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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I 
CIJUM

MEMÓRIA COLETIVA, CULTURA, IMPRENSA E LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO II

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso 

Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que 

tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El 

mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de 

Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- 

graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se 

tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente 

es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas 

dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del 

pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los 

fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo 

principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, 

para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han 

ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que 

esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria 

hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder 

para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio 

criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de 

molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y 

encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro 

mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará 

el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo 

y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos 



actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia 

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e 

históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la 

misma, es preciso atender una mirada trifronte. Esto es, que es necesario abordarla desde el 

enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de 

aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera 

específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para 

garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor 

desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o 

garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución 

de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar 

conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a 

través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la 

información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno 

usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin 

investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del 

estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o 

servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) 

Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) 

Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se 

centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no 

consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus 

investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres 

personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente 

veraces.



Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos 

hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar 

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón 

de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos 

permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué 

sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos 

contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda 

constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder 

defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es 

cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la 

democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe 

que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y 

territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores 

ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y 

asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que 

formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación 

General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira 

Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. 

Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. 

Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes 

líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran 

trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, 

mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución 

de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en 



estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y 

peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor 

jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en 

Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). 

Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia 

(Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas 

del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 

15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y 

Panamá.



HOSPITAL COLÔNIA DE BARBACENA: UMA REPRESENTAÇÃO DO 
AUTORITARISMO INSTITUCIONALIZADO

HOSPITAL COLÔNIA DE BARBACENA: A REPRESENTATION OF 
INSTITUTIONALIZED AUTHORITARISM

Júlia Fiorini Valim
Clara Andrade Viegas

Resumo

A presente pesquisa aborda a institucionalização do autoritarismo no Hospital Colônia, sendo 

fundamentada no livro Holocausto Brasileiro, da jornalista investigativa Daniela Arbex. Para 

isso, analisa-se a falta de critérios médicos e psicólogos para admitirem os pacientes, já que a 

maioria era internada apenas por não seguir os padrões sociais determinados. O outro âmbito 

de análise da pesquisa, é a ambiguidade desse autoritarismo, pois ao mesmo tempo que esse 

representava o genocidio para um parcela da população, a elite barbacenense o encarava 

como uma via de enriquecimento, obtendo lucros econômicos e políticos.

Palavras-chave: Autoritarismo, Internação, Lucro, Crueldade, Barbacena

Abstract/Resumen/Résumé

This research addresses the institutionalization of authoritarianism at Hospital Colônia, being 

based on the book Holocausto Brasileiro, by the investigative journalist Daniela Arbex. To 

this end, the lack of medical and psychological criteria for admitting patients is analyzed, 

since the majority were admitted simply because they did not follow determined social 

standards. The other scope of analysis of the research is the ambiguity of this 

authoritarianism, because at the same time that it represented genocide for a part of the 

population, the Barbacena elite viewed it as a way to enrichment, obtaining economic and 

political profits.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Authoritarianism, Hospitalization, Profit, Cruelty, 
Barbacena
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  1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Baseado no estudo da obra Holocausto Brasileiro da jornalista Daniela Arbex, o

presente da pesquisa é como o Hospital Colônia de Barbacena se tornou a retratação do

autoritarismo institucionalizado, como indivíduos que nunca demonstraram qualquer sinal de

problema psiquiátrico acabaram sendo hospitalizados e a quem interessava a existência do

Colônia. A sociedade foi conivente e apoiadora do genocidio que dizimou sessenta mil

brasileiros, deixados para morrer em pátios abertos. Em meio a um aumento dos estudos na

área da psiquiatria e criação de novos métodos de atendimento sem dor fisica, o Colônia ainda

utilizava técnicas de tortura para manter os aprisionados sob controle.

Em um cenário de questionamento sobre liberdades individuais, a reflexão sobre o

como se deu o autoritarismo estatal e o papel que a sociedade como um todo teve na

preservação dele se mostra relevante. Milhares de pessoas, cerca de cinco mil no período com

maior número, foram internadas à força no Hospital que havia sido projetado inicialmente

para duzentos pacientes, demonstrando a falta de interesse em manter uma mínima dignidade,

mas um grande interesse em castigar e manter esse grupo marginalizado e calado dentro dos

pátios do manicômio. Durante o ocorrido, poucos se revoltaram contra e buscaram a extinção

do colônia, mas muitos, de todos os estados do Brasil, viam nele a oportunidade de enviar

familiares ou pessoas que representavam problemas, principalmente os políticos. (Arbex,

2013)

Ainda nesse ponto de vista, o genocidio não se sustentaria se não trouxesse benefícios,

principalmente financeiros, para grupos importantes. A existência do "manicômio" se baseava

em uma complexa rede de interesses, entre eles os da elite local, que se beneficiava de uma

mão de obra quase escrava dentro das cercas do Hospital e do comércio gerado na cidade com

tamanho fluxo de pessoas e mercadorias. Outro fator que faz-se relevante para análise no

presente trabalho, é como a venda de cadáveres criou um ciclo ao redor da internação forçada

e deixava claro o verdadeiro objetivo do local: o silenciamento eterno dos internados.

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com

base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica

jurídico-social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo

histórico-jurídico. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente

dialético. Quanto ao gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica.
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2. O AUTORITARISMO NA ESCOLHA DOS CONDENADOS

O autoritarismo, caracterizado pela obediência cega à autoridade, oposição às

liberdade individuais e expectativa de obediência quase cega da sociedade, devido ao

estabelecimento de bases jurídicas necessárias para manter a população afastada das decisões

políticas e passiva ou conivente em relação às decisões tomadas por grupos de poder. Como

afirmam teses de filósofos e pensadores como Marilena Chauí, por ter constituído uma

sociedade hierárquica e autoritária, vivemos sob um regime supostamente liberal e

republicano que não se concretiza na realidade e nem no imaginário social. (Filho, 2019) Os

internados não seguiam qualquer padrão além do fato de terem desagradado alguma

autoridade: médicos, delegados, deputados, etc, e, por isso, terem sido descartados, fazendo

com que o Hospital se tornasse uma clara representação do autoritarismo brasileiro em sua

mais simples versão.

De acordo com pesquisas realizadas após o fim do manicômio, cerca de 70% dos

internados não possuíam diagnóstico de doença mental. Eram prostitutas, alcoólatras, adictos,

homossexuais, pessoas que se rebelavam ou eram incômodas para gente com mais poder e

influência. Boa parte dos casos de maior destaque revelam meninas gravidas fruto de estupro

por patrões que precisaram ser descartadas para não se tornarem problema, esposas internadas

por maridos que não as consideravam mais úteis, meninas que perdiam a virgindade antes do

casamento, crianças que nasciam com pequenas deformidades ou simplesmente tímidos e

depressivos. (Arbex, 2013)

A princípio, o Hospital Psiquiátrico, o primeiro público de Minas Gerais, seguia um

modelo de internação mais humanizado e visava o tratamento dos casos de tuberculose. O

clima ameno, bom para o tratamento da doença, se tornou um problema na medida em que os

torturados dormiam no pátio a céu aberto e, muitas vezes, precisavam se empilhar para não

passarem frio durante a noite, o que resultava em diversas mortes por asfixia. Outros fatores

de desumanização dos aprisionados era o recolhimento das roupas, muitos passaram anos

pelados, o esquecimento do nome pelos funcionários e a raspagem da cabeça assim que

chegavam no Colônia.

A crueldade dos envolvidos na criação e manutenção da engrenagem do Genocídio

perdurou por décadas de exitência e só cessou em 1980, com movimentos pós-ditadura que

prezavam pela diminuição da violência psiquiátrica e redução da autoridade estatal,

resultaram no fim do Colônia como instituição que servia aos interesses da elite eugenista

incomodada com marginalizados.
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3. - O AUTORITARISMO COMO SISTEMA LUCRATIVO E VANTAJOSO PARA A

ELITE

O autoritarismo, sendo adotado como forma de governo ou estando institucionalizado

em uma organização pública, apenas se mantém vigente enquanto representar ganhos para os

grupos que detêm poder naquela sociedade. O hospital Colônia retratou essa dualidade, pois

mesmo sendo comparado a um campo de concentração, em que os pacientes viviam em

condições subumanas e sem dignidade e direitos fundamentais, a instituição representava uma

grande fonte de lucro para os poderosos da região, resultando em vantagens políticas e

econômicas para esses. Dessa forma, tal genocídio cometido, sistemáticamente, pelo Estado

por quase 90 anos, teve como pilares a omissão e a conivência dos médicos, dos funcionários

e também da sociedade, além da lucratividade política e econômica que esse retratava para a

elite. (Arbex, 2013)

Desde sua construção, o hospital já atendia a interesses políticos, uma vez que

Barbacena foi escolhida como sua cidade-sede, pois, em detrimento dessa, Belo Horizonte foi

selecionada como capital de Minas. Sendo assim, o Colônia foi fundado como um prêmio de

consolação para o local. Após a instalação da fundação, o município se tornou um centro de

comércio, atraindo muitos fornecedores e moradores, que se mudaram com a intenção de

conquistarem um emprego bem remunerado no hospital e que não exigia grande qualificação.

Essa movimentação implicou na impulsão da economia local, com o aumento da demanda de

trabalho e do mercado consumidor. Sendo assim, desde os primórdios, o Colônia já

representava lucro para a parcela da população mais abastada, o que se mantém até

atualmente, pois o comércio da loucura, que posteriormente se tornou um alvo das clínicas

particulares, viabilizou o modelo de cidade que Barbacena se tornou. (Arbex, 2013)

Durante toda a existência do manicômio, o autoritarismo ali instituído reverberava em

lucro para a elite. Os pacientes eram explorados das mais diversas maneiras, sendo usados

como mão de obra compulsória e não remunerada, ou seja, escrava, na plantação de

alimentos, na abertura de estradas, no conserto de vias públicas, e até mesmo a morte dos

indigentes se revertia em comércio. De acordo com os registros da instituição, em 1916, quase

metade da receita do hospital foi garantida pelo suor dos internados e pela venda dos

alimentos que eles plantavam. Com a colheita de dez alqueires de milho, cinco de batata-doce,

nove de feijão e nove hectares de mandioca, os negócios do Colônia iam bem. Entretanto, tais

alimentos e o consequente dinheiro gerado por esses, nunca foram usufruídos pelos pacientes,
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que comiam basicamente pequenas porções de arroz ou macarrão e como proteína ovo ou

carne.

Os funcionários mais poderosos do manicômio também recrutavam os pacientes e os

faziam de mão de obra escrava para seus interesses próprios. Esse foi o caso de Luiz Pereira

de Melo, paciente pobre que foi hospitalizado com o diagnóstico de timidez, e foi tratado

como uma propriedade por um empregado do hospital que decidiu ganhar dinheiro às suas

custas. Luiz passou a viver em um regime de escravidão, no qual era obrigado a construir

casas populares que o tal homem vendia e ainda sofria constantes agressões físicas e

psicológicas. Nesse caso, fica explícita a forma que os pacientes foram desumanizados e

colocados em uma posição de propriedade dos poderosos, sendo usados como uma via de

enriquecimento. (Arbex, 2013)

Vivendo em situações tão degradantes, a taxa de mortalidade entre os internados era

altíssima, alcançando a marca de dezesseis mortes por dia nas épocas de maior lotação do

espaço. Mortes essas que nunca foram alvo de grande indignação a ponto de causar revoltas e

protestos, uma vez que essas eram altamente lucrativas para vários setores sociais. A

disponibilidade de cadáveres alimentou uma grande indústria de corpos. Durante 1969 e 1980,

quase 2000 corpos foram vendidos para dezessete faculdades de medicina do país, que

preteriam os baixos preços dos corpos à preservação da dignidade humana daqueles pacientes.

Só a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) adquiriu 543 corpos em uma década.

(Arbex, 2013)

Em onze anos, a venda de cadáveres atingiu um lucro de quase R$ 600 mil para o

hospital, sendo que tal comércio apenas parou de ser amplamente feito quando as faculdades

não tinham mais demanda para tantos corpos. Nesse cenário, os mortos passaram a ser

decompostos em tonéis de ácido, no meio do pátio e na frente dos demais internados, para que

os seus ossos e órgãos fossem então comercializados. Esse tráfico de corpos se mantinha com

a omissão dos funcionários das faculdades, que sabiam a origem dos cadáveres, dos

empregados do Colônia e dos estudantes, que mesmo observando as condições precárias dos

mortos, encontrados em extrema magreza, estando muitos deles doentes, com tuberculose,

não se questionavam de onde vinham aqueles corpos. (Arbex, 2013)

Outra via de análise é a política, a qual também foi uma importante base que manteve

o hospital funcionando apesar das calamidades. A nova instituição construída, que cada vez

abrigava mais pessoas, precisava de muitos funcionários, e apesar de ser um hospital, na

maioria das vezes não eram adotados critérios acadêmicos e profissionais para determinar a

admissão dos trabalhadores. Bastava uma carta de recomendação de um político para garantir
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a vaga. Assim, o emprego no Colônia se tornou uma moeda de troca utilizada na política, uma

vez que os barbacenenses começaram a trocar postos de trabalho por votos. O hospital se

tornou um grande curral eleitoral, e foi responsável pela ascensão de vários coronéis da

política mineira.

A institucionalização do autoritarismo é explicitada, também, quando órgãos como o

Conselho Regional de Medicina, que deveria zelar pela saúde pública, colabora com a

continuação do holocausto brasileiro. Tal conivência é mostrada no caso do Francisco Paes

Barreto, estudante de medicina, que em um projeto de pesquisa, vai ao hospital testar um

novo antipsicótico injetável e se indigna ao ver a situação indigna dos pacientes do Colônia.

Então, um ano depois, o jovem médico faz uma denúncia pública contra Barbacena, e apesar

de não ser ouvido, ele continua escrevendo artigos e criticando a situação. O peso de suas

denúncias então é sentido, e o Conselho Regional de Medicina instaura uma sindicância

contra ele, sob acusação de ter infringido a ética médica. Nesse sentido, o silêncio e a

invisibilidade dos pacientes são institucionalizadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, verifica-se que o autoritarismo não necessariamente representa

uma forma de governo, podendo se institucionalizar em órgãos governamentais, como ocorreu

no Hospital Colônia. Nesse sentido, ele se manifesta com a limitação dos direitos

fundamentais, com a imposição de regras e determinações que seguem a vontade do poder

central arbitrariamente e com o apagamento das liberdades individuais.

Assim, conclui-se que o holocausto brasileiro apenas se reverberou por tantos anos,

por causa da omissão da sociedade, a qual se apoiava na Teoria Eugenista, sustentando a ideia

de limpeza social. Somada às vantagens econômicas e políticas que esse representava para a

elite local. E agravada pela conivência dos funcionários e médicos que trabalhavam no

hospital, sendo que quando esses tentavam ou efetivamente denunciavam o sistema, não havia

pessoas com poderes efetivos que os ouvissem e tomassem providências legais sobre a

situação, sendo expostos a atos de perseguição.

Portanto, a partir da obra de Daniela Arbex, percebe-se a violação dos direitos

constitucionais dentro do Hospital Colônia de Barbacena, como a falta de higiene, falta de

comida adequada, mão de obra escrava, falta de infraestrutura e superlotação, constituindo um

ambiente insalubre, incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, o

autoritarismo deixou marcas irreparáveis no imaginário brasileiro.
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