondente do Projecto (o artigo 57 1) nao 
suscitou qualquer discussao (Aetas das Sessdes da Comissao Revisora do C6digo 
Penal - Parte Geral, I, Lisboa, 1965, p. 70).

Nos termos da Constitui^ao da Republica, "Portugal abrange o 
territdrio historicamente definido no continente europeu e os arquipe- 
lagos dos Azores e da Madeira” (art° 57 I)39.

O Codigo Penal anterior referia-se nao a ^territorio portuguEs" 
mas a <4territ6rio ou dominios portugueses,, (art° 537 1 do C.P. de 
1886). Com base nessa expressao, chegou a ser defendido que a regra 
da tenitorialidade tomaria em principio aplicavel a lei penal portuguesa 
aos factos praticados na plataforma continental ou na zona economica 
exckisiva, com a restrigao, quanto a estes espagos mantimos, de que 
se relacionem com os fins de pesquisa e de explora^ao dos recursos 
naturais existentes no primeiro ou com os de conserva^ao e gestao dos 
recursos vivos do segundo40.

Nao nos parece correcto tai entendiniento, conclusao hoje refor- 
?ada pela eliininagao, no artigo 47 a) do Codigo Penal de 1982, da 
referencia aos "dominios portugueses，M1. Com efeito, enquanto o mar 
territorial corresponde a um espa?o de plena soberania do Estado 
Portugues, o mesmo nao acontece com a "plataforma continental", 
nem com a “zona economica exclusiva". Nao podem, por isso, 
considerar-se abrangidos pela expressao ^territorio portugues,,. Certa- 
mente, nao esta excluida a hipotese de a lei prever expressamente a 
puni^ao de certos crimes praticados nesses espagos mantimos, re la-
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3.4. Factos praticados a bordo de navios ou aeronaves portugueses

cionados com os seus fins proprios42, mas nesse caso a puni^ao nao 
seria em rigor fundada no princfpio da territorialidade, mas na ideia de 
protec^ao dos interesses nacionais (o chamado principio realista), com 
as consequencias jundicas que dai resultam, e que adiante veremos.

42 Pedro Machete ("A zona economica exclusiva: um conceito do novo direito 
intemacional do mar", Direito e Justiga, vol. V, 1991, p. 254) considera pertencer ao 
direito consuetudinario em materia de zona ccondmica exclusiva a proposi^ao segundo 
a qual "cada Estado s6 possui os poderes expressamente reclamados e s6 os pode 
exercer no espaqo que expressamente tiver reinvidicado".

43 Tereza Pizarro Beleza, “Direilo Penal”，1° vol., 2a ed., Lisboa, 1985, p. 551; 
no mesmo sentido, porexemplo, Cavaleiro de Ferreira, Li^oes de Direito Penal - Parte 
Geral, 1,4* ed., Lisboa, 1992, p. 72.

A alinea b) do arl° 4° considera aplicavel a lei penal portuguesa 
aos “factos praticados a bordo de navios ou aeronaves portugueses,^.

Entende-se usuahnente que, atraves do chamado "principio do 
pavilhaon ou "principio da bandeira", se procede a uma uextensao do 
territorio alem das fronteiras，M3. Por outras palavras, tudo se passaria 
como se as infrac^oes coinetidas em navios ou aeronaves portugueses 
tivessem sido praticadas em territorio portugues.

Nao nos parece de seguir esse entendimento, na medida em que 
tais factos nao devem considerar-se, para todos os efeitos, como 
cometidos em Portugal. E isto pelas seguintes razoes.

De um ponto de vista sisteinatico, a regra sobre a aplicabilidade 
da lei penal portuguesa a infrac^oes praticadas a bordo de navios e 
aeronaves portugueses aparece ao lado da regra de punibilidade dos 
factos praticados em Portugal e nao integrada nesta (cf. as alineas a) e 
b) do art0 4°). A analise gramatical do artigo 4° nao conduz a resultado 
diferente.

Por outro lado, nao sao identicas as razoes que fundamentam o 
princfpio do pavilhao e o da territorialidade. No caso daquele, nao 
parece decorrer da natureza do Estado soberano a realiza^ao do seu 
direito, da sua ordem essencial de valores, relativamente aos seus 
navios e as suas aeronaves, ainda que estes nao se encontrem em 
territorio nacional. A competencia da lei portuguesa parece antes 
derivar, por um lado, de uma ideia de conexao suficiente com a ordem
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44 Em sentido muito pr6ximo, Eduardo Correia dcfendeu ("Aetas das Sessoes 
da Comissao Revisora", cit., I, p. 71) que o preceito correspondente do Projecto visa 
sobretudo **prevenir conflitos negatives de jurisdi?ao'\ considerando. alias, aplicavel 
a semelhantes casos o preceito do Projecto correspondente ao artigo 67 1 do Codigo 
Penal actual (o § 2° do artigo 5°), que se referc a *4infrac?des praticadas fora do 
territorio nacional".

jundica portuguesa, conexao fornecida pela nacionalidade do navio ou 
aeronave onde foi praticado o crime. Tai aplicabilidade inspira-se 
ainda na conveniencia em evitar conflitos negatives de competencia44. 

que a aplica^ao de certo regime esteja 
Portugal do facto punfvel, nao pode 

automaticamente ter-se por cometida no nosso pais a infrac^ao prati- 
cada a bordo de navios ou aeronaves portugueses. Uma concretiza^ao 
do que acabamos de defender pode encontrar-se no ja citado artigo 
317 1) do Decreto-Lei n° 43/ 91, de 22 de Janeiro, por forqa do qual a 
extradigao e exclufda quando o crime foi cometido em territorio 
portugues. Tendo em conta a finalidade deste preceito, fara sentido a 
sua aplica^ao quanto aos factos referidos na alinea b) do artigo 4°? 
Nao nos parece. A recusa de extradigao por factos praticados em 
Portugal assenta na ideia de que a lei portuguesa e, nestes casos, a lei 
de competencia normal, e esta e uma competencia de que o Estado 
portugues nao pode prescindir, sob pena de se demitir da sua fun^ao 
soberana de realizagao do seu proprio direito. Assim, a ratio da 
proibi^ao da extradi^ao nestes casos e — em nossa opiniao, natural- 
mente — paralela a propria ratio do principio da territorialidade. Ora, 
so garantindo o julgamento do facto em Portugal se garante a aplica^ao 
da lei portuguesa. Assim, para os efeitos da referida disposi^ao do 
Decreto-Lei n° 43/ 91, a expressao <4territ6rio portuguesM nao tem um 
significado mais amplo do que o que decorre da sua propria letra.

Conclui-se, pois, que a alinea b) do art° 4° do Codigo Penal nao 
se insere no ambito das regras sobre aplicaqao territorial. Dai nao se 
segue, contudo, que sejam automaticamente aplicaveis nestes casos 
todas as regras sobre as condi^oes gerais de aplicaqao extra-territorial 
da lei portuguesa. Havera que analisar caso a caso o efeito juridico em 
causa, para se apurar o regime mais adequado.

Afigura-se designadamente questionavel a aplica^ao em bloco de 
todo o artigo 6°. Voltaremos a este ponto em momento posterior do 
nosso estudo, mas pode adiantar-se que consideramos que estes casos

Assim, nos casos em 
dependente da pratica em
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3.5. Lugar da pratica do facto

3.5.1. Facto praticado em Portugal

se integram assim numa "zona de ninguemn, entre a territorialidade e a 
extra-territorialidade.

Nao dareinos resposta nesta sede a questao de saber se e em que 
medida a regra do artigo 47 a) se aplica a quaisquer navios ou aero
naves portugueses, onde quer que se encontrem45, nem, por outro 
lado, ao problema da determina^ao da nacionalidade portuguesa quer 
de uns, quer de outros46.

45 Cf. **Actas das Sessoes da Comissao Revisora", I, cit., p. 71; Manuel Antonio 
Lopes Rocha, uAplica?ao da lei criminal no tempo e no espaqo", Jornadas de Direito 
Criminal- o novo Cddigo Penal portugues e legislagao complementary Lisboa, 1983, 
pp. 123-125.

46 Cf. "Aetas das Sessoes da Comissao Revisora”，I, cit., pp.71-72.
47 Na verdade, a afirma^ao da vigencia do principio da territorialidade nao € 

suficiente para resolver os problemas em causa. Como refere o Prof. Afonso Queird, 
reportando-se A aplica^ao no espaqo do direito administrative portugues .(''Liq6es de 
Direito Administrativo”, vol. I, Coimbra, 1976, p. 529), "o principio da territorialidade, 
tai como vem de ser definido ou caracterizado, nao nos oferece um criterio positive de 
determina^ao das relates que, estando em conexao por qualquer dos seus elementos 
com mais do que um ordenamento administrativo, se devem considerar situadas no 
ambito de aplica^ao espacial das nossas normas administrativas. Esse principio, em 
suma, nao nos esclarece sobre qual e o elemento ou quais sao os elementos que criam 
a conexao das relates administrativas com o territdrio nacional".

“A redac^ao deste preceito aproxima-se do § 9 (1) do Codigo alemao, embora 
deste se distancie em alguns aspectos (entre os quais se destaca o da comparti- 
cipa^ao).

A actua^ao do principio da territorialidade pressupoe que se 
apure quando e que um facto se considera praticado em Portugal47.

Nos termos do artigo 7°, "o facto considera-se praticado tanto no 
lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de 
comparticipa^ao, o agente actuou ou, no caso de omissao, devia ter 
actuado, como naquele em que o resultado tipico se tenha produ- 
zido””.

Nao continha o Codigo de 1886 regras sobre a determinagao do 
lugar da pratica do crime, pelo que a doutrina procedeu a um esforgo 
interpretative) para esclarecer quando poderia considerar-se cometida
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558-561, e nota 638.
A actua^ao relevante do agente nao abrange os actos preparatories, ou fases

em Portugal certa infrac^ao. O problema veio a ser indirectamente 
resolvido com o Codigo de Processo Penal de 192949.

A solu^ao hoje indubitavelmente consagrada e a da "ubiquidade" 
ou ''plurilateral", nos termos da qual releva nao apenas o lugar do 
comportamento do agente — aeqao ou omissao — mas tambem o 
lugar da produgao do resultado tipico. Por outro lado, releva a actua^ao 
ou a omissao, quer seja total ou parcial, e qualquer que seja a forma 
de comparticipaqao.

Analisaremos sucessivamente as situa^oes em que, total ou par- 
cialmente, o agente actuou em Portugal50, o agente devia ter actuado 
em Portugal, e ainda aquelas em que o resultado tipico se produziu em 
Portugal.

■9 Cavaleiro de Ferreira, ''Liq6es de Direito Penal", coligidas por Carmindo 
Rodrigues Ferreira e Henrique Vaz Lacerda, Lisboa, 1940/41, pp. 125 ss; idem, 
"Direito Penal Portugues - Parte Geral", I, Lisboa, 1982, pp. 133-134; Eduardo 
Correia, "Direito Criminal", I, reimp., Coimbra, 1971, p. 172; Antonio Furtado dos 
Santos, "Direito Intemacional Penal e Direito Penal Intemacional”，cit., p.194. Em 
sentido diferente, v. Tereza Pizarro Beleza, "Direito Penal", 1° vol., 2a ediqiio, Lisboa, 
1985, pp 

50

anteriores do iter crim inis, excepto quando puniveis (cf. os artigos 271°, 274°, 344°).
51 Sobre a punibilidade de actua^oes que s6 parcialmente tem lugar em Portugal, 

v. Figueiredo Dias, "Algumas questdes em tema de extradi^ao e de sede do crime", 
anota^ao ao aedrdao do S.T.J de 21/12/83, Revista de Legisla^ao e Jurisprudenciat 
117° ano. p. 349, e 118° ano, pp. 17-18.

a) t(O agente actuouft
A lei penal portuguesa e aplicavel quando tiveram lugar em 

Portugal, total ou parcialmente51, os seguintes actos (e quer se trate de 
crime consumado ou merainente tentado, desde que a tentativa seja 
punivel):

・ No caso de autoria ou co-autoria material imediata, actos de 
execug我o;

-No caso de autoria ou co-autoria mediata, actos de determinagao 
de outrem ao crime;

・ No caso de instiga^ao, actos de instiga^ao;
-No caso de cumplicidade, actos de auxflio material ou moral a 

execu^ao do crime.

AMBITO ESPACIAL DE APL!CA(；AO DA LEI PENAL PORTUGUESA
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b) "0 agente devia ter actuado "
A aplica^ao da lei penal portuguesa depende, em caso de autoria 

material (imediata), de o omitente dever ter actuado em Portugal.
Se se tratar de autoria mediata, instigagao ou cuinplicidade num 

crime omissivo, basta que os actos de determinagao, instigagao ou 
auxflio se pratiquem, no todo ou em parte, em Portugal, independen- 
temente do kigar onde deveria ter actuado o omitente.

c) “0 resultado tipico se tenha produzido n
Para que, por forqa da realiza^ao em Portugal do resultado tipico, 

a lei portuguesa se aplique, e suficiente que, nos crimes materials, o 
evento material se tenha verificado em territorio nacional; nos crimes 
de perigo concrete, e relevante a verificagao concreta do perigo em 
Portugal.

Embora o problema nao tenha solugao expressa no artigo 7°, 
parece que, quando o resultado tipico nao se produziu totalmente em 
Portugal, nao deve deixar de ser aplicada a lei portuguesa. Pensamos, 
por exemplo, no crime de perigo de incendio (art° 254°). Se o agente 
actuou em Espanha, criando um perigo concreto de incendio para 
florestas espanholas e portuguesas, nao deve deixar de ser punido pela 
lei portuguesa, devendo considerar-se praticada em Portugal a infrac- 
?ao. Esta conclusao nao implica nenhuma interpretagao extensiva do 
artigo 7°. Basta que o resultado se produza total ou parcialmente em 
Portugal para que a lei portuguesa seja aplicavel. Um resultado pro
duzido apenas parcialmente em Portugal e ainda um resultado verifi
cado em Portugal.

Pode ainda por-se o problema de saber se, tendo higar em Portugal 
um resultado nao compreendido no tipo de crime, se devera aplicar a 
lei portuguesa.

Em rigor, pode pensar-se em diferentes tipos de situagoes.
A nosso ver, se o evento e circunstancia qualificativa, parece 

dever ser aplicada a lei portuguesa, dado que se pode ainda falar em 
resultado tipico.

Se o resultado nao e propriamente evento material do crime, mas 
mera condi?ao objectiva de punibilidade, a solugao e duvidosa, mas 
parece de se considerar a aplicagao da lei portuguesa, pois existe um 
resultado que se produz em Portugal, e esta tipificado na lei.

Questionavel e ainda a aplicabilidade da lei portuguesa na situagao 
hipotetica de o agente dever ser punido por um crime formal, apesar



71AMBITO ESPACIAL DE APLICAQAO DA LEI PENAL PORTUGUESA

3.5.2. Facto praticado no estrangeiro

3.5.3. Lugar do crime e conflitos de competencia legislativa

de ter tido lugar em Portugal o resultado que a lei pretende evitar com 
a antecipa^ao da consumagao. Nestes casos, podenamos ainda distin- 
guir consoante o resultado seja punido autonomamente por outras 
normas — afastadas por forga dos princfpios do concurso aparente — 
ou nao existe tai puni^ao autonoma. Nesta ultima sub-hipotese, nao 
parece haver possibilidade de considerar o crime praticado em 
Portugal, dado que o resultado nunca e tipico. Se, ao inves, o resultado 
e autonomamente punido por outras disposi^oes, parece de admitir a 
possibilidade de aplicar a lei portuguesa52.

O artigo 7° situa-se no contexto das disposigoes sobre a aplica^ao 
no espago da lei penal portuguesa. Todavia, esta redigiclo de modo a 
poder detenninar a "sede" da infracgao nao apenas nos casos em que o 
facto se considera praticado em Portugal53, mas ainda sempre que e 
relevante determinar em que pais estrangeiro foi cometida a infrac?ao. 
Basta pensar nos artigos 57 1/ c)/ II, 67 1 e 67 2, bem como, por 
exeinplo, no artigo 367 1 do Decreto-Lei n° 43/91 de 22 de Janeiro.

A soki^ao de considerar praticados em Portugal os factos, ainda 
que tenha tido lugar em territorio nacional apenas o comportamento 
do agente ou o resultado tipico, pode justificar-se a luz das razoes que 
fundamentam o principio da territorialidade — a viola?ao da lei penal 
tem lugar no espa^o territorial portugues, ou projecta-se, nas suas 
consequencias, nesse espa?o territorial. Pode, e certo, pensar-se que a 
ideia de territorialidade, na sua pureza, nao postula necessariamente o

52 Cf., relativamente ao direito anterior ao Codigo Penal de 1982, as opinioes 
favordveis a aplicaq我o da lei portuguesa de Eduardo Correia, “Direito Criminal", cit., 
pp. 172-173 e Antdnio Furtado dos Santos, "Direito Intemacional Penal e Direito 
Penal Internacional", cit., p. 195.

53 Na Comissao Revisora (cf. uAetas..., cit., 1965, pp. 85-86). foi suscitado o 
problema de saber se o preceito correspondente (o artigo 5°/§ 1°) deveria ser antecedido 
da expressao "para os efeitos deste artigo,,. O Aulor do Projecto pronunciou-se no 
sentido de que "nada desaconselha que a solu^ao oferecida pelo § l°se use em todas 
as hipoteses que venham a por o problema da sedc do delito, salva disposi^ao especial 
em contrario'\ mas a Comissao aprovou por maioria a introduq我o daquela liniita^ao. 
A opiniao do Prof. Eduardo Correia veio afinal a prevalecer no artigo 7° do C6digo.
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Contudo, a doutrina da ubiquidade potencia

54 Pode ainda ser concedida a extradi^ao, nos termos da referida disposi^ao, 
“quando a lei portuguesa der competencia a sua jurisdi^ao em identidade de 
circunstancias**.

alargamento do ambito de aplica^ao da lei portuguesa a todas as 
situates que sao abrangidas no artigo 7°, mas tais situa^des nao 
deixam de poder ser reportadas a nogao de territorialidade.

os conflitos de 
competencia legislativa (e, por essa via, tambem jurisdicional).

Se o facto se considera praticado ao mesmo tempo em Portugal e 
em outro pais, e aplicavel a lei portuguesa, sendo para nos irrelevante 
que o artigo 7° leve a considerar o crime tambem praticado no estran- 
geiro. Nao result am daqui consequencias particularmente significa- 
tivas.

Se, pelo contrario, o facto se considera praticado ao mesmo 
tempo em dois paises estrangeiros, o conflito revela inconvenientes, 
com risco para a certeza na aplicagao do direito. Vejamos dois 
exemplos. 0 art0 57 1/c) exige, para a aplica^ao da lei penal portuguesa 
a factos praticados por portugueses ou contra portugueses, que tais 
factos sejam tambem punfveis segundo a legisla^ao do lugar em que 
foram praticados. Tendo sido praticado ein dois paises estrangeiros — 
porque num teve lugar a ac海 e noutro o resullado —, coloca-se o 
problema de saber se sera necessario que o facto seja punivel em 
ambos, ou bastara a punibilidade segundo o direito de um deles. Outra 
hipotese e a de um Estado estrangeiro diferente do da pratica do facto 
requerer as autoridades portuguesas a extradi^ao do agente. Nestes 
casos, nos termos do artigo 32° do Decreto-Lei n° 43/91, pode ser 
concedida a extradigao quando o Estado requerente comprovar que o 
Estado da pratica do facto nao reclama o agente da infrac^ao54. Ora, se 
a infrac^ao se considera praticada em dois Estados diferentes, toma-se 
necessario resolver o problema de saber se a possibilidade de 
extradi^ao depende da demonstra^ao de que nenhum desses Estados 
reclama a pessoa em causa.

Estes exemplos levam a concluir que uma solugao adequada para 
a fixa^ao do ambito de aplicagao da lei portuguesa a factos praticados 
em Portugal — ate por reduzir eventuais conflitos negatives de com
petencia provocados por divergencias entre os criterios de determi- 
na^ao do lugar do crime adoptados pelos diferentes paises — vem 
potenciar o surgimento de complexes problemas, nos casos em que ha
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4.1. Principio realista ou de defesa dos interesses nacionais

4. Aplica^ao da lei criminal portuguesa a factos praticados fora do 
territdrio nacional

que determinar o pais estrangeiro em que o crime foi praticado, 
problemas que cabera ao interprete resolver, em fun^ao das valora^des 
que fundamentarem o regime em causa.

Por forga da alinea a) do n° 1 do artigo 5°, sao puniveis os factos 
praticados no estrangeiro, desde que sejam subsumiveis aos artigos 
221° (burla infonnatica), 262° a 271° (falsifica^ao de moeda, titulo de 
credito e valor selado; falsificagao de cunhos, pesos e objectos 
analogos), 300° e 301° (organizagoes terroristas e terrorismo), 308° a 
321° (crimes contra a independencia e a integridade nacionais) e 325°

55 V. Cavaleiro de Ferreira, "Direito Penal Portugues'*, I, cit., p.134. Note-se, 
por outro lado, que em caso de concurso de tftulos de aplicabilidade da lei penal portu
guesa deve prevalecer aquele que for menos exigente.

56 Para o Prof. Figueiredo Dias (^Dircito Penal”，sumdrios policop, Coimbra, 
1975, p. 97) hd que intcgrar a territorialidade atravds de ^criterios subsidiarios, sob 
pena de a vigencia de uma certa ordem jundico-penal se revel ar insuportavelmente 
lacunosa".

57 Cf. Manuel Antonio Lopes Rocha, “Noticia sobre a competencia extrater
ritorial e seus principios nas legislates de alguns paises europeus**, in Manuel 
Antonio Lopes Rocha/Teresa Alves Martins, ^Coopera^ao judiciaria intemacional em 
matdria penal - comeniarios**, Lisboa, 1992, pp. 235-292.

A competencia da lei portuguesa relativamente a crimes pratica
dos em Portugal e a competencia normal, ou de principio. Tem caracter 
subsidiario a aplicabilidade da nossa lei a factos praticados no 
estrangeiro55. Passamos agora a analisar em que termos e admitida a 
punigao pela lei portuguesa de infrac^des cometidas no estrangeiro56. 
A aplica^ao extraterritorial da lei portuguesa assenta em principios 
comuns a grande parte dos Estados57, apesar das diferen^as quanto ao 
regime concretamente instituido: os principios realista, ou de protec- 

da universalidade, e da nacionalidade activa e passiva (v. art° 5° 
do Codigo Penal). Seguir-se-a a analise das restri?6es a que a sua 
actua^ao esta submetida.
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4.2. Principio da universalidade

factos praticados
De acordo com a alfnea b) do n° 1 do art0 5°, a lei penal portuguesa 

e aplicavel, em determinadas condi^oes, aos factos praticados no 
estrangeiro que correspondam aos crimes previstos nos artigos 159°

a 345° (crimes contra a realizagao do Estado de Direito e crimes 
eleitorais).

Trata-se de crimes em que sao afectados directamente interesses 
proprios do Estado Portugues, cuja tutela a lei entende nao dever ficar 
dependente da eventual punibilidade pela lei do pais em que foram 
praticados58. A conexao exigida entre lais comportamentos e a ordem 
juridica portuguesa, para que possa aplicar-se a nossa lei, nao resulta 
do lugar da pratica do facto, nem da nacionalidade do agente ou da 
vitima, nem sequer se exigindo que o agente se encontre em Portugal. 
A conexao refere-se a propria actividade criminosa, ou ao seu 
resultado, no sentido de corresponderem a ofensa de interesses 
fundamentals do Estado Portugues. Nestes casos, nao sendo de esperar 
ou de exigir que o Estado em que o facto foi praticado proceda a sua 
punifao, manda-se aplicar a lei criminal portuguesa59.

Como vimos, nao se exige que o agente se encontre em Portugal 
(ao contrario do que acontece nas restantes alfneas do artigo 5°), nem e 
necessario que o facto seja punivel pela lei do pais em que foi praticado. 
Veremos adiante em que medida tem aplica^ao neste ambito as 
restri^oes do artigo 6°.

58 V. Eduardo Correia, “Direilo Criminal", I, cit., p.174; Cavaleiro de Ferreira, 
"Direito Penal Portugues*', I, cil., pp. 134-135; Tereza Pizarro Beleza, “Direito Penal", 
1° vol., cit., pp. 569-570.

59 Em todas as disposiq6es indicadas no art° 57 1/ a), estao em causa directa
mente interesses do Esiado. Contudo, nalgumas dclas, a puni^ao abrange nao apenas 
componamentos lesivos desses interesses, mas tambem comportamentos violadores 
de diferentes interesses. Tome-se como exemplo o art° 270° (pesos e medidas falsos). 
Alraves deste preceito, sancionam-se nao apenas comportamentos dirigidos a causar 
prejuizos ao Esiado, mas ainda aqueles que visam causar prejuizos a outras pessoas 
C*Quem, com inten^ao de causar prejuizo a outra pessoa ou ao Estado Ora, 
devera ser punido em Portugal alguem que, por hipotesc, altera no estrangeiro certo 
instmmento de medida para causar prejuizo a ouiras pessoas, independentemente de 
prejuizo causado ao Estado Portugues? A resposta negativa, em casos como este, deve 
impor-se A luz da ratio legis, pelo que se propoe a competcnte interpreta^ao restritiva.
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(escravidao), 160° (rapto), 169° (trafico de pessoas), 236° a 238° 
(crimes contra a paz), 23971 (genocidio) e 242° (destrui顷o de monu- 
mentos).

Da analise destes crimes ressalta que eles tem em comum a tutela 
de interesses da comunidade intemacional ou da humanidade, enquanto 
tais. Cada um dos comportamentos — pode dizer-se — afecta nao 
apenas as pessoas ou os pafses directamente lesados. E a comunidade 
das nagdes que e posta em causa, onde quer que se pratiquem tais 
crimes.

Nao se trata aqui necessariamente de comportamentos cuja puni- 
bilidade esteja estabelecida na generalidade dos pafses. Esta disposi- 
gao nao assenta em um criterio estatistico ligado a concordancia de 
todos os Estados na punigao, mais ou menos severa, de certas infrac- 
goes. Trata-se, antes, de comportamentos que, em si, pelo seu proprio 
conteudo, poem em jogo e em causa interesses que ultrapassam as 
fronteiras de cada Estado, que sao patrimonio comum da humanidade.

Assim se coinpreende que, por um lado, os Estados se vinculem 
frequentemente a puni-los, mediante conven^oes internacionais60, e 
assim se explica que varios paises se disponham mesmo a faze-lo, 
independentemente da existencia de uina obrigagao intemacionalmente 
assumida61.

O princfpio da universalidade, ou da aplica^ao universal, e aquele 
onde mais nitidamente se revela a ideia de coordena^ao dos esfor^os 
dos diferentes Estados.

De resto, o artigo 57 2, ao estabelecer a aplicabilidade da lei 
penal portuguesa aos "factos cometidos fora do territorio nacional que 
o Estado Portugues se tenha obrigado a julgar por tratado ou conven^ao 
intemacional", insere-se, no fundo, na mesma ordem de preocupa^des. 
Mas, nestes casos, a aplicabilidade da lei portuguesa resulta directa
mente das regras convencionais.

Ao contrario do que sucede quanto ao principio da defesa dos 
interesses nacionais, a aplica^ao extra-territorial da lei portuguesa por 
for?a do art° 57 1/ b) depende de o agente ser encontrado em Portugal,

60 Cf. Antonio Quintano Ripoll6s, “Tratado de Derecho Penal Intemacional e 
Intemacional Penal", I, Madrid. 1955, pp. 335 ss.

61 Cf. Manuel Antonio Lopes Rocha, 4,Noticia sobre a competencia extrater
ritorial e seus principios nas legislates de alguns paises europeus'', cit., pp. 280-289.
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4.3. Principio da nacionalidade

Vejamos agora os casos e as condigoes em que a lei portu- 
guesa se aplica em fun^ao, respectivamente, da nacionalidade do 
agente (art° 57 1/ c)), da nacionalidade do lesado (igualmente art° 57 
1/c)), e da nacionalidade simultaneamente do agente e do lesado (art° 
571/ d)).

e de nao poder ser extraditado. Quer isto dizer, por um lado, que 
Portugal nao pode reclamar o delinquente mediante extradigao activa. 
Por outro lado, e pressuposto da aplicabilidade da lei portuguesa que 
nao possa ter lugar, no caso concreto, a extradigao passiva de individuo 
que se encontre em Portugal. Essa impossibilidade pode resultar de 
varias causas, entre as quais a circunstancia de o Estado em que foi 
praticado o facto prever a sua puni^ao com pena de morte (Consti- 
tui^ao, artigo 337 3), com prisao perpetua (Decreto-Lei n° 43/ 91, art° 
67 1/e) ou por motivos politicos (Constitui^ao)62.

A condifao de nao poder ter lugar a extradigao revela que a lei 
portuguesa considera a sua aplicabilidade dependente de nao ser 
possivel a puni^ao por parte do Estado do territorio onde o facto foi 
praticado63, o Estado de competencia normal.

Verificadas as condi^oes do art° 57 1/ b), a lei penal portuguesa 
sera aplicavel, salvo se outra solugao resultar das restri^oes previstas 
no art°6°.

62 Duvidosa e a questao de saber se a impossibilidade de extradi^ao assina de 
que fala a alinea b) abarca as situa^des de mera impossibilidade prdtica: nao hd 
obstdculos legais ou convencionais 次 extradigo. mas, por exemplo, o Estado em cujo 
territorio foi praticado o crime nao pede a extradi^ao do agente. Atenta a ratio legis, e 
tendo em conta que a lei nao distingue, parece que a lei penal portuguesa dever攻 
aplicar-se. De ouiro modo, nao seria punido um facto qualificado como crime quer no 
lugar da prdtica do facto, quer em Portugal, encontrando-se o agente em Portugal e 
tratando-se de crime contra inieresses fundamentals da comunidade intemacional.

63 Isto apesar de nao estar excluida, em abstracto, a hipotese de extradig务o para 
pais diferente do pais da piitica do facto.
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4.3.1. Nacionalidade activa

Nos termos da alinea c) do n° 1 do art° 5°, aplica-se a lei penal 
portuguesa aos factos praticados por portugueses64, desde que certas 
condigdes estejam reunidas.

Antes de mais, deve o agente ser encontrado em Portugal (I)65, a 
semelhanga do que vimos acontecer com o principio da universalidade.

Por outro lado, o facto deve ser considerado punivel pela lei do 
lugar onde foi praticado, de acordo com a regra da dupla incriminagao 
(11)66. Esta exigencia explica-se pela ideia de que a lei territorial e a de 
competencia normal, sendo provavel que o agente preveja a sua 
aplicagao. Nao seria razoavel a punigao se, a face dessa lei, o agente 
pratica um acto Ifcito ou penalmente irrelevante. Nao e necessaria a 
verifica^ao do requisite da punibilidade do facto pela lei vigente no

64 Lembre-se que, nos tennos do artigo 27° da Lei da Nacionalidade (Lei n° 37/Z 
81, de 3 de Outubro), **se alguem tiver duas ou mais nacionalidades e uma delas for 
portuguesa, so esta releva face 以 lei portuguesa" (cf., por todos, Rui de Moura Ramos, 
“Do direito portugues da nacionalidade”，Coimbra, 1984, pp. 225-230). V., neste 
sentido, no ambito da aplica^ao extraterritorial da lei penal portuguesa, o aedrdao da 
Rela^ao do Porto de 14 de Fevereiro de 1990, (Colectanea de Jurisprudencia, 1990, 
tomo 1, pp. 258-264). Para o Prof. A. Marques dos Sanios, no trecho legal mencionado, 
t4ha como que uma fic^ao ou uma presun^ao absoluta de maior efectividade da nacio
nalidade do Estado do foro relativamente a de outro Estado estrangeiro de que o inte- 
ressado seja tambem nacional", presun海 que se tomaria relativa ou desapareceria 
"numa questao privada intemacional a decidir pelo Direito Intemacional Privado do 
foro", nos casos em que uma nacionalidade estrangeira **tem manifestamente maior 
efectividade do que a nacionalidade do Estado do foro", caso em que nao repugnaria 
considerar relevante a nacionalidade estrangeira ("Nacionalidade e efectividade", 
Estudos em tnemdria do Professor Doutor Joao de Castro Mendes, Lisboa, s/d, 
pp. 447-448). Nao parece em qualquer caso que esta doutrina possa ser transposta para 
o nosso dommio, onde se deve entender que releva a nacionalidade portuguesa, ainda 
que nao seja a nacionalidade efectiva (ou a mais efectiva, na terminologia deste autor).

65 Para a Prof. Tereza Pizarro Beleza ("Direito Penal", 1° vol., 2a ed., Lisboa, 
1985, p. 562), “tanto pode o criminoso ser encontrado em Portugal porque ca resolve 
passar ferias e se esqueceu dos riscos que corria ou, por hipotese, porque foi pedida e 
conseguida a sua extraditjao do pais estrangeiro". Tendo em conta o sentido e o 
fundamento do principio da nacionalidade activa (cf. infra), nao nos parece ser 
possfvel pedir a extradi^ao de cidadao portugues que se encontre no estrangeiro com a 
finalidade de vir a ser punido com base nesse principio.

66 Naturalmente, o facto deve ser af punfvel no momento em que foi praticado. 
Embora com duvidas, inclinamo-nos no sentido de considerar a relevancia de altera^des 
legislativas na lex loci, que levem A climina^ao ulterior da incriminabilidade do facto 
nesse pais.
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locus delicti sempre que nesse lugar nao se exerce poder punitivo. 
Estao aqui em causa os espa^os onde nao existe "um poder estadual
legiferanten67.

Se, nos tennos do art° 7°, o facto se considera praticado em mais 
do que um pafs estrangeiro, coloca-se a questao de saber se sera 
suficiente a sua punibilidade em qualquer um deles, para que a lei 
penal portuguesa possa aplicar-se. Atenta a ratio legis, parece que a 
solugao afirmativa pode aceitar-se.

De acordo com a terceira das condigoes da alinea c), o facto deve 
constituir crime que admita extradigao, nao podendo esta ser concedida 
(III). Como sabemos, nunca pode ser concedida a extradiq^o passiva 
de cidadaos portugueses. Por este facto, podenamos ser levados a 
pensar que esta terceira exigencia nao se aplica a crimes cometidos 
contra portugueses, mas apenas aos crimes cometidos por estrangeiros 
contra portugueses (previstos tambem na alinea c) do art° 5°)68. Nao 
parece, porem, que assim seja. A circunstancia de a extradigao de 
portugueses nunca poder ser concedida significa apenas que a 2a parte 
do numero III da referida alinea esta sempre preenchida nestes casos. 
Ja a sua la parte pode ou nao verificar-se, consoante os casos: o crime, 
em abstracto, deve ser de tai ordem que admita a extradigao. Se nao o 
for (por exemplo, por nao ter a gravidade exigida), a lei penal 
portuguesa nao e aplicavel69.

Como interpretar rigorosamente a expressao "crime que admita 
extradi海"？ A nosso ver, esta condi^ao respeita aos pressupostos 
previstos na legislagao portuguesa sobre extradi^ao passiva, enquanto 
reportados a infrac^ao propriamente dita, independentemente do modo 
como esta e olhada pelo pais da pratica do facto ou por qualquer outro 
que porventura solicite esta modalidade de coopera^ao judiciaria. 
Assim, admilirao em regra a extradigao os factos puniveis pela lei 
portuguesa com pena privativa da liberdade de duragao maxima nao

67 Tereza Pizarro Beleza, "Direito Penal", 1° vol, 2a ed., Lisboa 1985, p. 563, 
que exemplifica com "as zonas dos oceanos que nao fazem parte das aguas lerritoriais", 
a Antdrtida e “o espa?o extra-terreslre'' (idem, ibidem).

68 Cf. Tereza Pizarro Beleza, ob. cit., p. 563 e Manuel Leal-Henriques/ Manuel 
Simas Santos, “0 C6digo Penal de 1982”，vol. I, Lisboa, 1986.

69 Eduardo Correia, na discussao travada na Comissao Revisora do C6digo 
Penal (Aetas, cit., Parte geral, I, pp. 78-84), parece considerar a condi^ao de o crime, 
por natureza, admitir a exiradi(;ao, como pressuposto comum aos casos de nacio- 
n alidade activa e passiva.
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70 A regra da nao extradi^ao de nacionais, e a possibilidade ou desejabilidade da 
sua derroga^ao em certas circunstancias no ambito da Uniao Europeia sao objecto de 
ponderaq我o pelas instancias comunitarias (G. Vermeulen/T. Vander Beken, 
"Extradition in the European Union: state of the art and perspectives", cit., pp. 220- 
-221). Em Portugal, parece estar em ci ma da mesa a possibilidade de uma akera^ao 
constitucional neste dominio. Se vier a cone ret izar-se constitucional e legalmente a 
possibilidade de exlradi^ao de nacionais em certas condiqOes, havera concomi- 
tantemente que rever a consagra^ao no Cddigo Penal do principio da nacionalidade 
activa.

71 Pode pois afirmar-se que enquanto a proibi^ao de extradi^ao de portugueses 
assenta na ideia de tutela ou defesa dos nacionais, a apHcabilidade da lei portuguesa 
nestes casos visa evitar a sua impunidade e a utiliza^ao do territorio nacional como 
refugio perante a pretensao punitiva do pais da pratica do facto. Afirma M. Cherif 
Bassiouni ("Derecho Penal Internacional - proyecto de cddigo penal intemacionaf', 
cit., p. 170) que provEm de Hugo Grocio, no “De Jure Belli ac Pacis'\ a maxima, a

inferior a um ano (art° 3072 do Decreto-Lei n° 43/ 91, de 22 de 
Janeiro), salvo se puderem ser qualificados como infrac^des de 
natureza politica (ou conexa), ou como crimes militares que nao sejam 
simultaneamente previstos na lei comum (art° 77 1/ a) e b) do mesmo 
diploma).

Nao obstain a aplica^ao da lei portuguesa com base no principio 
da nacionalidade razoes ligadas a punibilidade do facto com pena de 
morte ou com prisao perpetua no pais que rec I am a o delinquente, por 
exemplo. Tais razoes sao algumas das que conduzem, justamente, a 
nao possibilidade de concessao de extradi^ao (prevista na ultima parte 
do n° III da alinea c) do artigo 5°), mas nao se relacionam com a 
infraegao propriamente dita, mas sim com o modo como ela e encarada 
no pais que solicita o agente. Ora, nestes casos, em que o crime tem as 
caractensticas necessarias para que a extradi^ao possa em abstracto 
ser concedida, mas em que outras circunstancias —jundicas ou facticas 
—afastain a possibilidade de efectivagao daquele modo de cooperagao 
judiciaria internacional, e aplicavel a lei penal portuguesa, (verificadas, 
claro esta, as demais condi^oes anteriormente referidas), a nao ser que 
outra solu^ao resulte do artigo 6°.

O fundamento da regra da nacionalidade activa reside na ideia 
seguinte: sendo proibida a extradi^ao de cidadaos portugueses 
(Constituigao, artigo 3371; Decreto-Lei n° 43/91, artigo 317I/b))70, a 
nao aplicabilidade da lei penal portuguesa a infracgoes cometidas no 
estrangeiro por portugueses que se encontrem no nosso pais levaria a 
impunidade destes71. Na verdade, do regime legal instituido extrai-se
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4.3.2. Nacionalidade passiva

Como vimos, a alinea c) do n° 1 do artigo 5° nao preve apenas a 
puni^ao de crimes praticados por portugueses, mas ainda os cometidos 
por estrangeiros contra portugueses.

qual **na actualidade se reconhece o cardcter de pnncfpio de Dircito Intemacional em 
virtude da qual os Estados se encontram obrigados ou a perseguir judicialmente o 
autor da infrac^ao ou a conceder a extradi^ao a qucm o reclame'* - ant dedere ant 
judicare.

72 Sobre os diferentes modos de entender o princfpio da nacionalidade, 
v. Antonio Quintano Ripolles, “Tratado de derecho penal intemacional e intema
cional penal”, tomo II, Madrid, 1957, pp. 65-79.

73 Por forqa do § 7°(2) 1 do StGB, o direito penal alemao aplica-se quando o 
agente era alemao ao tempo da prdtica do facto ou se tomou posteriormente alemao 
(cf. Trondle, "Internationales Straftecht", Strafgezetzbuch Leipziger Kommentar, I, 
101 edi?ao. Berlim/Nova lorque, p. 165; Eser, in Schdnke/Schrdder, Strafgezetzbuch 
Kommentar, 24a edi^ao, Munique, 1991, p. 94; Lemke, Nomos-Kommentar zutn 
Strafgezetzbuch, Baden-Baden, 1995, comentdrio ao § 7°, p. 7. Por outro lado, no 
recente C6digo Penal Frances, estabelece-se a regra da relevancia da nacionalidade 
francesa, ainda que adquirida posteriormente a pr^tica do facto (artigo 113-6), solu?ao 
considerada como surpreendente por Andre Huet/Renee Koering-Joulin, "Droit Penal 
International”，cit., p. 223. Note-se que esta solu^ao ja resultava do direito anterior 
(cf. Claude Lombois, “Droit P6nal International0, cit, p. 327).

74 Por outro lado, a ponderagao do fundamento do principio da nacionalidade 
activa leva a excluir naturalmente a aplicabilidade da lei penal portuguesa em caso de 
pr^tica extraterritorial de factos punfveis por pessoas coleclivas de nacionalidade 
portuguesa.

a conclusao de que a punibilidade dos factos praticados no estrangeiro 
por portugueses nao e tributaria de qualquer ideia de soberania sobre 
os cidadaos portugueses, onde quer que se encontrem, mas de consi- 
dera^des de indole pragmatica72.

A esta luz, o momento em que e relevante a nacionalidade 
portuguesa do agente para aplica海 da regra da nacionalidade activa 
deve corresponder ao momento que for tido por determinante em sede 
de proibigao de extradigao de nacionais. Assim, pode concluir-se 
a partir do regime instiluido no n° 3 do artigo 31° do Decreto-Lei n° 
43/91, nos termos do qual "a qualidade de nacional sera apreciada no 
momento em que seja tomada a decisao sobre extradiq我o", que nao 
importa a nacionalidade portuguesa no momento da pratica do facto, 
mas sim no momento em que se poe o problema da aplicabilidade da 
lei portuguesa 73,74 .
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Refira-se que nada parece obstar a puni^ao com base

75 Cf., neste sentido, a solu^ao hoje expressamente consagrada no Codigo Penal 
frances (artigo 113°-7).

76 Refira-se que nada parece obstar a puni^ao com base na lei portuguesa de 
estrangeiros que praticaram no estrangeiro factos contra individuos que s6 
ulteriormente adquiriram a nacionalidade portuguesa. Neste sentido aponta a ideia de 
protecgao dos portugueses, que inspira o preceito, bem como a necessidade de tais 
factos serem tambdm punfveis pela lei do pais em que foram praticados?* De resto, 
essas infracgoes serao julgadas por intermedio da lei territorial, quando ai forem 
sancionadas de modo niais favordvel.

As condi^des de que depende a aplica^ao da lei penal portuguesa 
neste caso sao identicas As que sao necessarias para a actua^ao do 
principio da nacionalidade activa, como resulta dos numeros I, II e III 
da alinea c). No entanto, nesta sede, torna-se necessario comprovar 
caso a caso a impossibilidade de concessao de extradi^ao, ao contrario 
do que sucede quanto aos crimes cometidos por portugueses, em que a 
extradi^ao e sempre vedada. Assim, o que dissemos no numero anterior 
vale tambem para as infrac^des cometidas contra portugueses.

A aplica^ao da nossa lei penal justifica-se aqui peJa conveniencia 
de tutela dos cidadaos portugueses lesados pelo crime praticado no 
estrangeiro. Esta tutela actua e e necessaria quando o agente se encontre 
em Portugal e nao possa vir a ser punido no pais da pratica do facto ou 
noutro qualquer Estado que reclame o delinquente, por nao poder ser 
concedida a extradi^ao. Tendo em conta as razdes que fundamentam a 
aplicabilidade da lei portuguesa, deve entender-se como momento 
relevante da verificagao da nacionalidade portuguesa da vitima o 
momento da pratica do facto75.

A esta luz, pode aproximar-se esta regra do principio realista, 
onde estao em jogo interesses do Estado portugues. Distingue-se no 
entanto deste nas solu^oes, porquanto a aplica^ao da lei portuguesa a 
factos praticados contra portugueses e submetida a condigoes mais 
apertadas. No que toca a ideia inspiradora, a alinea a) pressupoe a 
tutela directa de interesses estaduais, enquanto o principio da nacio
nalidade passiva se destina a proteger os cidadaos portugueses contra 
os quais foi praticado o facto 76.

Questao interpretativa relevante e a de saber se os factos 
praticados "contra portugueses” abrangem as infrac^oes cometidas na 
forma tentada, bem como os crimes formais. Quanto as primeiras, a 
circunstancia de nao se ter verificado a consuma^ao nao impede que
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4.3.3. Nacionalidade activa e passiva

se continue a qualificar o facto como sendo cometido "contra portu- 
gueses". No que toca aos segundos, a solu^ao e para nos duvidosa77.

A almea d) do n° 1 do art° 5° manda aplicar a lei penal portuguesa 
a “factos cometidos fora do territorio nacional contra portugueses, por 
portugueses que vivam habitualmente em Portugal ao tempo da sua 
pratica e nele sejam encontrados".

Este preceito vem alargar o ambito de aplica^ao da nossa lei 
criminal, em fun^ao da nacionalidade portuguesa da vitima e do agente, 
desde que este resida em Portugal no momento em que delinquiu, e 
aqui seja encontrado. Nestas circunstancias, prescinde-se de condigdes 
previstas na alfnea c), por se considerar que a fortissima ligagao ao 
nosso pais justifica a aplicabilidade da lei portuguesa.

Na origem desta norma, parece ter estado o objective de evitar 
situagoes de “fraude a lei penal" portuguesa78, em que o agente se 
desloca a um pais estrangeiro onde o facto nao e considerado crime, 
para af delinquir, regressando impune a Portugal.

Veremos de seguida, quando analisarmos as restrigdes a aplica^ao 
da lei penal portuguesa, em que medida o regime instituido corresponde 
a finalidade tida em vista pelo Autor do Projecto que esteve na sua 
base.

Coloca-se tambem neste caso o problema de saber em que mo
mento deve relevar a nacionalidade portuguesa do agente e da vitima. 
A solu^ao deve ser a da relevancia do momento da pratica do facto, a 
semelhan^a do que se encontra expressamente estatuido quanto ao 
momento relevante da residencia em Portugal, nao parecendo — bem 
pelo contrario — que o espfrito do preceito imponha uma solu^ao 
diferente.

77 Cf. o problema paralelo colocado anteriormente (3, E), 1), C)) relative 祝 
determina;ao do lugar da prdtica do facto, quanto aos crimes formais.

78 Assim, Eduardo Correia, na Comissao Revisora do C6digo Penal ("Aetas...", 
cit., I, p. 82 e ss.); Figueiredo Dias, “La Competence...**, cit., p. 131 - 132; cf. tambdm 
Tereza Pizarro Beleza, ob. c”.，p. 564 - 567.
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5.1. Restri^oes a aplicagao extra-territorial da lei portuguesa

5.1.1. Relevancia de decisdes penais estrangeiras

Droit P4nal International et en Droit

5. Delimita^ao negativa do ambito de aplicagao da lei criminal 
portuguesa

causa
-mesmo
contra a ordem publica nacional, cldusul^ cujo reconhecimento expresso pela lei seria 
desnecessdrio. Em nosso entendimento, pordm, na falta de previsao expressa da 
clausula de ordem publica nesta sede, nao deve afastar-sc nunca o disposto no artigo 
67 1, sob pena de a ideia de ordem publica se sobrepor ao principio da legalidade 
criminal.

O n° 1 do artigo 6° condiciona a aplica^ao extraterritorial da lei 
portuguesa a circunstancia de o agente nao ter sido julgado no pais da 
pratica do facto, ou, tendo-o sido, a circunstancia de se ter subtraido 
ao cumprimento total ou parcial da condenagao. Daqui resulta que o 
agente nao pode ser punido em Portugal se tiver sido absolvido ou se 
tiver cumprido totalmente a pena em que foi condenado no pais da 
pratica do facto79. O regime instituido traduz a consagragao, ao nivel 
da aplicagao extraterritorial da lei portuguesa, do principio ne bis in 
idem 80.

Deve frisar-se que esta restri^ao opera em todos os casos de 
aplica^ao extra-territorial da lei portuguesa — ai incluido o da alinea 
a) do n° 1 do artigo 5°81,82.

79 A absolvi^ao e ao cumprimento devem aqui equiparar-se, por analogia, 
outras causas de extinq 我 o de responsabilidade penal, quando judicialmente declaradas.

80 Cf. Michel Pralus, “Etude en Droit Pdnal International et en Droit 
Communautaire d'un aspect du principe non bis in idem: non bis", Revue de Science 
Crbninelle et de Droit P^nal Compare^ 1996, n° 3, Jul.-Set., pp. 551-574, onde se 
procede a uma an^lise do valor intemacional deste principio designadamente no 
ambito do direito penal intemacional "unilateral" (pp. 559-564) e convcncional 
(pp. 565-572).

81 Na Comissao Revisora do C6digo Penal ("Aetas"..., I, p. 87 - 90), foi 
decidido ressalvar do ambito do preceito correspondente, os casos hoje previstos nas 
almeas a) e d) do artigo 6°. Tai ressalva, porem, nao veio a prevalecer no lexto final do 
C6digo. Acerca da ressalva 5 disposiq我o correspondente h actual almea d), cf. 
Figueiredo Dias, "La Competence..p. 134 - 135, nota 39.

82 Entendia Figueiredo Dias (ob. cit., p. 135 - 136) que, quando estivessem em 
"interesses verdadeiramente essenciais do Estado Portugues'\ reconhecer efeitos

puramente negatives - A sentenqa estrangeira equivaleria a um atentado
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Alias, parece ser de aplicar o n° 1 do artigo 6° mesmo a factos 
praticados a bordo de navios ou aeronaves portugueses (artigo 47 a), 
quando em territorio estrangeiro. Se a ideia subjacente a aplicagao da 
lei portuguesa a tais factos e a de evitar conflitos negatives de compe- 
tencia (a par da conexao existente com a ordem jundica portuguesa), 
nao faria sentido insistir em tai aplica?ao, quando o agente foi julgado 
e absolvido no estrangeiro, ou foi julgado e cumpriu integralmente a 
sua pena.

Questao complexa e importante e a de saber qual a relevancia do 
julgamento do agente em pais diferente do da pratica do facto.

Ha aqui que analisar sucessivamente as hipoteses de o facto ter 
sido praticado em Portugal, ou em terceiro pais.

Tendo sido o facto praticado em Portugal, a lei portuguesa tern 
um titulo primario de aplicagao, ja que se considera a lei aplicavel por 
excelencia. Foi anteriormente referido que a acepgao positiva do 
prinefpio da territorialidade, de acordo com a qual a lei portuguesa se 
aplica a todos os factos praticados em Portugal, nao sofre em prinefpio 
limitagoes, assim se explicando designadamente a exckisao da extra- 
di^ao passiva sempre que o crime foi cometido em Portugal.

A nosso ver, decorre do n° 1 do artigo 6° uma solu^ao que se 
afigura harmonica com todo o sistema: nao releva, por si, o julgamento 
no estrangeiro do facto praticado em territorio nacional. Tai nao obsta, 
porem, a tomada em consideragao da pena cumprida no estrangeiro, 
sempre que o delinquente deva voltar a ser julgado em Portugal83.

Se o crime foi cometido no estrangeiro, tendo sido julgado em 
pais distinto do da sua pratica, ja as coisas nao se passam neces- 
sariamente da mesma maneira.

Antes de mais, relembre-se, estao em causa hipoteses em que o 
agente foi absolvido, ou em que se encontra totalmente cumprida a 
pena em que foi condenado84.

Seria abstractamente possivel considerar irrelevante tai jul
gamento, por nao ter sido realizado no pais onde o crime foi cometido, 
isto e, no pais de competencia normal ou natural. Esta soluq2o decor-

8JCf. art. 82°. V. infra.
MSeo agente se subtraiu, total ou parcialmente, ao cumprimento da condena^ao, 

nenhuma razao h9 para restringir a aplica?ao da lei portuguesa. Hd aqui maioria de 
razao relativamente a hipdtese expressamente pre vista pelo art° 6°/ 1.
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foi cometido sao, a partida, aqueles que

reria de um argumento a contrario 85 do artigo 671, que nao preve 
senao as hipoteses de julgamento no pais da pratica do facto86.

Trata-se de questao duvidosa87, mas inclinamo-nos para a se- 
guinte solugao. Sendo certo que os tribunals do Estado onde o crime 

em melhores condigoes se 
encontram para promover o respective julgamento, de acordo com a 
sua propria lei, essa considera^ao nao deve levar a excluir liminarmente 
a razoabilidade de um julgamento fora desse pais. A provar a bondade 
desta assergao esta justamente o artigo 5°, nas suas varias alineas. 
Assim, nao e razoavel o afastamento da possibilidade de atribuir 
efeitos negatives — a inadmissibilidade de novo julgamento para 
aplica^ao da lei penal portuguesa — a tais senten^as.

E tais efeitos devem admilir-se, a nosso ver, sempre que o tribunal 
do pais de origem da sentenga nao se tenha baseado numa competencia 
cujo titulo se afigure, de acordo com os principios que estruturam o 
nosso direito, como verdadeiramente exorbitante88. Assim, nao podera 
em Portugal repetir-se o julgamento, a nao ser que se demonstre a 
inexistencia de uma conexao suficientemente forte para, do ponto de

85 A valia do argumento a contrario dependeria da demonslra^ao do caracter
excepcional da norma do artigo 671. Ora justamente nao enconlramos qualquer razao 
fundamentadora de uma eventual natureza excepcional da doutrina nela aceite. Sobre 
as "dificuldades e fraquezas” do argumento a contrario, v.、p. ex., Jose de Oliveira 
Ascensao, "O Dircito - introdu^ao e teoria geral", 4a edipao, Lisboa, 1987, pp. 400- 
-402 (n° 227). -

86 Reportando-se A **questao de julgamento de cidadao portugues por crime 
cometido no estrangeiro pela legisla^ao de um pais no qual ele nao foi cometido”, o 
Prof. Cavaleko de Ferreira, na vigencia do anterior Cddigo Penal, considerava nao ser 
possivel "o reconhecimento da sentenqa penal estrangeira, pois que a legisla^ao penal 
portuguesa s6 e subsidiaria relativamente a do pafs em que o crime tenha sido 
cometido*' ("Direito Penal Portugues**, I, cit., p. 143).

87 Sobre o alcance para o nosso problema da regra do artigo 29°/5 da 
Constituiq我o, que dispoe que "ninguEm pode ser julgado mais do que uma vez pela 
pratica do mesmo crime", v. Tereza Pizarro Beleza, “Direito Penal", cit., pp. 567-569, 
que entende que a disposi^ao em causa visa evitar que a pessoa cumpra pena duas 
vezes, ou cumpra duas penas pelo mesmo crime (p. 569).

88 Sobre o conceito de competencia exorbitante, no Direilo Intemacional
Privado, v. Ferrer Correia/Ferreira Pinto, "Breve aprecia^ao das disposiqOes do 
anteprojecto do Codigo de process© civil que regulam a competencia intemacional 
dos tribunals portugueses e o reconhecimento das senten^as estrangeiras'\ in RDE, 
ano XIU, 1987, pp. 52 c 61. "
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vista dos interesses tutelados pelas regras de competencia intemacional 
penal, justificar a decisao89.

Dir-se-a que a solu^ao proposta gera incerteza jundica, por ser 
dificil o jufzo sobre se ha ou nao uma competencia exorbitante. Pior 
seria, contudo, a situa^ao de incerteza dos agentes que, tendo sido 
absolvidos ou tendo cumprido integralmente a pena em que foram 
condenados em determinado pais, estivessem sempre sujeitos a um 
novo julgamento em Portugal. Parece haver aqui uma analogia subs- 
tancial entre esta situagao e a prevista directamente no artigo 6°/ 1 
(agente absolvido no pais da pratica do facto ou que ai cumpriu 
totalmente a condena^ao), a requerer solu^ao identica: o reconhecimen- 
to do efeito de caso julgado a decisao proferida90.

Por ultimo, um derradeiro argumento pode hoje ser aditado no 
sentido do reconhecimento da relevancia de senten^as penais estran- 
geiras, independentemente do pais onde foram proferidas: O artigo 8° 
do Dec.-Lei n° 43/ 91 nao admite as diferentes formas de cooperagao 
judiciaria intemacional previstas nesse diploma — incluindo a extra- 
di?ao — sempre que em Portugal ou noutro Estado foi instaurado 
procedimento criminal pelo facto, encontrando-se este terminado por 
senten^a absolutoria, decisao de arquivamento, extinto por outra causa, 
ou a sentenga se encontra cumprida ou nao pode ser cumprida segundo 
o direito em que foi proferida. Desta disposi^ao extrai-se claramente a 
ideia de atribui?ao de eficacia negativa a decisdes estrangeiras, 
independentemente do pais onde foram proferidas91.

89 Acresce que nao e desconhecida da lei portuguesa a ideia de atribui^ao de 
relevancia a um sistema estrangeiro diferente do da prdtica do facto. Basta pensar no 
artigo 32° do Decreto-Lei n° 43/91, que admite a extradi^ao para pafses estrangeiros 
nessas hipoteses, “quando a lei portuguesa der competencia A sua jurisdi?ao em 
identidade de circunstancias ou quando o Estado requerente comprovar que aquele 
Estado nao reclama o agente da infracq 乏 o".

90 A soluijao proposta nao parece inspirar-se em filosofia substancialmente 
diferente da que resulla de certos textos convencionais sobre o principio ne bis in idem 
(pelo que loca a influencia de diversas conven^des intemacionais sobre o modo - 
muito variado, quanto ao grau - de consagra^ao deste principio, cf. Michel Pralus, 
"Etude en droit penal international et en droit communautaire d'un aspect du principe 
non bis in idem: non bis", cit., pp. 565-572).

91 Poderia, e certo, argumentar-se no sentido de aceitar a nao aplicagao da lei 
portuguesa, sempre que uma outra jurisdi^ao, qualquer que fosse, se tivesse 
pronunciado sobre o facto, encontrando-se o processo extinto ou a pena cumprida, isto 
e, sem o limite do caracler nao exorbitante da competencia do tribunal estrangeiro.
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absolvido em

Nao deve ainda excluir-se a hipotese de se verificar um concurso 
aparente entre a norma penal que fundamentou a decisao obtida no 
estrangeiro e a norma incriminadora portuguesa extraterritorialmente 
aplicavel. Em casos deste tipo, verificar-se-ia tambem uma relevancia

a) O agente tenha sido absolvido, no pais da pratica do facto, ou 
outro pais cuja jurisdi^ao nao seja considerada exorbitante (aem

absolvigao devem ainda equiparar-se outras formas de extin^ao do 
procedimento criminal ou da responsabilidade criminal, quando judi- 
cialmente declaradas);

b) O agente tenha cumprido integralmente a condena^ao sofrida 
no pais da pratica do facto, ou em outro pais cuja jurisdi^ao nao seja 
considerada exorbitante.

Em sintese, a delimitagao negativa operada pelo artigo 671, 
aplicado directamente e por analogia, pode indicar-se do seguinte 
modo92: a lei portuguesa nao e aplicavel a factos praticados fora do 
territorio portugues, apesar de caberem na previsao do artigo 5°, sempre 
que:

Embora com diividas, nao se nos afigura ser essa a solu^ao coirecta. Do ponto de vista 
da sua razoabilidade, cla levaria h nao interven^ao da lei portuguesa em casos em que 
interveio um qualqucr tribunal do mundo, independcntemente da existencia de uma 
conexao com o facto ou com o agente. Pense-se em um exemplo: um individuo com a 
nacionalidade X pratica no pais Y um acto terrorista, ou de genocidio, sendo julgado e 

um pais, Z, que, nenhuma liga^ao tendo com o facto, encara 
benevolamente este tipo de actua^ao, devido a razoes politicas ou religiosas. Devera a 
lei portuguesa deixar de intervir, sob o pretext© de que a situa^ao ja foi objecto de uma 
decisao estrangeira de absolvigao? Parece que nao. Por outro lado, a aplica^ao analo- 
gica do artigo 67 1 deve, em bom rigor, incorporar juslanienle a ideia que o inspira: 
esta disposiq五o limita a aplica^ao extra-territorial da lei portuguesa, desde que nao 
exista, num pais ligado ao facto cometido on ao sen agente, absolvigao ou cumprimento 
integral da pena, apesar de estar directamente previsto apenas o pais da prdtica do 
facto. De resto, a solu^ao proposta nao conduziria a resultados muito diferentes de 
uma outra possivel: a inteqjreta^ao extensiva do artigo 67 1, de modo a fazer operar a 
limita^ao que o preceito consagra sempre que o agente nao foi julgado em nenhum 
dos paises ligados ao facto, ou se haja subtraido ao cumprimento total ou parcial da 
condena^ao em qualquer deles (isto & no pais da pratica do facto ou em outro, 
conexionado relevantemente com o facto). Acresce que, se o agente foi condenado e 
cumpriu a respectiva condena^ao, a pena executada deverd sempre ser tida em conta 
no momento do novo julgamento em Portugal, como veremos.

92 Trata-se, em iodo o caso, de problema a merecer por si um desenvolvido 
estudo autonomo, que nao podemos realizar neste momento.
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a) Sentido e ambito

negativa de decisdes penais estrangeiras, e uma restrig我。do ambito de 
aplica^ao da nossa lei penal.

Por outro lado, e de notar que as decisdes penais estrangeiras 
podem ser relevantes nao apenas para o efeito de limitar a aplica^ao da 
lei penal portuguesa, mas ainda para outros efeitos, que nao se prendem 
directamente com o nosso tema. Referimo-nos, por exemplo, a sua 
relevancia em caso de reincidencia (artigo 7573) e de pena relativa- 
mente indeterminada (artigos 8374 e 8474)93.

5.1.2. Aplicabilidade da lei do pais da pratica do facto, quando 
mais favoravel ao agente.

Por for?a do n° 2 do artigo 6°, a lei portuguesa cede competencia 
a lei do pais em que o facto foi praticado "sempre que esta seja con- 
cretamente mais favoravel ao agente”，salvo se o crime praticado for 
dos previstos na alinea a) do n° 1 do artigo 5° (art° 67 3).

Assim, se da coinpara^ao entre a lei portuguesa e a lex loci 
resultar que esta consagra um regime mais favoravel ao agente quanto 
ao facto concretamente praticado, sera a lei estrangeira a aplicada94-95. 
Neste caso, o juiz portugues e chamado a aplicar (e nao apenas a ter 
em considera^ao) a lei penal estrangeira96, pelo que se verificara uma 
dissocia海 entre a competencia jurisdicional, que cabe aos tribunals 
portugueses, e a competencia legislativa, atribuida a lei do pais onde o 
facto foi praticado.

Confirma-se, pois, o que dissemos anteriormente acerca da 
competencia intemacional dos tribunais portugueses em materia penal:

93 Cf., quanto 祝s disposi^oes corrcspondentes da versao origindria do Codigo 
Penal de 1982, e numa perspectiva critica que permite compreender as ulteriores 
altera^oes, v. J. Figueiredo Dias, **Direito Penal Portugues - parte geral", II, "As 
consequencias jurfdicas do crime", Lisboa, 1993, respectivamente a pdgs. 268-269 e 
568-569.

w Se se concluir que nenhuma das leis 6 mais favordvel do que a outra, nao fica 
afastada a aplicabilidade da lei portuguesa.

95 O confronio entre as duas legislates, com referencia ao facto concreto, 
pressupoe uma compara^ao global entre os sistemas punitivos. Trata-se de procedi- 
mento andlogo ao qual deve efectuar-se em caso de sucessao de leis penais no tempo.

96 Cf. supra.
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regra de determina^ao da compe-

97 Cf. “Aetas...", cit., I, pp. 72-73 e 87-96.
98 O problema nao se coloca, naiuralmente, quanto 丑 alinea a) do n° 1 do anigo 

5°, jd que se exclui a aplica^ao do artigo 672, por forqa do art° 673; e estd directamente 
resolvido no que toca ao prinefpio da nacionalidade (art° 5°/ 1/c)/ II) no sentido da nao 
possibilidade de aplica^ao da lei portuguesa.

ela esta dependente de ao facto dever ser aplicada a lei penal portu
guesa, ou de ao facto poder ser aplicada a lei penal portuguesa, a 
menos que se revele menos favoravel para o arguido. Assim, pode 
afirmar-se que, enquanto a generalidade das disposi^des sobre o ambito 
de aplicagao espacial da lei portuguesa sao tambem regras sobre a 
competencia internacional dos tribunals portugueses, a disposi^ao do 
artigo 6°/2 e exclusivamente uma
tencia legislativa (quer da lei portuguesa, quer da lei do Estado onde a 
infraegao foi praticada).

O artigo 673 exclui a aplicagao da lei concretamente mais 
favoravel ao agente quando se trata de um dos crimes enumerados no 
artigo 5°/ 1/ a), que consagra o principio realista. Compreende-se tai 
exclusao, uma vez que aqui esta em causa a lesao de interesses vitais 
proprios do Estado Portugues, cuja tutela nao pode esperar-se do 
Estado estrangeiro onde o facto tiver sido praticado97. Deste modo, a 
lei portuguesa e sempre aplicavel nestes casos, independentemente do 
que dispoe a lex loci.

Importa agora analisar as consequencias que o n° 2 do artigo 6° 
pode acarretar no apuramento dos pressupostos de aplica^ao extra
territorial da lei portuguesa. Da analise do artigo 5°, pudemos verificar 
que apenas na alinea c) do n° 1 (principio da nacionalidade) se refere 
expressamente, entre as condi^oes da sua aplica^ao, a necessidade de 
o facto ser punivel pela legislagao do lugar onde foi praticado. Em 
contrapartida, quanto aos factos cometidos no estrangeiro, o artigo 67 
2 manda aplicar a lei do pais onde o crime foi cometido, sempre que 
esta se revele concretamente mais favoravel ao agente. Sucede que o 
artigo 673 apenas exclui do ambito de aplicagao deste preceito os 
crimes da alinea a) do n° 1 do artigo 5°. Assim, surge a questao de 
saber como proceder se, por forqa das alineas b) ou d) do n° 1 do artigo 
5°, a lei penal portuguesa e aplicavel, mas a lex loci nao considera o 
facto praticado como punivel98. Deve julgar-se o facto segundo a lei 
portuguesa, ou deve entender-se que, sendo a lei do lugar do crime a 
mais favoravel, o agente nao pode ser punido?
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se colocar o problema do julga-

A primeira altemativa assentaria na ideia de que o facto so pode 
ser julgado segundo a lei do pais em que for praticado quando existe 
lei penal que o preveja e o puna. Na sua falta, seria plenamente 
aplicavel a lei portuguesa, por nem 
mento de acordo com a lex loci

Mas tai solugao nao parece compatfvel com o teor do artigo 67 2, 
nem se afigura como valorativamente aceitavel perante os dados legais.

Nao ha compatibilidade com a referida disposi^ao legal, por- 
quanto se fala simplesmente em lei concretamente mais favoravel e 
nao em lei que, prevendo e punindo penalmente o facto, o faz de modo 
mais favoravel.

Por outro lado, de um ponto de vista valorativo, dir-se-a o 
seguinte. Se preferimos a aplicagao da lex loci com base na ideia de 
que e mais favoravel, entao a aplica^ao dessa lei, nos casos em que o 
facto e por ela considerado como licito, desculpavel ou penalmente 
irrelevante, e incontestavelmente mais favoravel ao agente. A solu^ao 
contraria seria valorativamente contraditoria, como pode demonstrar- 
-se a partir de um exemplo. Dois agentes cometem no estrangeiro dois 
crimes da mesma natureza, aos quais e aplicavel a lei penal portuguesa, 
que comina uma pena severa. O agente A pratica o facto na pais X, 
cujo direito, se aplicado concretamente, conduziria a uma puni^ao 
mediante uma pena ligeira de multa. 0 agente B pratica o facto no pais 
Y, onde o facto e considerado penalmente irrelevante. A hipotese 
interpretativa que aqui ponderamos levaria ao seguinte resultado: o 
agente A, tendo praticado um facto considerado como crime tanto pela 
legisla^ao territorial como pelo nosso direito, e punido em Portugal

99 Tomando o Projecto de Codigo Penal de 1963 como objecto de analise, o 
Prof. Figueiredo Dias veio criticar em 1965 ("Competence...", cit., p. 133-134 e, 
especialmente, p. 138-139) as restri^oes introduzidas pela Comissao Revisora ao 
ambito do princfpio da aplica^ao da lei do lugar da prdtica do facto, quando mais 
favoravel (artigo 5°, 63° do Projecto). 0 Projecto consagrava tai principio em termos 
amplos, mas foi decidido na Comissao Revisora exceptuar a sua aplica^ao aos casos 
de protec^ao dos interesses nacionais e aos crimes cometidos por portugueses contra 
ponugueses aqui residentes. 0 Prof. Figueiredo Dias defendeu, que "ou o facto e 
lambem considerado como uma infrac^ao pela lei do pais onde foi praticado, e entao 
dever-se-d confiar na legisla^ao estrangeira (...); ou o facto nao 6 considerado como 
uma infrac^ao no pais onde teve lugar, e entao, na falta de lei estrangeira aplicavel ao 
facto como infracgao, a lei portuguesa advdm plenamente aplicavel". Nao haveria, 
pois, razdes para introduzir limita^des ao principio, (A tradu^ao e de nossa responsabi- 
lidade).
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Valem aqui, sobre o argumento a cont rar io, as considera^des tecidas supra.too

nota 63.

levemente, com uma pena de multa, porque considerada mais 
favoravel, nos termos do artigo 672. O agente B, cujo facto nao e 
considerado como crime na lex loci, vem a sofrer uma pena pesada, 
por aplicagao da lei portuguesa.

De resto, o criterio para apurar se se deve aplicar a lei do lugar do 
crime seria tambem duvidoso. Com efeito, seria de exigir in casu, a 
punibilidade do facto, ou bastaria a sua previsao por lei de natureza 
penal, ainda que, por qualquer razao — pela verifica^ao de causa de 
justifica^ao, de causa de exculpa^ao, de falta de condi^oes de 
punibilidade — o agente devesse ficar impune?

A verdade e que a aceita^ao desta hipotese interpretativa parece 
por ein causa a propria coerencia do principio da aplicagao da lei mais 
favoravel, ja que, a final, este acabaria por ceder no momento em que, 
por maioria de razao, se tornasse mais imperioso respeita-lo.

Acresce que nos parece dificil, para nao dizer impossivel, 
encontrar um fundamento consistente para o principio da aplica?ao da 
lei mais favoravel, se a posi^ao que defendemos nao for aceite.

As considera^des anteriores conduzem, assim, a seguinte con- 
clusao: sempre que o art° 67 2 imponha a aplicagao da lei do lugar do 
crime, quando concretamente mais favoravel ao agente, e o facto nao 
seja punivel de acordo com a referida lei, nao pode ter lugar a aplica^ao 
extra territorial da lei portuguesa.

Esta conclusao leva a considerar como condigao geral de 
aplicagao extra territorial da lei portuguesa (com a referida ressalva do 
artigo 57 1/ a) a punibilidade do facto segundo a legisla^ao do lugar 
em que foi praticado, salvo, naturalmente, se nesse lugar nao se exerce 
poder punitive. Assim, a nao previsao expressa, nas alineas b) e d) do 
n° 1 do artigo 5°, entre as condi?6es de aplicabilidade extra-territorial 
da lei portuguesa, de punibilidade do facto pela lex loci, nao pode 

100, no sentido de que nao e 
condi^ao. Tai condi^ao resulta necessariamente do

levar a uma interpreta?ao a contrario 
exigivel essa
art° 6°/ 2, apesar do silencio das referidas alineas.

Note-se que a opiniao defendida conduz a que a alinea d) tenha 
um ambito de aplica^ao relativamente restrito, porque nao leva a 
puni^ao dos casos em que o agente se desloca ao estrangeiro com o
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b) A.plicaqao da lei estrangeira

101 Reconhece-se que o objectivo historicamente querido pelo autor do Projecto 
nao £ deste modo alcanqado. Mas tai resulta apenas, a nosso ver, da circunstancia de 
nao ter transitado para o Codigo Penal de 1982 a excep^ao ao princfpio da aplica^ao 
da lei mais favoMvel, introduzida pela Comissao Revisora. Com efeito, nesta sede, 
decidiu-se ressalvar do ambito do citado principio a aplica^ao extra territorial da lei 
portuguesa no caso da tutela dos interesses nacionais, bem como, no caso da disposiq 五 o 
correspondente 祝 actual alinea d) do n° 1 do art0 5° (o art° 57 6 do Projecto). A versao 
que veio a prevalecer, porem, contem a ressalva ao principio realista, mas jd nao ao 
princfpio da nacionalidade simultaneamente activa e passiva (alinea d).

Pelo contrario, se 
directa”, na terminologia legal —

0 n° 2 do artigo 6° determina, quando a lei estrangeira for a mais 
favoravel, que “a pena aplicavel e convertida naquela que lhe 
corresponder no sistema portugues, ou, nao havendo correspondencia 
directa, naquela que a lei portuguesa prever para o facto".

Sendo a pena aplicavel correspondente a pena existente no 
catalogo de especies de pena conhecidas do direito criminal vigente 
em Portugal, os principals problemas sao os que resultam em geral do 
conhecimento, interpreta^ao e aplica?ao de uma lei estrangeira.

falta a equivalencia — "correspondencia 
' "• entre as especies de pena previstas

na legisla^ao local e no direito portugues, cessa a aplicabilidade da lei 
estrangeira, ja que o artigo 67 2 manda converter a pena aplicavel 
naquela que a lei portuguesa previr para o facto. Cabe entao ao 
tribunal punir o agente mediante a especie de pena prevista pela lei 
portuguesa para o crime cometido. No que toca a medida da pena, 
parece impor-se a solugao de tomar em considera^ao aquela que e 
estabelecida pelo direito estrangeiro, para o efeito da determinagao do 
quantum da pena a aplicar. Por outras palavras, nao deve a san?ao a 
aplicar concretamente exceder em penosidade a que e prevista no pais 
da pratica do facto. Assim, se a qualidade da pena e dada pelo direito

unico intuito de fugir a aplicabilidade da lei portuguesa. Mas essa 
disposigao nao fica privada de sentido util. Com efeito, admite-se a 
puni^ao de factos praticados por portugueses que vivam habitual- 
mente em Portugal e aqui sejam encontrados, contra portugueses, 
ainda que tais factos nao tenham suficiente gravidade para admitirem 
a extradi^ao101. A justificagao da aplicabilidade da lei portuguesa 
assentara, nestes casos, na existencia de uma pluraiidade de conexoes 
entre a ordem jundica nacional e o agente e o lesado.
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o do regime aplicavel

5.2. Restrigdes a aplica^ao da lei penal portuguesa em geral

aplicard a lei estrangeira**. Embora esta

com

de aplicar 
104

Passamos agora a analisar as restri^oes a aplica^ao da lei penal 
portuguesa em geral, independentemente do lugar da pratica do facto.

102 Para Leal-Henriques/ Simas Santos (ob. ci，, p. 109), **se por forqa do n° 2 se 
mandar aplicar unia pcna cominada pela lei portuguesa s6 pelo facto de nao haver 
correspondencia entrc a pena prcvista pela lei estrangeira e aquela pena, no restante, 
designadamente na mcdida da pena, se 
afimia^ao esteja proxima do que se defende em texto, parece que nao se trata 
verdadeiramente aqui de aplicar a lei estrangeira no que rcspeita A medida da pena, jd 
que nao se opera com grandezas da mesma natureza, mas tao-s6 de a tomar em 
consideragao para limitar a medida da puni^ao segundo a lei portuguesa. Deste modo 
se consegue um resultado tendencialmente equivalente ao da verdadeira aplica^ao da 
lei estrangeira, tendo em conta a razao de ser do principio da aplica^ao da lex mitior.

103 A questao aqui apenas enunciada & no fundo, a de saber qual a amplitude 
que 6 tido em conta o direito penal estrangeiro, em dois momentos: o da

determina^ao da lei mais favordvel, e o da aplica^ao da lei estrangeira, quando mais 
favordvel. Indica-se um s6 exemplo: devem considerar-se, para os efeitos referidos, as 
normas estrangeiras sobre execu^ao das penas?

1<M Qual E, por exemplo, em caso de puni^ao de um furto, o direito aplicdvel 
para apurar se uma coisa € ou nao "alheia"? Ou qual a lei a ter em conta para saber se 
o agente estd casado, para os efeitos do artigo 247° (bigamia)? Um esquema de 
resolu^ao poderia ser o seguinte, sob reserva de mais profunda reflexao: haver我.em 
regra, que distinguir consoante da propria ratio da norma incriminadora se possa ou 
nao extrair uma solu^ao. Em caso negative, parecc em principio ser de aplicar o 
direito com base no qual o facto deve ser punido. Quando a situa^ao prejudicial tenha 
natureza jundico—privada, deverd recorrer-se aos principios de Direito Intemacional 
Privado aplicdveis. A aplicaq我o das rcgras de Direito Intemacional Privado para 
**determinar elementos conslitutivos da infracq我。como os que se referem A quebra 
dos deveres familiares (v. g., nos crimes de bigamia e adullerio) era jd referida 
por Furtado dos Santos (ob. cit., p. 234).

do foro, a quantidade e apurada em fun^ao do direito estrangeiro, na 
medida em que — recorde-se — este e concretamente mais favoravel 
ao agente 102.

Entre os diversos problemas relacionados com a aplica^ao da lei 
penal estrangeira que nao poderemos aqui desenvolver destacam-se: o 
do ambito de competencia atribuido a lex loci103;
em caso de concurso de crimes, quando parte deles deve ser julgada de 
acordo com uma lei estrangeira; e o da lei aplicavel as questdes 
prejudiciais, no momento de aplicar uma lei penal a factos com 
elementos de extraneidade
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medida de coac^ao, haveria que

A lei portuguesa pode ser objecto de restri^oes a sua aplicagao 
(territorial ou extra territorial), em caso de tomada em considera^ao da 
penaja cumprida no estrangeiro, de execu^ao em Portugal de senten^as 
penais estrangeiras e de delega^ao num Estado estrangeiro da 
instauragao ou continua^ao de procedimento criminal.

5.2.1. Tomada em considera^ao da pena jd cumprida no estran
geiro

A primeira das referidas restri^oes era estabelecida, na redacgao 
originaria do Codigo Penal de 1982, pelo n° 4 do artigo 6°, nos termos 
do qual, "quando o agente tiver sido julgado em pais estrangeiro e 
voltar a se-lo em Portugal pelo mesmo facto, levar-se-a sempre em 
conta, na pena que lhe for aplicada, aquela que ja tiver cumprido no 
estrangeiro". Por seu tumo, o artigo 82° mandava descontar a prisao 
ou multa que o arguido ja tivesse sofrido em pais estrangeiro, nos 
termos dos artigos 80° e 81°. Como se relacionavam o artigo 6°/ 4 e o 
artigo 82°? Este ultimo preceito parecia explicitar o modo como deveria 
levar-se em conta a pena cumprida no estrangeiro, quando se trata de 
pena de prisao ou de multa ,05. O artigo 67 4 impunha a tomada em 
considera^ao da pena sofrida no estrangeiro, quer fosse de prisao ou 
de multa — devendo nesse caso ser objecto de desconto, por forqa do 
artigo 82° —, quer fosse de especie diferente106.

Se a pena cumprida no estrangeiro nao fosse de prisao nem de 
multa, deveria o tribunal proceder a ponderagao da especie e medida 
da pena, bem como do seu grau de penosidade, de modo a te-la ade- 
quadamente em conta no momento do novo julgamento em Portugal.

Se o agente nao tivesse cumprido uma pena no estrangeiro, mas 
lhe tivesse sido aplicada uma

105 No sentido de que o problema da forma de tomar em conta a pena cumprida 
no estrangeiro se encontra expressamente resolvido pelo artigo 93° do Projecto, 
v. Eduardo Correia. "Acias...", cit., I, p. 96.

106 0 Prof. Figueiredo Dias pronunciou-se em sentido diferente, defendendo 
que o artigo 82° "se apresenta com um ambito de aplica^ao mais lato que o artigo 6°, 
pois nao cont6m, na formula海 vigente, a referencia ao "mesmo facto", ("C6digo 
Penal - Aetas e Projecto da Comissao Revisora”，Lisboa, Minist^rio da Jusliqa, 1993, 
p. 91). Note-se que, por proposta do Procurador-Geral da Republica, e tendo em conta 
a nova redac^ao do artigo 82°, foi eliminado pela Comissao Revisora do Codigo Penal 
de 1982 o n° 4 do artigo 6° ("Cddigo Penal - Aetas...”, cit., p. 458).
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.Perante a nova redac^ao dos artigos 80° a 82°,

distinguir. Se tivesse sofrido prisao preventiva, deveria ela ser descon- 
tada, por forga do artigo 82° (e nos termos do artigo 80°). Se tivesse 
sofrido outra medida de coac^ao, deveria ela ser tomada em conside- 
ra^ao, por analogia com a situagao prevista nos artigos 80° e 82° 107-108 .

Deve frisar-se que o regime resultante dos artigos 67 4 e 80° a 
82° se aplicava independentemente do pais estrangeiro onde o agente 
cumpriu a pena ou a medida de coac^ao e da competencia dos res- 
pectivos tribunals.

Com a Reforma de 1995 do Codigo Penal, o artigo 82° passou a 
dispor que t4e descontada, nos termos dos artigos anteriores, qualquer 
medida processual ou pena que o agente tenha sofrido, pelo mesmo ou 
pelos mesmos factos, no estrangeiro", enquanto o n° 4 do artigo 6° 
veio a ser eliminado 109 
nao nos parece que as solu^oes anteriormente referidas venham a 
alterar-se sensivelmente, tendo em conta especialmente o disposto nos 
artigos 807 e 8172 I,0.

Os artigos 80° a 82° levam a uma restri^ao a plena aplica^ao pelos 
tribunais portugueses da lei penal portuguesa, podendo levar mesmo a

107 O artigo 93° do Projecto de Codigo Penal previa a tomada em considera?ao 
da prisao preventiva ou de "outra priva^ao da liberdade" (v. "Acias", cit., II vol., 
p. 163 e ss.). Nao parece, todavia, que se pudesse extrair da circunstancia de o artigo 
80° do C6digo vigente se referir apenas a prisao preventiva, um argumento no sentido 
de nao se aceitar solu^ao paralela relativamenie a outras medidas de coac^ao.

108 O artigo 13° do Dccreto-Lei n° 43/ 91 vem hoje refor^ar a preconizada 
aplica^ao analdgica ao impor a imputa^ao na pena, nos termos do Cddigo Penal, da 
^prisao preventiva sofrida no estrangeiro" ou da "detengo decretada no estrangeiro 
em consequencia de uma das formas de coopera^ao previstas" no referido diploma, 
ucomo se a privagao da liberdade tivesse ocoirido em Portugal”. Como se ve, esta 
disposi^ao preve nao apenas a prisao preventiva, mas ainda outras formas de priva^ao 
da liberdade.

109 Cf. "C6digo Penal - Aetas e Projecto da Comissao Revisora", Lisboa , 1993, 
pp. 91 e 458. Note-se que a elimina^ao do artigo 674 foi proposta pelo Sr. Procurador- 
-Geral da Republica, "dado o disposto (em sede prdpria) no artigo 82°'\ sendo tai 
elimina^ao aceite pela Comissao sem discussao adicional (p. 458).

110 Supomos, no entanto, que teria sido preferivel proceder a um alargamento do 
ambito do artigo 674, de modo a determinar em geral a tomada em considera^ao de 
qualquer medida processual ou pena que o agente tivesse sofrido no estrangeiro pelos 
mesmos factos, enquanto o artigo 82° poderia concretizar o modo dessa tomada em 
considera^ao (o desconto), sempre que a pena ou medida processual tivesse equivalente 
na escala de penas disponivel ao juiz portugues.
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artigo 90°, devendo ainda observar-se o disposto 
a
nO43/91)m.

Da possibilidade de executar sentenqas penais estrangeiras nas 
condi^des fixadas pelas regras indicadas extrai-se a conclusao de que 
a lei portuguesa pode deixar de ser aplicada a factos abrangidos pelo 
ambito de aplica^ao que lhe e traqado pelos artigos 4° a 6° do Codigo 
Penal.

Com efeito, a circunstancia de o facto poder ou dever ser "object。 
de procedimento penal da compelencia de uma autoridade judiciaria 
portuguesa" nao constitui obstaculo a execu^ao de senten^as estran-

uma restri^ao a sua aplicabilidade tout court, que ocorrera sempre que a 
pena cumprida ou a medida processual sofrida no estrangeiro seja de 
medida equivalente ou superior a prevista no nosso direito.

5.2.2. Execu^ao em Portugal de sentenqas penais estrangeiras
Nos tennos do artigo 89° do Decreto-Lei n° 43/91, as sentenqas 

penais estrangeiras transitadas em julgado podem ser executadas em 
Portugal, a pedido do Estado da condena^ao, verificadas certas con- 
digoes111.

Esta modalidade de cooperagao judiciaria internacional deve 
obedecer aos requisites gerais previstos nos artigos 6° e seguintes do 
referido diploma, bem como as condigoes especiais estabelecidas no 

nos artigos 234° 
240° do Codigo de Processo Penal (cf. artigo 93° do Decreto-Lei

1.1 Nao e possivel - nem necessario, para o objecto do presente texto - realizar 
aqui um estudo aprofundado do circulo de problemas suscitado pelo regime legal e 
convencional da execu海 das sentenqas penais estrangeiras. Limitamo-nos, pois, hs 
referencias julgadas indispensaveis a delimita^ao negativa do ambito de aplica^ao da 
lei penal portuguesa. Cf. uma aplicaq我o recente do regime em causa no Acordao da 
Relaq我。do Porto de 20/3/96, publicado na **CoIectanea de Jurisprudencia,\ 1996, 
tomo II, pp. 231-233.

1.2 Desde a entrada cm vigor do Codigo de Processo Penal de 1987 (artigos 234° 
a 240°) que es馆 previsio na nossa lei o mecanismo da **revisao e confirma^ao de 
sentenqa penal estrangeira'*, de modo a conseguir a sua exequibilidade em Portugal 
(cf. Manuel Antonio Lopes Rocha, "Exccuijao das penas e medidas de seguran^a 
privativas da liberdade", Jornadas de Direito Processual Penal - o novo Cddigo de 
Processo Penal, Coimbra, 1992, pp. 481-482). Todavia, este mecanismo s6 actua se a 
senten^a estrangeira dever ter for?a execuliva em Portugal por forqa de lei, de tratado 
ou de convenq五o, nao sendo as disposi^oes referidas aplicdveis sem a consagra^ao 
especial noutras sedes. Os artigos 89° a 96° vem jusiamente atribuir, em certas 
condi^oes. forqa execuliva a decisoes penais estrangeiras.
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5.2.3. Delegagao num Estado estrangeiro da instauragao ou da 
continua^ao de procedimento penal

geiras, mas mero fundamento para uma "recusa facultativa da coope- 
ragao intemacionaF, (artigo 17° do Dec.-Lei n° 43/ 91). E certo que, 
entre as condi^des enunciadas no artigo 90° do Decreto-Lei n° 43/ 91 
figura a de que "o facto nao seja objecto de procedimento penal em 
Portugal" (n° 1, alinea d). Contudo, do confronto entre esta disposi- 
^ao e a do ja referido art° 17°, conclui-se que a alinea d) apenas proibe 
a execugao quando exista ja procedimento instaurado em Portugal.

Em contrapartida, o requisite do artigo 2377 1/ b), do Codigo de 
Processo Penal, de acordo com o qual o facto que motivou a conde- 
na^ao deve ser tambem "punivel pela lei portuguesa,, nao significa a 
exigencia da aplicabilidade espacial da nossa lei, mas antes da mera 
previsao material do facto como crime, alias, em consonancia com o 
artigo 907 1/ e) do Dec.-Lei n° 43/91.

Entre os diversos pressupostos fixados para a possibilidade de 
executar uma senten?a penal estrangeira, devem sublinhar-se a nacio- 
nalidade portiiguesa ou a residencia habitual em Portugal do conde- 
nado, como pressuposto positive (art° 907 1/ f), e a nao contrariedade 
da sentenqa aos principios gerais do ordenamento jundico portugues, 
como liinite (art° 907 1/ f).

Resulta do exposto que a execu^ao de sentengas penais estran- 
geiras pode levar a uma restri^ao da aplica^ao — territorial ou extra
territorial —da lei penal portuguesa.

Cabe ainda fazer referencia a uma ultima restri^ao a aplica^ao da 
lei penal portuguesa: a que deriva da possibilidade de delegar num 
Estado estrangeiro a instauragao ou a continua^ao de procedimento 
penal (art° 84° a 87° do Dec.-Lei n° 43/ 91). Dependendo das condi^oes 
gerais de coopera^ao judiciaria internacional (arts. 6° e seguintes do 
referido diploma) e das condi^oes especialmente previstas no artigo 
85°, a delega^ao pressupoe que o suspeito ou o arguido tenham a 
nacionalidade ou a residencia habitual no Estado estrangeiro no qual e 
delegado o procedimento.

Dado que a delegagao nao implica uma obriga^ao para o Estado 
estrangeiro de julgar o facto segundo a lei portuguesa, e tendo em 
conta que nao ha regra especial que afaste o principio consagrado no 
ja referido artigo 17° (denega^ao facultativa de coopera^ao inter-
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6. Alargamento do ambito de aplica^ao extraterritorial da lei 
penal portuguesa

nacional), este institute pode levar a restri^ao do ambito de aplica^ao 
da lei penal portuguesa, a semelhanga do que sucede por forga da 
execu^ao de senten^as penais estrangeiras.

A lei penal portuguesa pode vir a ser aplicada, independentemente 
do artigo 5° do Codigo Penal, nos casos de delegagao do procedimento 
penal nas autoridades judiciarias portuguesas, de acordo com os artigos 
74° a 83° do Decreto-Lei n° 43/91. A delegagao, a pedido de um 
Estado estrangeiro, com o objective de ser instaurado ou continuar em 
Portugal procedimento penal por facto praticado no estrangeiro (artigo 
74°), obedece aos requisites gerais de coopera^ao judiciaria previstos 
no Decreto-Lei n° 43/91 (artigos 6° e seguintes), bem como as condi- 
q6es especiais previstas no artigo 75°. Entre estas condi^oes, sao de 
sublinhar as seguintes (cf. n° 1 do referido artigo113): deve estar 
excluido o recurso a extradi^ao; o facto deve constituir crime segundo 
a lei do Estado estrangeiro e segundo a lei portuguesa; o suspeito ou 
arguido deve ter nacionalidade ou residencia habitual em Portugal; a 
aceitagao do pedido deve justificar-se pelo interesse da boa adininis- 
tragao da justiqa ou pela melhor reinsergao social do agente. A estas 
condigoes, deve acrescentar-se uma outra, apesar de nao expressamente 
referida na lei: ao facto deve poder ser aplicada a lei do Estado que 
formula o pedido, de acordo com as respectivas regras sobre aplica^ao 
no espago. Na verdade, nao faria sentido que tai Estado pudesse 
delegar o procedimento penal no Estado portugues, quando a sua lei 
nao e a partida aplicavel, por for^a do seu proprio direito.

0 caracter subsidiario deste regime resulta do artigo 7573, nos 
termos do qual uas disposi?6es dos numeros anteriores nao se aplicam 
se a reac^ao criminal que motiva o pedido relevar da coinpetencia dos 
tribunals portugueses por virtude de outra disposi^ao relativa a 
aplica^ao da lei penal portuguesa no espaqo".

Nos casos em que e de aceitar a delega^ao do procedimento penal 
nas autoridades portuguesas, aplica-se ao facto a lei penal portuguesa,

1,3 Cf. ainda as condi^oes, de inteq)reta^ao duvidosa, do n° 2 da mesma 
disposi^ao.
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referido constitui
^principio da representa?aoM,15.
pela "Conveng 我 o Europeia sob re a Transinissao de Processes Penais", 
de 1972, nos termos do qual um Estado exerce uma competencia em 
nome de outro, mais ligado a pratica do crime. Este sistema nao 
apenas contribui para uma maior coordena?ao no combate ao crime, 
como facilita a resolugao de conflitos de competencia116.

"except。se a lei do Estado estrangeiro que formula o pedido for mais 
favoraveP* (artigo 76°). Neste ultimo caso, e de entender que se aplica 
a lei penal estrangeira do pais delegante. Sao aqui pertinentes as 
observagdes anteriormente fonnuladas sobre a aplicagao da lei penal 
estrangeira pelos tribunais portugueses. Por outro lado, deve aplicar- 
-se, por analogia, o artigo 672, in fine, do Codigo Penal114.

O que fica dito confirma que a lei penal portuguesa ve o seu 
ambito de aplicagao ampliado, por referencia as regras gerais cons- 
tantes do Codigo Penal. Isto, apesar do limite posto a essa ampliagao, 
e que consiste na aplica^ao pelo juiz portugues da lei penal estrangeira 
do Estado requerente, quando mais favoravel ao agente.

O regime referido constitui uma consagragao do chamado 
admitido por alguns paises e aceite

114 Um problema que se nos afigura como de duvidosa solu^ao consiste em 
saber se 6 possivel a puni^ao do agente, nos termos dos artigos 74° e seguintes do 
Decreto-Lei n° 43/91, nos casos em que o facto nao 6 punfvel no pais da sua pratica. O 
diploma em causa nao formula expressamenie essa exigencia, mas nao resultara ela do 
espirito do sistema?

1,5 Cf. Julian J. E. Schulte,"。direito intemacional publico e a competencia 
extraterritorial em materia penal", cit., pp. 25-26; Manuel Antdnio Lopes Rocha, 
"Noticia sobre a competencia extraterritorial e scus principios nas legislates de 
alguns paises europeus", cit., pp. 275-279.

116 Aproveitamos para indicar, a titulo informativo, o teor das altera^oes previstas 
pela Proposta de Lei de Autoriza^ao Legislativa para alterar o C6digo Pena! (Prop. n.° 80/ 
/VIII, Diario da Assembleia da Republica, II-A, de 11 de Abril de 1997), na parte relativa a 
aplica^ao espacial da lei penal portuguesa.

Refira-se que a Proposta nao foi aprovada, mas parece haver vontande de voltar 
a agendd-la para discussao na proxima sessao legislativa.

Sao tres as altera^oes constantes da Proposta de Lei de Auioriza^ao Legislativa 
com especial relevo para o nosso tema.

A primeira respeita a punigao de portugueses que viverem habitualmente em 
Portugal e aqui forem encontrados (artigo 571/d). Nestcs casos, deixa de ser exigida a 
nacionalidade portuguesa da vitima, o que e justificado na "exposi海 de motivos,, 
pelo cumprimento da Ac?ao Comum contra a pedofllia aprovada pela Uniao Europeia. 
Na verdade, a prdtica no estrangeiro de crimes contra estrangeiros por portugueses 
que residam em Portugal ao tempo da sua pratica c aqui forem encontrados passa a ser 
punfvel em Portugal. Conconiitantcmente, procede-se na mesma almea a uma restri^ao
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que, de acordo com

do tipo de crimes em que pode aplicar-se a regra da alinea d): apenas os crimes contra 
as pesssoas. Quanto ao mais, permanecem vAlidas as considera^des tecidas 
anteriormente.

Um segundo ponto a registar consiste no aditamento de uma nova alinea (a 
alfnea e)) ao n° 1 do anigo 5°. que torna a lei penal portuguesa aplic^ivel a factos 
praticados *4por estrangeiros que forem encontrados em Portugal e cuja extradi<?ao 
haja sido requerida, quando constituirem crimes que admita extradi?ao e esta nao 
possa ser concedida". Trata-se aqui de consagrar plenamcnte o principio aut dedere 
aut judicare, de modo a evitar que a existencia de frequentes casos em que a extradiq 我 o 
nao pode ser concedida leve a utiliza^ao do nosso pais como refugio para delinqucntes 
estrangeiros. Por razoes de identidade, se nao de maioria de razao relativamente ao 
principio da nacionalidade consagrado na alinea c), deveria consagrar-se expressa- 
mente tambem nesta sede a exigencia de o a facto ser punivel pela legisla^ao do lugar 
em que foi praticado, salvo se nesse lugar nao se exercer poder punitivo. Como quer 
que seja, esta exigencia acaba por decorrer de modo indirecto do artigo 6°/2, tendo em 
conta a interpreta^ao deste texto que se nos afigura mais correcta.

Por ultimo, procede-se ao alargamento do alcance da regra da ubiquidade 
pre vista no artigo 7°, para a determina^ao do lugar do crime. Nos termos da redac^ao 
proposta, **o facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, 
e sob qualquer forma de comparticipa^ao, o agente actuou ou, no caso de omissao, 
devia ter actuado, como naquele em que o resultado tfpico ou o resultado nao 
compreendido no tipo de crime se tiverem produzido" (n°l). "No caso de tcntativa, o 
facto considera-se igualmente praticado no lugar em que, de acordo com a 
representa^ao do agente, o resultado se deveria ter produzido". Os aspectos alterados 
com a redac^ao em causa dizem respcito A fixa^ao da relevancia do lugar onde se 
produziu o resultado nao compreendido no tipo de crime e da relevancia do lugar 
onde deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a representa^ao do agente, 
em caso de tentativa.

Nota-se que a solu^ao consagrada em mai&ia de tentativa parece inspirar-se no 
§97(1) do Cddigo Penal Alemao (St. GB).

A andlise e aprecia^ao crftica destas regras exigiria um desenvolvimento que 
nao 6 possfvel realizar neste momento.


