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RESUMO 

O presente trabalho objetiva estudar a violencia humana no crime de homicidio, 
praticado sob os estados emotivos ou passionais, conceituado doutrinariamente pela 
peculiaridade de ser praticado em razao da paixao. A passionalidade acompanha a 
historia do homem, tao insondavel quanto a propria relacao entre a vida e a morte. 
Ao encarar o tema, a sustentacao incide na tese que os estados emocionais ou 
passionais poderao ser utilizados como artificio para justificar o homicidio, diminuir 
ou atenuar a pena ou ainda que a emogao e a paixao somente possam suprimir a 
imputabilidade penal quando derivadas de patologias do psiquismo humano, que 
impedem a capacidade de entender e querer do agente Visando investigar 
cientificamente essa tematica aponta-se como objetivo geral, a necessidade de 
analisar o tratamento socio-juridico conferido ao autor do crime passional e suas 
implicacoes nos veredictos processuais. Deseja-se contribuir cientificamente no 
esclarecimento desses questionamentos, para que se possa ter aclaramentos e 
terminacoes mais precisas sobre cada caso concrete Utiliza-se para tanto os 
metodos: hist6rico-evolutivo, em decorrencia da investigacao e comparagao a 
ordenamentos juridicos anteriores, bem como dos institutos penais que vigoravam 
no passado; dialetico e exegetico-juridico, estabelecendo uma analise paralela entre 
as teses de acusacao e da defesa a respeito da natureza passional e o poder da 
retorica como instrumento socio-juridico de convencimento, e a utilizacao da tecnica 
de pesquisa bibliografica e por meios eletronicos, na sistematizagao e reuniao de 
informagoes. A conclusao que se observa nao e una, pois, se faz necessario 
analisar as minucias do caso concreto, e estabelecer uma compreensao das 
caracteristicas e elementos que envolvem esta esfera criminosa e permitem 
categoriza-lo, havendo bastante influencia do poder de argumentagao nos 
julgamentos. 

Palavras-chave: Homicidio Passional. Paixao. Imputabilidade. 



ABSTRACT 

This paper presents a study on human violence in the crime of murder committed 
under the emotional states or passionate, renowned for the peculiarity of being 
doctrinally committed as a result of passion. The passionateness follows the history 
of man, as unfathomable as the proper relationship between life and death. To 
address the issue, support the thesis that focuses on the emotional states of passion 
or may be used as a ruse to justify murder, reduce or mitigate the punishment or 
even the emotion and passion can only suppress the criminal responsibility when 
derived from pathologies of the psyche human, which impede the ability to 
understand and want the agent's order to scientifically investigate this issue points to 
the general objective, the need to examine the socio-legal treatment given to the 
author of the crime of passion and its implications for procedural rulings. Want to 
contribute in clarifying these questions scientifically, that they may have more precise 
clarifications, and terminations on each case. It is used for both methods: historical 
evolution, as a result of research and comparison to previous legal and penal 
institutes which existed in the past; dialectical and exegetical-legal analysis by 
establishing a parallel between the arguments of prosecution and defense regarding 
the nature of passion and power of rhetoric as an instrument of socio-legal 
conviction, and the use of technical literature search and virtual, in systematizing and 
gathering information. The conclusion that we observe is not unique, therefore it is 
necessary to analyze the minutiae of the case, and establish an understanding of the 
characteristics and elements involved in this criminal sphere and allow you to 
categorize, with enough power to influence the arguments in the trials. 

Keywords: Homicide Passionate. Passion. Liability. 
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1 INTRODUgAO 

Matar sempre foi um tema de dificil enfrentamento para a humanidade. Tirar 

a vida do semelhante e a expressao maior da agressividade, que nao se priva de 

apregoar no nivel mais grave a propria atrocidade, move, desde os primordios da 

existencia humana, os mais diversos enredos afetivos, acende interesses 

antagonicos, acirra dinamicas projetivas desresponsabilizantes nos movimentos 

coletivos inconscientes, excita evidentes e significativos pedidos de justiga, de 

punicao, de reparagao e de defesa social. 

Em um conjunto de forgas e movimentos antagonicos, surge uma linha 

divisoria entre o bem e o mal, o desejo de compreender a estrutura armada, 

complexa e dinamica do comportamento homicida, de fazer uma reflexao etiologica, 

acerca dos diversos campos das ciencias humanas a missao de desvelar as 

respostas e solugoes para o incontido e sempre revigorado potencial de violencia e 

crueldade do homem. 

Nesse diapasao, e o sistema juridico penal que sanciona a norma proibitiva 

do delito de matar, caracterizando-se, paradoxalmente, como uma ciencia 

pragmatica, limitada a um absolutismo normativo, que disfarga a relatividade das 

normas ante os elementos criminals, reduzindo-o a um tema de legalidade. 

O presente trabalho tern por objetivo encarar a questao situando-se, 

especificamente, no homicidio passional, na individuagao das motivagoes que levam 

a pratica do crime, conduzindo a area da psicologia, psiquiatria, e da ciencia penal, 

mais especificamente, aqueles associados com o mundo emotivo e passional. 

Pretende-se demonstrar que no homicidio passional nao existe vinculagao 

logica entre disturbios de personalidade e capacidade de entender e querer. No 

crime em comento, em que difundi-se a violenta emogao, nao existe lesao nas 

dimensoes neuro-psicologica e epistemologica da consciencia. Na pratica do crime 

os aspectos afetivo e cognitivo da consciencia mantem-se inalterados. Nesse tipo de 

homicidio o dano situa-se quanto ao aspecto etico da consciencia, portanto, o autor 

do crime passional, apesar da redugao e atenuagao da pena prevista no Codigo 

Penal, devera ser punivel. Durante o estado de violenta emogao, nao falta ao agente 

a nogao do ato perpetrado, o conhecimento das regras e das normas e a obrigagao 

de se comportar de acordo com elas; falta ao criminoso o comando moral sobre 
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suas decisoes. Isso sugere a necessidade de uma avaliagao ponderada de cada 

caso, ao se definir a imputabilidade penal. 

O estado de paixao no momento do crime nao corresponde a um sentimento 

de amor ou mesmo de honra, senao a falta de controle emocional, de natureza 

perturbada, diante da frustragao que Ihe provoca seu companheiro, ao ferir a sua 

auto-imagem, auto-afirmagao e exercicio de poder. A paixao que emana do amor 

nao induz o ser humano a exceder seu primitivismo cultural, nao o leva ao homicidio. 

Portanto, nao pode ser usada como fator de redugao, de atenuagao de pena ou para 

perdoar o crime, mas somente para explica-lo. 

Nenhum sentimento de honra ferida podera justificar o homicidio passional 

que sera sempre um crime embasado na aberracao psicologica e etica. Nao existe 

emogao, paixao ou honra capaz de justifica-lo, pois este e o vestigio de um direito 

arcaico, que fere a isonomia entre homens e mulheres, legitimando a posse do outro 

como objeto sexual, suscitando a violencia. 

Nos crimes o privilegio penal de redugao ou de atenuagao de pena na sua 

quase totalidade mostra, em uma analise mais intensa, uma mente homicida, 

desprovido de qualquer senso etico e cultural. Assim, nao existem ambiguidades 

quanto a necessidade de aprofundar uma permanente apreensao da experiencia e 

das condutas homicidas tidas como passionais. O estado emocional como fator de 

redugao ou de atenuagao de pena deve ser considerado com mais rigor pelos 

operadores do Direito. 

As motivagoes que levam uma pessoa a praticar um crime ou a abster-se de 

faze-lo compoem uma realidade de dificil compreensao. Assim sendo, as facetas 

podem ser inumeras e jamais exaustivas. Ao contrario, qualquer motivo pode induzir 

uma pessoa a agir ou nao de determinada forma, ainda que sua conduta seja 

reprimida pela sociedade. Na verdade, toda agao responde a uma logica interna, 

guiada para satisfazer uma necessidade humana, seja ela qual for. 

O estudo foi subdividido em tres capitulos inter-relacionados. No Capitulo I, 

Da Construgao do Delito de Homicidio no Direito Penal Brasileiro procurou-se tragar 

um estudo historico do delito de homicidio na sociedade brasileira, seus significados, 

manifestagoes e fundamentos, objetivando uma elucidagao teorica quanto a 

natureza e as causas da agressao humana. 

No segundo Capitulo, Homicidio Passional: A Responsabilizagao do 

Criminoso, buscou-se estabelecer conceitos fundamentals relativos ao crime de 
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homicidio passional, visando compreender adequadamente os conceitos de 

responsabilidade penal e imputabilidade do criminoso, enfrentou-se o crime de matar 

em sua modalidade passional, sob uma otica criminologica e dogmatica, analisando-

se os aspectos do psiquismo responsavel pelo cometimento do homicidio, 

examinando o crime sob o ponto de vista juridico e psicologico. 

No Capitulo III, Cultura Regionalista como Fator de Influencia nas Decisoes 

Judiciais, objetivou-se um estudo teorico e compreensivo do crime de homicidio 

passional no sistema juridico-penal brasileiro, estabelecendo uma estreita relagao 

entre a cultura da sociedade e as decisoes judiciais sobre o tema, bem como as 

consequencias sociais acarretadas pelo crime. 

Buscou-se ante o exposto fazer um estudo mais detalhado sobre o tema, 

analisando detalhadamente as causas e consequentes efeitos do crime de homicidio 

passional. A figura do criminoso foi amplamente avaliada tanto no ambito juridico 

com no psicologico, bem como as consequencias de suas agoes e o reflexo que 

causaram em si e ao proximo de forma direta ou indireta relacionados ao delito. 

O metodo utilizado para a realizagao desse estudo norteou-se nos ditames 

historico-evolutivo, com decorrente investigagao e comparagao a ordenamentos 

juridicos e institutos penais passados; meios dialetico e exegetico-juridico, 

estabelecendo uma analise paralela entre as teses de acusagao e da defesa a 

respeito da natureza passional e o poder da retorica como instrumento socio-juridico 

de convencimento, e a utilizagao da tecnica de pesquisa bibliografica e por meios 

eletronicos, na sistematizagao e reuniao de informagoes. 
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2 DA CONSTRU9AO DO DELITO DE HOMICIDIO NO DIREITO PENAL 
BRASILEIRO 

E o homicidio um dos crimes mais combatidos, tanto pela justiga como pela 

coletividade, tendo em vista que tal delito atinge o bem maior, a vida, que e 

indisponivel e inerente a todos os seres vivos. 

Sua figura e uma das que mais desperta e estimula o interesse da 

sociedade, por ser uma conduta tao reprovavel e hodierna, numa mescla de tantos 

sentimentos reprovaveis e infimos, como 0 odio, o rancor, a inveja e ate mesmo a 

paixao. 

O homicidio nao e apenas o matar alguem, tirar a vida de outro ser humano 

implica nao so na morte da vitima, mas em todo um contexto que cerca o ato e nas 

suas consequencias a sociedade como um todo. 

2.1 DA HISTORICIZAQAO DO DELITO DE HOMICIDIO 

A raiz do termo homicidio, origina-se do latim "hominis excidium", que e o 

ato de uma pessoa matar outra, tal fenomeno advem dos primordios da 

humanidade, observando-se por exemplo os homicidios dentro das tribos e dos clas, 

momento em que 0 homem ainda rascunhava a indole que hoje e concebida, 

passando pelas lendarias historias miticas greco-romanas, e ate mesmo para o 

mundo ocidental, a historia biblica do livro de Genesis, localizada no antigo 

testamento, narra o fato ocorrido entre os irmaos Cairn e Abel, em que 0 filho 

primogenito de Adao e Eva, possuido por ciumes e armando uma emboscada, mata 

o irmao Abel, teria sido este o primeiro homicidio da historia da humanidade. 

Partindo deste ponto de referenda para o mundo ocidental, a historia do 

homicidio tern particularidades muito singulares, faz-se entao mais interessante a 

atencao de seu desenrolar no direito brasileiro que na epoca colonial teve forte a 

influencia lusitana, vez que o Brasil pertencia a Portugal e a legislacao da metropole 

aqui se repetia. Neste diapasao historico, vigoravam no Brasil as Ordenagoes 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Certo e entre os historiadores do direito patrio que 
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as ordenagoes Afonsinas e Manuelinas pouco ou quase nao tiveram aplicagao no 

Brasil em virtude dos simples fato do contingente populacional aqui instalado, nao 

vivendo em um contexto social de fato. 

No tocante as ordenagoes Filipinas, se considerada como a primeira 

legislagao aplicada no Brasil, em seu livro de Direito Penal era aplicada a pena de 

morte ao homicida. Com o fim das ordenagoes Filipinas e o advento da constituigao 

de 1824, com forte carater iluminista o Direito Penal brasileiro seguia por novos 

rumos, foi o periodo de inicio da valorizagao a liberdade e a inovagao da 

individualizagao da pena, ainda desconhecido para o direito patrio. Em 1890, ja com 

o fim do imperio houve novas mudangas na legislagao penal brasileira. 

Proclamada a republica, as ideias liberals resultaram vitoriosas e o 

movimento abolicionista clamava por inovagoes, surge assim o Codigo Penal 

Republicano de 1890. Este trouxe, em seu artigo 294, as formas de homicidio 

agravado, atribuindo a este a pena de prisao celular de 12 a 30 anos. 

E no que tange o homicidio cometido em sua modalidade simples, o Codigo 

fixou a pena de 6 a 24 anos.O seu artigo 297, preve o homicidio culposo e, nos 

demais capitulos, houve a previsao de crimes como o aborto, o infanticidio e ate 

mesmo o induzimento e instigagao ao suicidio. 

O Codigo Penal de 1890, em meio aos avangos tecnicos em relagao a 

codificagao anterior, sofreu austeras criticas e, apos inumeras alteragoes, apenas foi 

substituido na decada de 40, com o decreto-lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940, 

vindo a entrar em vigor em 1° de Janeiro de 1942. 

Ressalta-se que, desde o Codigo Criminal do Imperio (Lei de 16 de 

dezembro de 1830), passando pelo Codigo Penal da Republica (Decreto n.° 847, de 

11 de novembro de 1890) chegando ao atual Codigo Penal (Decreto Lei n.° 2.848 de 

07 de dezembro de 1940), todos seguiram semelhante orientagao no que se refere a 

previsao do homicidio,Os diplomas o definiram como matar alguem. 

O atual Diploma Penal foi elaborado sob os ditames Constitucionais de 

1937, todavia hoje se torna claro, com o reforgo da Constituigao de 1988 que a pena 

de morte, aceita em 1937, nao mais encontra lugar no ordenamento vigente. 

Nas legislagoes modernas o homicidio normalmente e tratado sob duplo 

enfoque, mas com denominagoes diferenciadas que acabam por produzir efeito 

identico. Tal distihgao era feita baseando-se na maior ou menor gravidade da 
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execugao do crime, influenciando consequentemente no grau de reprovacao da 

culpabilidade. 

No estrangeiro os diplomas legais apresentavam duas denominacoes para o 

crime de "matar alguem", chamando de assassinos aqueles de maior gravidade, e 

considerando homicidio os que se enquadravam na modalidade comum. 

A legislagao brasileira por sua vez adotou convenientemente uma tipificagao 

mais clara, a qual nao criou varias figuras especiais, como o matricidio, deixando 

apenas que tais peculiaridades ficassem a encargo das distingoes e circunstancias 

reais do caso concreto, e para tanto estabeleceu tres modalidades de homicidio: 

simples, privilegiado e qualificado. 

A legislagao vigente trouxe e estabeleceu uma maior humanizagao das 

penas, priorizando a prisao celular, norteada pelos direitos humanos. O artigo 121 

do Codigo P e n a l versa sobre o crime de homicidio e estabelece uma pena re 

reclusao que vai de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, tal pena pode no entanto ser 

diminuida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um tergo) caso o delito se enquadre nas causas 

de diminuigao de pena elencadas pelo paragrafo 1° do artigo supra citado, e ainda 

pelo paragrafo 2° pode a pena ser aumentada, variando de 12 (doze) a 30 (anos) se 

o homicidio for qualificado. 

2.2 O HOMICiDIO NO SISTEMA JURJDICO PENAL BRASILEIRO 

Emanam da Constituigao Federal Brasileira os direito e garantias 

fundamentals, assegurando a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 

igualdade, a seguranga e a propriedade, resguardando o principio da dignidade 

humana. Desta feita, a Carta Magna estabelece um liame direto entre o principio da 

dignidade humana e a protegao a vida, cabendo ao Estado o dever de organizar a 

seguranga juridica sob a egide da constituigao. 

No Direito Penal Brasileiro e necessaria uma previa cominagao legal, fixando 

o conteudo das normas penais incriminadoras, desse modo, para que o fato seja 

considerado crime, necessita de uma subsungao formal. Todas as normas penais 

estao, em conjunto, protegendo o respeito ao ser humano e seus valores 
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fundamentals. Nao se tratando de um principio penal, mas de um fundamento do 

estado Democratico de Direito. 

A Lei Penal em seu Titulo I se refere aos crimes contra a vida, estando 

dentre eles o delito de homicidio, tido por muitos doutrinadores como sendo o primaz 

entre os crimes mais graves, pois e o atentado contra o nosso bem maior, todos os 

direitos partem do direito de viver. O homicidio e a morte de um homem provocada 

por outro homem, reunindo em sua figura uma mistura de sentimentos - odio, 

paixao, inveja e despertando, devido a sua peculiaridade maior interesse dentre as 

outras condutas delitivas.O homicidio se encontra tipificado no artigo 121 do Codigo 

Penal, nos seguintes termos: 

Homicidio simples 
Art. 121. Matar alguem: 
Pena reclusao, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 
Caso de diminuigao de pena 
Paragrafo 1°. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o domlnio de violenta emocao, logo em 
seguida a injusta provocac£o da vitima, o juiz pode reduzir a pena de um 
sexto a um terco. 

Nesse sentido o artigo em referenda qualifica a figura do homicidio e em seu 

paragrafo 1° elenca os meios atraves do qual podera ocorrer minoracao da pena, 

apenas em tais hipoteses, analisando as circunstancias do caso concreto o juiz 

aplicara a redugao da pena. Ressalva importante se faz em relagao a expressao 

"pode", que apesar de aparentemente deixar uma opgao de reduzir ou nao a pena 

nesses casos, nao e o que se executa de fato, posto que esta ja e uma questao 

pacifica no meio juridico atual, de acordo com a Sumula 162 do STF o juiz tern a 

obrigagao de reduzir a pena, ficando ao seu criterio estabelecer apenas o quantum a 

ser diminuido. 

Em continua analise no supracitado artigo o homicidio e considerado 

qualificado quando se notam no delito as situagoes previstas nos incisos I, II, III e IV, 

§ 2° do Codigo Penal. Lembrando, desde ja, que um homicidio pode ser qualificado, 

duplamente-qualificado e, em algumas situagoes, ate triplamente qualificado. Essas 

circunstancias qualificadoras estao diretamente ligadas a quantidade de pena a ser 

aplicada pelo Juizo competente. 

A mais importante diferenga no concernente a uma pessoa ser condenada 

por homicidio qualificado ou por homicidio privilegiado esta inteiramente ligada a 
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dosimetria da pena aplicada e o regime a ser cumprido, com relacao a progressao. 

Uma vez que no homicidio privilegiado, adiciona-se ao tipo circunstancias que fazem 

decrescer a reprovabilidade do crime, atenuando a sua pena. No homicidio 

qualificado, acrescentando-se circunstancias que elevam esta reprovabilidade do 

delito, que conduzem ao aumento de pena. (Artigo 121, Codigo Penal) 

Homicidio qualificado 
Paragrafo 2°. Se o homicidio e cometido: 
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
II - por motivo futil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou 
cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 
IV - a traigao, de emboscada, ou mediante dissimulac3o ou outro recurso 
que dificulte ou 
torne impossivel a defesa do ofendido; 
V para assegurar a execucao, a ocultacSo, a impunidade ou vantagem de 
outro crime: 
Pena reclusao, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

Nao ha que se contestar que o elemento subjetivo do tipo e o dolo, ou seja, 

a vontade livre e consciente de exterminar a vida de alguem. Todavia, no homicidio 

culposo, esta ausente a intencao, mas o agente assume o risco morte quando age 

com imprudencia, negligencia e impericia. Na Culpa consciente o agente pratica a 

conduta prevendo os resultados definidos como crime culposo e existe o evento do 

resultado por falta de adogao de medidas necessarias e suficientes. Diferente do 

que acontece na culpa inconsciente, onde o sujeito comete o ato sem a previsao do 

resultado definido como crime culposo e ha consequencias se dao por falta de 

adogao de cautelas. (Artigo 121, Codigo Penal) 

Homicidio culposo 
Paragrafo 3°. Se o homicidio e culposo: 
Pena detencao, de 1 (um) a 3 (tres) anos. 
Aumento da pena 
Paragrafo 4°. No homicidio culposo, a pena e aumentada de um tergo, se o 
crime resulta de inobservancia de regra tecnica de profissao, arte ou oficio, 
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro a vitima, nao procura 
diminuir as consequencias do seu ato, ou foge para evitar pris3o em 
flagrante. 
Paragrafo 5°. Na hip6tese de homicidio culposo, o juiz podera deixar de 
aplicar a pena, se as consequencias da infragao atingirem o pr6prio agente 
de forma tao grave que a sangao penal se torne desnecessaria 
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Pelo que aduz a Lei Penal, o homicidio e o crime no qual se tira a vida de 

alguem atraves de uma acao ou omissao, com dolo ou culpa, na forma simples ou 

qualificada. E o mais gravoso de todos os delitos, e e irreparavel, o homicidio e a 

mais chocante violacao do senso moral medio da humanidade civilizada 

2.3 CONCEITO DE HOMICJDIO 

O termo homicidio vem do latim homicidiu (morte violenta), e geralmente 

entendido como toda acao que possa causar a morte de um homem. Assim, no 

sentido penal, homicidio exprime a destruicao da vida de um ser humano, provocada 

por ato voluntario (agao ou omissao) de outro ser humano. 

Para Fernando Capez (2008, p.2): "homicidio e a morte de um homem 

provocado por outro homem. E a eliminacao da vida de uma pessoa praticada por 

outra. O homicidio e um crime por excelencia". Corroborando com tal pensamento 

Capez apud Impallomeni.onde diz que todos os direitos partem do direito de viver, 

pelo que numa ordem logica, o primeiro dos bens e o da vida . 

Outros doutrinadores tambem se posicionam sobre o delito em pauta, 

afirmando que e, "o homicidio a morte injusta de um homem por outro, direta ou 

indiretamente" (CARMIGNANI apud COSTA JR, 2010). Desta feita entende-se que 

nao so a conduta direta sera imputada a figura delitiva do homicidio, como tambem a 

indireta, sendo o caso exemplificativo da omissao. 

A Lei Penal em seu Titulo I, atraves da tipicidade da conduta delitiva do 

homicidio, busca tutelar a vida humana, sem qualquer distingao de raga, cor ou 

religiao, assegurando o direito a vida, protegendo a pessoa humana desde sua 

formagao. 

Outra visao sobre o tema em comento afirma que "a morte de um homem 

ocasionada por outro homem com um comportamento doloso ou culposo e sem 

concurso de causa de justificagao" (ANTOLISEI, 1954, p.12). Tal entendimento nao 

se faz precise, haja vista a antijuridicidade e a culpa serem inerentes ao crime, 

presumindo-se terem ocorrido um fato ilicito e culpavel. 

O homicidio protege a vida do homem, da pessoa humana nascida com vida 

seguindo essa linha de raciocinio, tern- se que "no sentido do art. 121, vida e o 
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estado em que se encontra um ser humano animado, normais ou anormais que 

sejam suas condicoes fisico-psiquicas. A nocao de vida tira-se ex adverso daquele 

de morte" (MANZINI apud NORONHA, 1990). O homicidio protege a vida do homem, 

da pessoa humana nascida com vida. O objetivo juridico da figura do homicidio e a 

protegao da vida extra-uterina, protegendo a vida do homem, ou seja, da pessoa 

humana nascida com vida. 

2.4 ASPECTOS GERAIS DO HOMICJDIO 

O ato de "matar alguem" e a definicao trazida pelo Codigo Penal em seu 

artigo 121, onde tras o direito a vida como o objetivo juridico, sendo este um preceito 

constitucional (art. 5°, caput, da Constituigao Federal), nao ha que se falar em 

personalidade ou se cogitar direito individual sem a vida. 

Quanto aos sujeitos deste tipo penal, pode-se anotar que e o homicidio um 

crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, so ou associado a 

outros. O sujeito passivo tambem pode ser qualquer pessoa, qualquer ser humano 

independente de idade, religiao, sexo ou raga, bastando apenas o nascimento com 

vida, a partir do qual pode ser vitima de homicidio, existem algumas peculiaridades, 

no caso, por exemplo, de infanticidio, onde a mae mata o filho durante o parto ou 

logo apos, sob a influencia do estado puerperal, que e o periodo que vai do 

deslocamento e expulsao da placenta a volta do organismo materno as condigoes 

anteriores a gravidez (art. 123 do Codigo Penal), partilhando desse entendimento 

(Capez apud Marques, 2008, p. 11), tem-se: 

Sujeito passivo do homicidio e alguem, isto e, qualquer pessoa humana, o 
'ser vivo nascida de mulher'/ ' uomo vivo, qualquer que seja sua condigao de 
vida, de saude, ou de posigao social, raga, religiao, nacionalidade, estado 
civil, idade, convicgao politica ou status poenalis. Crianga ou adulto, pobre 
ou rico, letrado ou analfabeto, nacional ou estrangeiro, branco ou amarelo, 
silvicola ou civilizado toda criatura humana, com vida, pode ser sujeito 
passivo do homicidio, pois a qualquer ser humano e reconnecido o direito a 
vida que a lei penalmente tutela. 

A conduta e livre, podendo o agente usar de qualquer meio para praticar o 

homicidio, comissivo, (ferir a vitima com facadas), ou omissivo, (deixar de alimentar 
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uma pessoa para mata-la), direto, (acionando o gatilho), ou indireto, (coagir alguem 

ao suicidio), poderao ainda os meios empregados ser materials, meios fisicos, 

quimicos, patogenicos ou patologicos, e ainda psiquicos ou morais, exemplificando, 

temos respectivamente golpes de faca, uso de venenos, transmissao de molestia 

por meio de virus ou bacteria, provocacao de emogao violenta a uma pessoa com 

doenga cardiaca. Imprescindivel a existencia do nexo entre a conduta e o resultado, 

claramente trazidos pelo artigo 13 do Codigo Penal, tratando justamente da relagao 

de causalidade: "O resultado, de que depende a existencia do crime, somente e 

imputavel a quern Ihe deu causa. Considera-se causa a agao ou omissao sem a qual 

o resultado nao teria ocorrido." 

O fato tipico compoe-se tradicionalmente da conduta dolosa ou culposa, do 

resultado e do nexo causal nos crimes materiais e da tipicidade. Portanto, nao basta 

a subsungao formal da agao ou omissao para operar o fato tipico, e necessario que 

a conduta do agente seja dolosa ou culposa. Sem dolo e culpa nao existe fato tipico, 

logo, nao ha crime. O elemento subjetivo do homicidio e o dolo ou a culpa. 

O dolo e o elemento subjetivo, seja ele direto ou eventual. No homicidio o 

dolo e a vontade consciente de ceifar uma vida humana, nao se exigindo para isso 

nenhum motivo especial. A finalidade determinante do crime podera acarretar uma 

qualificadora (Art. 121, paragrafo 2°) ou uma causa de diminuigao de pena (art. 

121,paragrafo 1°). Paulo Jose da Costa Jr. (2010, p. 356) brilhantemente classifica o 

dolo da seguinte forma: 

[...] ao lado do dolo de impeto, em que o agente se decide a agao debaixo 
do influxo de um impulso repentino, o dolo de reflexao, em que o sujeito se 
conduz com ponderagao, calma, reflexao e determinacao. O dolo de impeto 
e sempre indeterminado. 

O dolo eventual e mais delicado de se analisar, uma vez que o agente opera 

nao com o impeto de matar alguem, ou seja, nao ha o fim de produzir a morte, mas 

assume o risco de causa-la, nesses termos o agente preve e o aceita como possivel. 

A jurisprudencia reconhece varios casos de dolo eventual como, por exemplo, o 

agente em estado de embriaguez dirige veiculo em ziguezague, com o proposito de 

brincar com os pedestres e acaba atropelando e matando um deles, outro caso que 

pode ser tido como exemplo esta no fato de o agente que pratica coito ou doa 

sangue quando sabe ou suspeita ser portador do virus da AIDS (Sindrome da 
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Deficiencia Imunologica Adquirida), causando, assim, a morte do parceiro sexual ou 

do receptor, neste caso em especial, enquanto nao ocorre a morte, podera ser 

imputado ao agente a pratica de crime de lesao corporal grave (art. 129, §2°, II), ja 

que e inadmissivel a tentativa de homicidio com tal especie de dolo. Nada impede, 

no entanto que o agente deseje a morte da vitima em decorrencia da contaminacao. 

A consumacao se da quando sao reunidos no crime todos os elementos de 

sua definicao legal, visao claramente trazida pelo artigo 14 do Codigo Penal. No 

homicidio se atinge a consumacao com a morte da vitima, sendo, portanto um crime 

material, Nos crimes materiais, o momento consumativo e o da produgao do 

resultado. Trata-se de crime instantaneo de efeito permanente. E instantaneo porque 

a consumacao se da em um determinado momento. E de efeito permanente porque, 

uma vez consumado, nao se pode reverter o seu efeito. 

A ocorrencia da morte da vitima e considerada por meio de varios sinais, a 

saber, fala-se em morte clinica (paralisagao da funcao cardiaca e respiratoria), morte 

cerebral (registrada pela linha reta no eletroencefalograma por ausencia de impulsos 

eletricos cerebrais) e em morte biologica (deterioracao celular). Nos ensinamentos 

de Almeida Jr. e Costa Jr.(2010. p.29) tem-se: 

[...] dar-se-a (a morte) nao apenas quando houver silencio cerebral, 
revelado pelo eletroencefa!6grafo, mas, tambem, quando ocorrer 
concomitantemente a parada circulat6ria e respiratoria em carater definitive 
Isso, entretanto, nao significa permitir que num corpo humano, 
descerebrado funcionalmente, continue a circular o sangue e o ar 
unicamente por processo artificial, depois de inuteis e prolongadas 
tentativas, sem que haja reanimacao espontanea. Essa situac3o admite, 
sem violencia aos preceitos eticos, o aproveitamento dos 6rgaos para 
transplante, quando se vislumbra uma esperanca de sucesso, mas nao 
tolera a especulacao cientifica in anima nobili. Assim sendo, diagnosticar-
se-a a morte ap6s a cessacao do funcionamento cerebral, circulat6rio e 
respirat6rio. 

A personalidade e finalizada com a morte, tendo sua desintegracao de forma 

irreversivel. Em caso de homicidio e indispensavel a prova da materialidade da 

morte, que e fornecida pelo laudo do exame de corpo de delito, e tambem permitido 

o exame de corpo de delito indireto, no caso de desaparecimento do corpo da vitima 

ou nao sendo este encontrado, tal exame se ocorre, por exemplo, com a oitiva de 

testemunhas. (artigos. 158 e 167 do Codigo de Processo Penal). 
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Nao ha que se falar em crime daquele que golpeia um cadaver (art. 17 do 

Codigo Penal), pois trata-se de um crime impossivel, uma vez que nao ha mais vida, 

bem juridico tutelado, nao ha personalidade inerente ao morto. 

E admitida no homicidio sua forma tentada, dar-se-a a tentativa quando, 

iniciada a execucao nao ha consumacao por fatos alheios a vontade do agente. 

Executando o ataque ao bem juridico vida, nao se verifica a ocorrencia da morte da 

vitima, por circunstancias alheias a vontade do agente. Para a tentativa exige a lei 

penal o comeco da execucao, isto e, nao admite que se estenda o conceito aos atos 

simplesmente preparatories. Somente se pode falar em crime tentado quando haja 

um efetivo ataque a um bem juridico sob tutela penal. 

Entende-se que o conceito de tentativa nao se estende aos atos 

preparatories, porque exige o inicio da execucao. Os atos preparatories nao 

resultam em perigo de dano ao bem juridico penalmente protegido; logo, nao ha 

crime. Somente ha inicio de execucao quando o sujeito comeca a praticar o verbo 

do tipo, ou seja, "matar alguem", primeiro ato apto a produzir a consumacao, e 

inequivoco a produgao do resultado. 

A tentativa de homicidio nao possui dolo proprio especial, diferente daquele 

que informa o elemento subjetivo do crime consumado. O dolo da tentativa e o 

mesmo do crime consumado, de tal maneira que aquele que mata age com o 

mesmo dolo daquele que tenta matar. 

Ao tipificar a figura do homicidio a Lei Penal o dividiu em subespecies, esse 

tipo penal se apresenta de inumeras formas, e tais maneiras de cometimento do 

delito definirao a especie de homicidio, se e simples, (art. 121, caput), ou 

privilegiado, (paragrafo 1°), qualificado, (paragrafo 2°), ou ainda homicidio culposo 

(paragrafo 3°). A analise do caso concrete e das circunstancias que norteiam o 

homicidio tanto podem abrandar a conduta do homicida como transforma-la mais 

reprovavel do ponto de vista juridico e social. 

2.5 UMA ABORDAGEM ESPECIAL: HOMICJDIO PRIVILEGIADO E HOMICJDIO 
QUALIFICADO 



23 

A denominagao "homicidio privilegiado" e apenas doutrinario porque a lei 

nao o menciona, uma vez que a classificagao trazida pelo artigo 121, § 1°, dispoe 

como caso de diminuigao de pena, fazendo referenda a natureza juridica do instituto 

de causa de diminuigao de pena. Na redagao do artigo supracitado tem-se que: 

Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral, ou sobre o dominio de violenta emogao, logo em seguida a injusta 
provocacao da vitima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terco. 

Nao se trata, portanto, de crime autonomo, porem de um caso de redugao 

de pena, em virtude de circunstancias subjetivas especificas que diferenciam o tipo 

penal. Segundo alguns doutrinadores o homicidio privilegiado e o homicidio simples 

em que as circunstancias subjetivas do crime conduzem a atenuagao da pena. Na 

qualidade de minorante ou causa de diminuigao de pena, em virtude da presenga de 

certas circunstancias que conduzem a menor reprovagao social da conduta 

homicida, devera ser a pena atenuada em decorrencia da causa especial, e dai 

aplicando a redugao de um sexto a um tergo na terceira fase, prevista no artigo. 68 

do Codigo Penal. 

A cerca da segunda parte do artigo 121, § 1°, do diploma supra citado, ha 

uma grande divergencia doutrinaria e jurisprudencial, com relagao a consagragao 

dessa atenuante ser obrigatoria ou facultativa ao juiz, cuja solugao nao e unitaria. 

Para muitos doutrinadores, apesar de se utilizar a palavra "pode", entende-se que a 

diminuigao e obrigatoria porque o privilegio e votado pelos jurados, e o contrario iria 

ferir o principio constitucional da soberania dos veredictos do Juri. Em consonancia 

com esse entendimento, e apoiado pela decisao da Conferencia dos 

Desembargadores em 1943, no Rio de Janeiro, Euclides Custodio da Silveira, 

considera que apos a soberania dos veredictos na Constituigao Federal de 1946, 

tornou-se indiscutivel a obrigatoriedade da redugao, atendendo-se a decisao dos 

jurados. Na visao de Fernando Capez (2008. p.33): 

Se o privilegio tiver sido reconhecido pelo juri popular, o juiz esta obrigado a 
respeitar a soberania do veredicto, nao havendo que se falar em faculdade. 
Nos demais crimes, de competencia do juizo monocratico, quern decide e o 
juiz, podendo considerar ou nao a emocao, de acordo com as 
peculiaridades do caso concrete 
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Autores como, Damasio E. Jesus (2009), tambem defendem que a 

diminuigao da pena, presentes seus requisitos, e obrigagao do juiz, pois seria um 

direito indisponivel do reu, com constitucionalidade reconhecida (art. 5°, XXXVIII, 

CF). Por outro lado, parte da doutrina divisa que a diminuigao da sangao penal 

imposta e facultativa, ja que a propria Exposigao de Motivos (Decreto-Lei n° 

2.848/40) se pronunciava nesse sentido. Magalhaes Noronha (2002, p.25) 

argumenta ainda na faculdade da redugao: "poder nao e dever". 

O entendimento mais acertado e o de que a redugao e imperativa. O STF 

dispos, na Sumula n° 162, que: "e absoluta a nulidade do julgamento pelo Juri, 

quando os requisitos da defesa nao precedem aos das circunstancias agravantes". E 

o presente dispositivo e um quesito de defesa, logo, reconhecido pelo Conselho de 

Sentenga, a redugao se impoe, ficando porem, o seu quantum a criterio do arbitrio 

judicial. 

Presentes todos os requisitos constantes no §1°, do artigo. 121, do Codigo 

Penal, reconhecida a causa de diminuigao pelo Tribunal do Juri, importa ao julgador 

tao-somente a fixagao do quantum da redugao, nao podendo levar a efeito qualquer 

juizo sobre a possibilidade ou nao da sua aplicagao. 

Inicialmente, tem-se, como circunstancias especiais de diminuigao da pena, 

a pratica do homicidio por relevante valor social ou moral, previstos no artigo. 65, III, 

a, do Codigo Penal, tais figuras estao presas aos motivos determinantes do crime. O 

motivo social diz respeito aos interesses da coletividade. Nessa modalidade, o 

agente pratica o crime impulsionado pela satisfagao de um anseio social. Essa 

motivagao constitui causa de atenuagao da pena. O motivo de relevante valor moral 

e aquele aprovado pela moralidade media, considerados nobres e altruistas. 

Corresponde aos interesses individuals, entre eles, a legitima defesa da honra, o 

homicidio cometido por sentimentos de piedade e compaixao, como por exemplo a 

eutanasia. 

A ultima figura de homicidio privilegiado e a daquela praticado sob violenta 

emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vitima. O chamado homicidio 

emocional tern tres requisitos, o primeiro deles e a existencia de emogao intensa. 

Emogao segundo Nelson Hungria (2005, p. 132): "e um estado de animo ou de 

consciencia caracterizado por uma viva excitagao do sentimento. E uma forte e 

transitoria perturbagao da afetividade, a que estao ligadas certas variagoes 

somaticas ou modificagoes part iculars das fungoes da vida organica." Ressalte-se 
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que o artigo. 28, I, do Codigo Penal estabelece que nao excluem o crime a emogao 

e a paixao, ocorrendo nesse caso, somente a atenuante prevista no artigo. 65, III, c, 

do C6digo Penal, mas, no dispositivo em analise, se acompanhadas de outros 

requisitos, podem implicar redugao de pena. Portanto, deve a emogao ser violenta, 

intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional, e que tal 

estado tenha sido necessariamente apresentado em decorrencia de injusta 

provocagao da vitima. Mister saber que por mais grave que seja a provocagao e que 

dela resulte violenta emogao, somente ocorrera a causa minorante se for aquela 

injusta, ou seja sem motivo razoavel. 

Por fim, exige-se uma reagao imediata, desta feita, o crime deve ser 

cometido logo em seguida a provocagao. Nao se configurando privilegio quando 

entre a provocagao e o crime ha um extenso lapso temporal. No entanto, nao existe 

um criterio rigido ou um periodo fixo, devendo ser analisado caso a caso, exigindo-

se apenas que nao ocorra uma patente interrupgao entre o momento da provocagao 

e o homicidio. A expressao "logo em seguida" denota relagao de proximidade com a 

provocagao injusta a que foi submetido o agente. Deve-se utilizar um criterio de 

razoabilidade. Guilherme de Souza Nucci (2003, p. 387) analisa a expressao: 

O aspecto temporal - logo em seguida - deve ser analisado com criterio e 
objetividade, constituindo algo imediato, instantaneo. Embora se admita o 
decurso de alguns minutos, n§o se pode estender o conceito para horas, 
talvez dias. Um maior espago de tempo entre a injusta provocagao e a 
reagao do agente deve ser considerado hipotese de atenuante, porem, 
jamais do privilegio. 

O texto legal exige que o abalo emocional e o ato dele resultante sigam-se 

imediatamente a provocagao da vitima, ou seja, tern de haver a imediatidade entre a 

provocagao injusta e a conduta do sujeito, tendo em conta que a perturbagao 

emocional decorrente da injusta provocagao com o passar do tempo tende a cessar. 

Dessa forma nao sera privilegiado na hipotese de o fato criminoso ser produto de 

furia que se recalca, transformada em odio, para uma vinganga bem posterior. 

O homicidio qualificado e tipificado no artigo 121, § 2°, do Codigo Penal, e 

trata de causas especiais de majoragao da pena. Sao casos em que os motivos 

determinantes e os meios empregados demonstram maior periculosidade do agente 

e menor possibilidade de defesa da vitima, tornando o fato mais grave do que o 

homicidio simples. 
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Nos termos do paragrafo 2°, tem-se especies de carater subjetivo as 

qualificadoras descritas nos incisos I, II e V, referindo-se a motivagao do agente. As 

dos incisos III e IV sao de carater objetivo, estando ligadas aos meios e modos de 

execucao. 

E qualificado, nos termos do paragrafo 2°, o homicidio praticado: "I -

mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe". Nessa 

modalidade o agente pratica o crime mediante pagamento, pode ser pagamento em 

dinheiro ou qualquer outra vantagem economica, como, por exemplo, no caso de 

promessa de casamento, por promessa de recompensa ou por qualquer motivo 

repugnante, ignobil, desprezivel, vil, imoral, suscita repulsa geral; "II - motivo futil". O 

motivo futil tambem e uma qualificadora subjetiva que se refere aos motivos. 

Considera-se futil o crime praticado por motivo avarento, insignificante, repugnante, 

que demonstra depravacao moral do agente. 

Adentrando no carater objetivo da qualificadora tem-se: "III - emprego de 

veneno, fogo, explosive asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 

possa resultar perigo comum". Essa e uma qualificadora objetiva, porque diz 

respeito a forma de execugao do crime. Nessas hipoteses, a conduta do agente 

demonstra certa periculosidade, crueldade que dificultam a defesa da vitima ou 

coloca em risco a incolumidade publica; "IV - a traigao, de emboscada, ou mediante 

dissimulagao ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do 

ofendido". Configuram a qualificadora os recursos obstativos a defesa da vitima. O 

agente utiliza recursos que possibilitem a pratica do homicidio com maior seguranga, 

valendo, para tanto, da boa fe ou da falta de prevengao da vitima. 

Constituem qualificadoras subjetivas, na medida em que dizem respeito a 

motivagao do crime. Sao circunstancias que configurariam, a rigor, motivo torpe, 

nesse sentido tem-se: "V - para assegurar a execugao, a ocultagao, a impunidade ou 

vantagem de outro crime". 

A maior diferenga no atinente a condenagao por homicidio privilegiado ou 

por homicidio qualificado esta diretamente ligada a dosimetria da pena aplicada e o 

regime a ser cumprido, com relagao a progressao. Pois no homicidio privilegiado, 

acrescem-se ao tipo circunstancias que fazem decrescer a reprovagao do crime, 

amenizando a sua pena. Ja no homicidio qualificado, adicionam-se circunstancias 

que majoram esta reprovagao do delito, acarretando no acrescimo de pena. 
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Uma adequada explicagao sobre este assunto pertinente ao aumento da 

pena no caso do delito em comento segue-se quando (BITENCOURT, 2006, p. 504): 

Para se distinguir uma elementar do tipo penal de uma simples 
circunstancia do crime basta exclui-la, hipoteticamente; se tal raciocinio 
levar a descaracterizagao do fato como crime ou fizer surgir outro tipo de 
crime, estar-se-a diante de uma elementar. Se, no entanto, a exclusao de 
determinado requisite nao alterar a caracterizacao do crime, tratar-se-a de 
uma circunstancia do crime. [...] as elementares sao componentes do tipo 
penal, enquanto as circunstancias sao moduladoras da aplicaccio da pena, e 
sao acidentais, isto e, podem ou nao existir na configuracao da conduta 
tipica. As circunstancias, que nao constituem e nem qualificam o crime, sao 
conhecidas na doutrina como circunstancias judiciais, circunstancias legais 
e causas de aumento e de diminuigao da pena. ( 

Assim, se para o homicidio simples a exigencia e apenas a vontade de 

matar alguem para a caracterizagao do tipo, a forma qualificada do crime exige alem 

da vontade de matar, que o dolo seja praticado por motivacoes que denotam alto 

grau de lesividade social do agente. Impende ainda ressaltar que em qualquer das 

hipoteses de homicidio qualificado o crime e considerado hediondo, nos termos do 

artigo. 1°da Lei n. 8.072/90. 

Outro motivo de divergencia doutrinaria e jurisprudencial se trata do 

reconhecimento ou nao do homicidio qualificado - privilegiado, no que diz respeito a 

combinagao ou nao de circunstancias que, ao mesmo tempo, qualificam e 

privilegiam o homicidio. Ha correntes que admitem a incidencia de privilegiadora em 

qualificadora objetivas. Por outro lado, ha posicionamentos que contradizem a 

possibilidade de tal combinagao, com base em analise sistematica do nosso 

ordenamento juridico penal. 

Parte da doutrina acredita na total impossibilidade de ser considerado 

privilegiado qualquer crime de homicidio qualificado, diante da interpretagao 

sistematica aos paragrafos 1° e 2° do Codigo Penal, tais doutrinadores acreditam 

que se fosse a intengao do legislador aplicar a causa de redugao de pena constante 

do §1° do referido artigo, as suas qualificadoras, o citado paragrafo deveria estar 

localizado posteriormente ao rol das qualificadoras, haja vista principio da 

hermeneutica juridica, aplicar o paragrafo aos tipos que Ihe sao antecedentes. 

Nesse sentido ensina Magalhaes Noronha (2002, p.26): 

Veja-se primeiramente a disposicao tecnica do Codigo. Depois de definir o 
homicidio simples, no artigo, passa no § 1° - a que denomina caso de 
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diminuigao de pena - a tratar de mitigagao penal. Qual sera, entretanto, a 
pena? Evidentemente a cominada antes, ou seja, a do artigo, ou do 
homicidio simples, indicaria que a pena era tanto a de um como a de outro. 

Entretanto, a doutrina de forma majoritaria posiciona-se favoravelmente a 

minoragao da pena no homicidio qualificado desde que as qualificadoras sejam de 

natureza objetiva, necessitando que exista compatibilidade entre elas. Exemplo 

classico citado pela doutrina e o uso de veneno (qualificadora) para findar a vida de 

um doente em estado terminal (eutanasia). 

Pacifica e indiscutivel, porem, e a concomitancia de uma qualificadora de 

natureza subjetiva, com o privilegio, visto serem incompativeis. Sendo portanto, 

situagoes excludentes entre si (relevante valor social ou moral e motivo torpe ou 

ainda violenta emogao e motivo futil). Julio Fabbrini Mirabete (2010, p. 663/664), 

assim se posiciona: 

Numa interpretacao sistematica, o homicidio qualificado por constituir o § 2° 
do art. 121, nao poderia obter a reducao de pena que e prevista no §1° do 
mesmo artigo. N3o se pode negar, porem, que, em tese, nada impede a 
concomitancia de uma circunstancia subjetiva, que constitua o privilegio, 
com uma circunstancia objetiva prevista entre as qualificadoras, como, por 
exemplo, o homicidio praticado sob o dominio de violenta emogao com o 
uso de asfixia. O que nao se pode admitir e a coexistencia de circunstancias 
subjetivas do homicidio privilegiado e qualificado. 

utra questao que causa discussao doutrinaria e quanto a hediondez do 

homicidio qualificado-privilegiado, sendo assim, o privilegio teria o condao de afastar 

a natura hedionda das qualificadoras? Em uma analise tecnica, de acordo com a Lei 

n°8.072/90, a resposta seria negativa, uma vez que nao ha qualquer tipo de ressalva 

que permita tal conclusao. Sendo o privilegio nada mais do que uma simples causa 

de redugao de pena. 

Entretanto, majoritariamente, a doutrina rebate a natureza hedionda do 

homicidio qualificado-privilegiado, haja vista que nao se ajusta a essencia do delito 

objetivamente qualificado, tido como hediondo, com o privilegio de natureza 

subjetiva. O STJ ja decidiu repetidas vezes pelo nao reconhecimento da natureza 

hedionda do homicidio qualificado-privilegiado, como se verifica no entendimento a 

seguir: 

Ante a inexistencia da previsao legal, bem como o menos desvalor da 
conduta em comparacao ao homicidio qualificado consumado ou tentado, o 
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homicidio qualificado-privilegiado nao pode ser considerado como crime 
hediondo.(Rel. Min. Edson Vidgal, 5 a Turma, HC 2000/038818-1, j . 
13/9/2000) 

Reconhecida a forma hibrida, nao sera facil sustentar a hediondez do crime, 

pois seria complicado avaliar um crime hediondo cometido por motivo de relevante 

valor moral ou social. Seria uma contradictio in terminis. 

Destarte, o homicidio qualificado foi inserido no rol dos crimes pertencentes 

a Lei dos Crimes Hediondos - Lei n.8.072/90, sendo aditada pela Lei 8.930/94 - em 

1994, em consequencia do movimento originado pela mae de uma vitima de crime 

passional, a novelista Gloria Perez, que teve sua filha barbaramente assassinada e 

nao se conformando com a benevolencia da lei diante dos criminosos, iniciou uma 

campanha reivindicando uma maior severidade penal para crimes frios como este. 

Em meio a discussoes doutrinarias, entendimentos jurisprudencias, 

confrontos entre o subjetivismo e o objetivismo que permeiam os pensamentos e 

acoes humanas, nasce o tema do homicidio passional, questao de estudos do 

presente trabalho buscando analisar a importancia de se ter uma nocao de crime 

hediondo onde sendo o homicida passional condenado por ter cometido um 

homicidio qualificado sua punicao sera mais severa, seguindo a Lei 8.072/90. Em 

sendo o autor do delito condenado por homicidio privilegiado, a pena sera mais 

branda, e o agente do delito sofrera um regime prisional menos rigoroso quanto ao 

tipo anteriormente citado. Caso o Conselho de Sentenca compreenda que 

aconteceu um homicidio qualificado - privilegiado, a questao de considera-lo 

hediondo ou nao, dependera de quern for aplicar a pena, pois, nao existe uma 

posicao unica com relacao ao assunto. 
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3 HOMICJDIO PASSIONAL: A RESPONSABILIZAQAO DO CRIMINOSO. 

Popularmente, o homicidio passional e tido como um crime cometido por 

paixao se perfazendo por uma exaltacao ou irreflexao, em consequencia de um 

desmedido amor a outra pessoa, a conduta delitiva se justifica no sentimento de 

posse, controle e na nao aceitagao da perda da pessoa amada. Tais crimes sempre 

existiram, desde o inicio da humanidade, estando presentes em todas as epocas e 

ao longo de todos os tempos, nao sendo exclusivo de nenhuma classe social, 

podendo, pois ser praticado por homens e por mulher. 

Embora nao seja um tema novo, nem tampouco se trate de uma situacao 

recente e isolada, verifica-se que nao ha um aprofundamento consideravel e 

significativo nessa area, principalmente no campo juridico, tendo a psicologia 

tornado para si o interesse a esse respeito. 

3.1 DIREITO COMPARADO 

Antigamente a figura da mulher era uma especie de bem material 

pertencente ao seu companheiro, visao esta decorrente da sociedade patriarcalista 

da epoca, nesse contexto, e por muito tempo os homicidas passionais tiveram suas 

condutas agraciadas pelos tribunals, demonstrando uma indulgencia desmedida por 

tais criminosos, a sociedade da epoca nao estava disposta a conviver com o 

adulterio, traicao ou a desonra. 

Era o homicidio passional defendido pelo sentimentalismo de uma parte da 

sociedade em tempos atras, mas para Leon Rabinowicz (2000) o entendimento era 

oposto, acreditava ele que o homicida passional nao merecia absolvicao da justica. 

Declarando guerra, lutou pelo fim da indulgencia e por uma repressao severa para o 

crime em comento. E disse brilhantemente que: "a influencia do romantismo foi por 

tal forma intensa, que penetrou ate nos cerebros dos legisladores e dos sabios. Os 

primeiros fizeram leis demasiadamente indulgentes, os segundos tentaram justifica-

las." (RABINOWICZ. 2000, p. 14) 
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Importante ressaltar que a conduta passional esta intimamente conectada a 

figura masculina, registrando-se raros casos em que a mulher aderiu a essa pratica 

diante de uma traigao ou abandono, um dos motivos que embasam este fato se 

deve a nao afeicao feminina a praticas violentas, alem do fato historico da mulher se 

encontrar em situacao mais tenue e hipossuficiente economicamente falando, em 

relagao ao homem. A evolugao significativa da posigao da mulher na sociedade 

influenciou de certa forma, profundas transformagoes na legislagao brasileira, 

inclusive na linha de raciocinio dos tribunals em relagao aos crimes passionais. 

Para o Codigo Penal brasileiro nao ha excludente de culpabilidade para 

aquele que mata ou fere uma pessoa movido por emogao ou paixao, esta e a regra. 

No decorrer dos anos e moldados pelas transformagoes sociais, hoje o Brasil pouco 

aceita a tese da legitima defesa da honra, percebe-se que em alguns casos nem 

mesmo a tese do homicidio privilegiado tern prevalecido. Os assassinos passionais 

vem sendo condenados, no mais das vezes, por homicidio qualificado, que tern 

penas elevadas e e considerado crime hediondo. Portanto, para o Direito Penal 

positivado na norma escrita, nao ha tratamento especifico e mais brando pra o 

homicida passional. 

O Codigo penal frances preve o homicidio por provocagao, classificagao 

trazida pelo artigo 312, e encaixando, pois, a figura do homicidio passional. Em 

certos casos amparados pelo artigo supracitado, ocorrendo a atenuagao da culpa do 

agente, que age em resposta a injusta provocagao da vitima, para que se configure 

o carater atenuante devera ser a agao simultanea a provocagao. O direito Portugues 

tambem acredita na atenuagao da culpa do agente fundamentando-se na 

provocagao, pois considera que a capacidade de discernimento ficaria 

comprometida. Entretanto a lei de Portugal nao faz qualquer referenda a emogao, ja 

a doutrina e jurisprudencia consideram-na elemento essencial da atenuante em 

parceria com a injusta provocagao, certo e, que o estado emocional do agente deve 

resultar da provocagao e perdurar ate a pratica do crime. 

Tambem se fala em provocagao no Codigo Penal Alemao, esta por sua vez, 

devera necessariamente ser imediata a provocagao da vitima, nao exigido para 

tanto, proporcionalidade entre a provocagao e o fato provocado, como requisitos da 

provocagao estao os maus tratos e ofensa de natureza grave. Havendo duvida 

quanto a provocagao, devera o tribunal decidir em favor do autor. 
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Os Suigos, por sua vez, trazem como fundamento da atenuagao, o dominio 

da violenta emogao, pois acreditam que o agente que se encontre nesse estado tern 

suas fungoes volitivas reduzidas. E necessario que a emogao violenta seja 

desculpavel e exista no momento da agao do agente, porem e conciliavel com a 

premeditagao. 

3.2 O CRIME PASSIONAL NA LEGISLAQAO E JURISPRUDENCE BRASILEIRA 

Na visao juridica, denomina-se de passional o crime cometido em razao de 

um relacionamento amoroso e sexual. Os crimes passionais sao crimes que chocam 

a comunidade por causa da repudia inadmissivel do "matar por amor", por razoes 

morais e psicologicas. Assim, em consequencia da necessidade de compreensao 

deste delito, bem como com a intengao de analisar o crime passional na situagao 

atual, e imprescindivel a apreciagao das caracteristicas e elementos que permeiam 

esta seara criminosa. 

O crime passional nao esta conceituado pela legislagao brasileira vigente, 

apenas pela doutrina. Legislagoes passadas previam apenas o crime de adulterio, 

no qual, caso o conjuge cometesse adulterio, poderia o conjuge traido praticar 

homicidio passional contra o conjuge traidor. 

Para o Codigo Penal Brasileiro o homicidio praticado por paixao nao exclui a 

imputabilidade penal (artigo. 28, I), e ainda pode ser tido como hediondo se for 

considerado um homicidio qualificado (Lei n. 8.087/90, art. 1°), portanto a emogao e 

a paixao pelo que aduz o Codigo Penal nao excluem a culpabilidade de quern fere 

ou mata outra pessoa, nao existindo tratamento especifico e mais brando para o 

crime passional. Sendo excepcionalmente inimputavel quando aliado a doenga 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (artigo. 26). Conforme 

Linhares (1980), a legislagao penal se absteve a discussao doutrinaria sobre a 

incapacidade parcial, total e unica. Preferia considerar os estados patologicos totais, 

de um lado, e os estados patologicos incompletos de outro, atribuindo 

inimputabilidade aos primeiros e atenuagao da punibilidade aos segundos (artigo. 

26), sem prejuizo da aplicagao da medida de seguranga. 
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Sob a otica da defesa, muito se alega causa de atenuagao ou da diminuigao 

da pena, quando for cometido sob a influencia de violenta emogao, provocada por 

injusta provocagao da vitima. Brilhantemente a paixao e traduzida "como a emogao 

em estado cronico perdurando como sentimento profundo e monopolizante (amor, 

odio, vinganga, fanatismo, avareza, ambigao, ciume, etc.)" (BITTERNCOURT, 2006, 

p. 319). 

Por esse motivo, os defensores alegam em suas teses a inclusao do ciume, 

no rol dos sentimentos acobertados pela violenta emogao, sendo algumas vezes, o 

reu beneficiado pela forma privilegiadora contida no Codigo Penal. 

Em relagao a emogao e a paixao, o Codigo Penal reconhece que os estados 

emocionais e passionais sao atividades normais do psiquismo humano, portanto 

sendo encontrados em qualquer pessoa com capacidade de controlar a propria 

afetividade. Nao faltando ao agente a nogao do ato cometido, se encontrando 

prejudicado apenas a opgao de agir eticamente. Em analise de tais aspectos, 

Bitencourt (2006, p. 319) assegura nao ter a lei penal dificuldades em distingui-los: 

Esses estados emocionais nao elimjnam a censurabilidade da conduta (art. 
28, I, do CP); poderao, apenas, diminul-la, com a correspondente redug§o 
de pena, desde que satisfeitos determinados requisitos legais. Esses 
requisitos sao: a provocagao injusta da vitima, o dominio, nos casos da 
lesao ou do homicidio (minorantes), ou a influencia, em caso de qualquer 
outro crime (atenuante), desse estado emocional, que deve ser violento, sob 
o psiquismo do agente. Entao, alem da violencia emocional, e fundamental 
que a provocagao tenha sido da propria vitima, e atraves de um 
comportamento injusto, ou seja, nao justificado, nao permitido, nao 
autorizado. 

Sendo assim a culpabilidade so podera ser modificado se decorrer de 

estados emocionais patologicos, ou seja, decorrentes de anormalidade psiquica, 

cuja origem nao se perquire. 

Ainda no vislumbre trazido para defesa do homicida passional esta a 

legitima defesa da honra, objetivando antes de qualquer coisa a absolvigao ou na 

pior das hipoteses, que o acusado seja beneficiado pela imputagao de um crime com 

pena minorada. No entanto, tal tese nao vem sendo muito aceita, e em verdade uma 

tese machista e ultrapassada, de tal forma que e de entendimento majoritario por 

parte dos Tribunals e aplicadores da lei, a qualificagao do homicidio passional, tido 

inclusive em certos casos como hediondo, e assim tendo penalidades mais severas 

em relagao aos outros crimes. Nesse sentido ja existem acordaos do STJ: 
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RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. DUPLO HOMICIDIO 
PRATICADO PELO MARIDO QUE SURPREENDE SUA ESPOSA EM 
FLAGRANTE ADULTERIO. HIPOTESE EM QUE NAO SE CONFIGURA 
LEGITIMA DEFESA DA HONRA. DECISAO QUE SE ANULA POR 
MANIFESTA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, 
PARAGRAFO 3., DO CPP). NAO HA OFENSA A HONRA DO MARIDO 
PELO ADULTERIO DA ESPOSA, DESDE QUE NAO EXISTE ESSA 
HONRA CONJUGAL. ELA E PESSOAL PROPRIA DE CADA UM DOS 
CONJUGES. O MARIDO, QUE MATA SUA MULHER PARA CONSERVAR 
UM FALSO CREDITO, NA VERDADE, AGE EM MOMENTO DE 
TRANSTORNO MENTAL TRANSITORIO, DE ACORDO COM A LIQAO DE 
HIMENEZ DE ASUA (EL CRIMINALISTA, ED. ZAVALIA, B. AIRES, 1960, 
T.IV, P.34), DESDE QUE NAO SE COMPROVE ATO DE DELIBERADA 
VINGANQA. O ADULTERIO NAO COLOCA O MARIDO OFENDIDO EM 
ESTADO DE LEGITIMA DEFESA, PELA SUA INCOMPATIBILIDADE COM 
OS REQUISITOS DO ART. 25, DO CODIGO PENAL. A PROVA DOS 
AUTOS CONDUZ A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DUPLO 
HOMICIDIO (MULHER E AMANTE), NAO A PRETENDIDA LEGITIMIDADE 
DA AQAO DELITUOSA DO MARIDO. A LEI CIVIL APONTA OS 
CAMINHOS DA SEPARAQAO E DO DIVORCIO. NADA JUSTIFICA MATAR 
A MULHER QUE, AO ADULTERAR, NAO PRESERVOU A SUA PROPRIA 
HONRA. NESTA FASE DO PROCESSO, NAO SE HA DE FALAR EM 
OFENSA A SOBERANIA DO JURI, DESDE QUE OS SEUS VEREDICTOS 
SO SE TORNAM INVIOLAVEIS, QUANDO NAO HA MAIS POSSIBILIDADE 
DE APELAQAO NAO E O CASO DOS AUTOS, SUBMETIDOS, AINDA, A 
REGRA DO ARTIGO 593, PARAGRAFO 3., DO CPP. RECURSO 
PROVIDO PARA CASSAR A DECISAO DO JURI E O ACORDAO 
RECORRIDO, PARA SUJEITAR O REU A NOVO JULGAMENTO. 
(Acordao. RESP 1517. Relator: Min. Jose Candido de Carvalho Filho. 
Superior Tr ibunal de Just ica. abril 1991). 

Em um primeiro momento devera ser analisado o motivo que gerou o crime, 

como por exemplo, a vinganga do ser que o traiu ou abandonou, desencadeando um 

sentimento de posse, sendo o homicida capaz de tudo para recuperar o que 

supostamente perdeu. E a vinganca um sentimento frio e cruel, e esta sempre 

contida em um crime premeditado. 

Para o Ministerio Publico, orgao que representa os interesses da sociedade, 

na maioria dos casos de crimes passionais defende a tese acusadora de homicidio 

qualificado. Esta nao e uma visao absoluta, podendo ser claramente exemplificada 

com a posicao dos Tribunals Brasileiros, e a titulo de ilustracao seguem algumas 

jurisprudencias nesse sentido: "E certo que a vinganga, por si so, nao torna torpe o 

motivo do delito, ja que nao e qualquer vinganga que o qualifica. Entretanto, ocorre a 

qualificadora em questao se o acusado, sentindo-se desprezado pela amasia, 

resolve vingar-se, matando-a". (TJSP-AC-Rel Jarbas Manzzoni, RT, 593/310). 

Importante destacar que, os homicidas passionais tern um comportamento 

atipico em relagao a grande parcela da humanidade, trata-se de uma parcela infima 

da populagao, sao pessoas que nao aceitam a traigao e nem o abandono. A 6° 
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turma do Superior Tribunal de Justica tomou a seguinte decisao relacionada ao 

tema: 

CABIMENTO, PRISAO PREVENTIVA, ACUSADO, CRIME PASSIONAL, 
IRRELEVANCIA, REU PRIMARIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDENCIA 
FIXA, APRESENTAQAO ESPONTANEA, POSTERIORIDADE, FASE, 
FLAGRANTE, NECESSIDADE, PROTEQAO, VITIMA, NAO 
CARACTERIZAQAO, CONSTRANGIMENTO I LEGAL, OBJETIVO, 
GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. "HABEAS CORPUS". PRISAO 
PREVENTIVA. CRIME PASSIONAL. ORDEM PUBLICA. 1. Apesar da 
primariedade, dos bons antecedentes e da espontanea apresentagSio apos 
ultrapassada a fase do flagrante, em se tratando de delito passional, 
justifica-se a prisao preventiva, sob o angulo da garantia da ordem publica, 
porquanto, segundo entendimento doutrinario prevalente, nestas condicoes, 
o estado de espirito que impulsiona o agente se estereotipa na forma 
duradoura da emogao, perturbando-lhe a consciencia e a vontade e 
determinando-a a atos que fora dai nao praticaria."Assim, a restricao de 
liberdade impede a pratica de novos crimes, assegurando a integridade 
fisica da vitima. 2. Ordem denegada.( S T J - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIQA. Classe: HC - HABEAS C O R P U S - 7828 Processo: 
199800594035 UF: R J Orgao Julgador: SEXTA TURMA. Data da decisao: 
01/12/1998 Documento: STJ000246185. Relator: FERNANDO 
GONQALVES). 

Nesse diapasao e mister advertir que, a doenca mental, tida como 

patologica, torna o ser inimputavel, ja o descontrole emocional nao. Pode-se assim 

analisar o artigo 28 do Codigo Penal, desta feita nao excluindo a imputabilidade do 

agente quando encontrado nesse ultimo estado. Entretanto pode acontecer de a 

paixao se tornar patologica e todo o sentimento de amor desmedido, ciume e posse 

se transformarem em uma doenca, para tal constatagao e primaz a realizacao de 

uma pericia medica minuciosa. 

Por ser um tema de dificil constatagao e com peculiaridades intrigantes, 

varios estudiosos e ate psicologos se deleitam no estudo deste tipo de homicidio em 

busca de classificagoes e caracteristicas individualizadoras dos assassinos 

passionais, e ate o momento nao se chegou a nenhum consenso. 

Tentar explicar o comportamento do criminoso passional esta diretamente 

relacionado ao estudo da mente humana. Entender o porque das pessoas 

destruirem aquele ou aquela que e o objeto do seu desejo, seu ser amado, ou ainda 

vingar-se de alguem proximo a esta pessoa com o proposito de atingi-la, esta 

intimamente ligado ao fato dos homicidas passionais serem desprovidos de amor 

proprio, com baixa auto-estima, e a partir do momento que se veem abandonados 
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ou traidos, acreditam que a sua vida perdeu o sentido, esta e uma das exp l i ca tes 

mais condizentes. 

3.3 A EMOQAO E A PAIXAO 

Tidos como preceitos afetivos do ser humano que condicionam seu 

comportamento no meio coletivo e em sua individualidade, a emogao e a paixao 

apresentam peculiaridades na forma como se manifestam, na sua intensidade e 

principalmente nos efeitos que causam no homem. Emogao, do trances emotion, ato 

de mover (moralmente), e determinado por Dalgalarrondo (2000, p. 100) como: 

[...] reacoes afetivas agudas, momentaneas, desencadeadas por estimulos 
significativos. E um estado afetivo intenso, de curta durac3o, originando-se, 
geralmente, como uma reagao do individuo a certas excitagoes internas ou 
externas, conscientes ou inconscientes. Como o humor, as emocSes 
acompanham-se frequentemente de reagoes somaticas (neurovegetativas, 
motoras, hormonais, viscerais e vasomotoras), mais ou menos especificas. 
Sao experiencias psiquicas e somaticas ao mesmo tempo, revelam sempre 
a unidade psicossomatica basica do ser humano. E citando Mira y L6pez 
(1964), acrescenta ser a emogao uma alteragao global da dinamica pessoal, 
um 'movimento emergente', uma tempestade animica, que desconcerta, 
comove e perturba o instavel equilibrio existencial. 

Para muitos doutrinadores e estudiosos todas as impressoes sejam elas 

agradaveis ou penosas sao tidas como emogoes, e em muitos casos e determinante 

e se apresenta vibrante e intensa, dominando por deveras os fenomenos psiquicos. 

Entretanto os homens nao apresentam a mesma reagao a determinadas situagoes 

que concentram sentimentos afetivos. 

(DUPRE apud SILVEIRA 1955, p. 1394) advertem que "os efeitos da 

emogao se traduzem por desordens, as mais variadas, determinadas, na sua 

natureza, sua evolugao e sua gravidade, pela intensidade do choque emotivo e, 

sobretudo, pelo estado do individuo, no momento do traumatismo psiquico", De tal 

forma que na emogao nao ha intencionalidade, reflexao ou mesmo movimento 

externo finalistico. Desse modo, a paixao estara na razao direta da potencia 

emotiva, como esta, a sua vez, e uma serva dos estados organicos e psiquicos 

subjacentes. 
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Como distingue (KANT apud SILVEIRA, 1955, p. 1453), "a emogao e a agua 

que rompe com violencia o dique e desde logo se espraia; a paixao e a torrente que 

escava o seu leito, ali se canalizando. A emogao e uma ebriedade; a paixao, uma 

molestia". Claramente, a paixao se distingue da emogao pelo predominio de um 

estado continuo e duradouro de perturbagao da afetividade. A paixao, nada mais e, 

se nao a emogao em estado cronico, que perdura no tempo, e um sentimento denso 

e monopolizante que asfixia e transforma os demais sentimentos, inibindo as ideias 

de relagoes. 

A emogao e a paixao sao reagoes do estrutura humana, como um todo, a 

um estimulo, porem, nao se confundem. As emogoes constituem o organizagao da 

vida psiquica cotidiana do homem. Caracteriza-se pela transitoriedade da agitagao 

afetiva, por isso permanece nos confins da imputabilidade. As paixoes constituem 

um estado recorrente de perturbagao da afetividade. Uma desordem rara da vida 

psiquica do homem, sem, entretanto, constituir demencia. No homicidio cometido 

por paixao, o criminoso evoca os motivos, delibera, decide e executa, por isso, nao 

anula a responsabilidade. 

Luiza Nagib Eluf em seu livro "A Paixao no Banco dos Reus" (2002), articula 

que a paixao nao e o mesmo que amor, mas pode derivar-se dele. Segundo o 

Dicionario juridico De Placido e Silva (2005, p. 927) paixao e um "sentimento forte, 

como o amor e o odio; movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal; 

desgosto, magoa, sofrimento prolongado". De tal maneira que a paixao nao e 

sinonimo de amor, ao contrario, esta provoca o crime em decorrencia do odio, da 

possessividade, da frustragao aliada a prepotencia. Os sintomas mentais do agente 

sao como verdadeira obsessao pelo ser amado, ideia fixa do sentimento, angustia. 

Essa combinagao de pretensao desregradas pode induzir o apaixonado a completa 

perturbagao emocional, desequilibrando sua razao e de modo geral, levando ao 

cometimento do homicidio passional. 

Enrico Ferri (2009) rotula a paixao conforme util ou danosa, e a divide em 

duas especies: sendo as sociais (tal como o amor, a honra, o afeto) e tambem as 

anti-sociais (que abrange o odio, a inveja, a vinganga). 

Levando-se em conta o conceito de paixao, tem-se que o doente de paixao 

nao mais consegue diferenciar o que pode ou nao fazer para amenizar as 

pretensoes e apelos de seu coragao atormentado, ele perde sua clareza de ideias e 

sua capacidade de raciocinio logico. No entanto, deve-se dizer que essa perda 
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apenas se da no quesito do que e certo ou errado e dos limites impostos pela 

sociedade. 

3.4 VIOLENTA EMOQAO E CRIME PASSIONAL 

O Codigo Penal exclui da inimputabilidade a emogao (art. 28, I) entretanto 

dispoe de outra parte na qual cuidar-se de situacao atenuante de alguns delitos e 

causa de diminuigao de pena, quando marcada por um estado emocional de 

excitagao, isto e , quando o crime ocorre sob a influencia de uma violenta emogao, 

provocada por ato injusto da vitima. Segundo estabelece (artigo. 65, III, c; 121, 

paragrafo 1°) in verbis: 

Art. 65 Sao circunstancias que sempre atenuam a pena: III ter o agente: c) 
cometido o crime sob coacao a que podia resistir, ou em cumprimento de 
ordem de autoridade superior, ou sob a influencia de violenta emog§o, 
provocada por ato injusto da vitima; art. 121 Matar alguem: Pena reclusao, 
de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. Paragrafo 1° Se o agente comete o crime 
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o dominio de 
violenta emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vitima, o juiz 
pode reduzir a pena de um sexto a um tergo. 

A posigao da lei penal e, pois, bem definida. Nao e qualquer emogao que 

atenua ou diminui a pena. Apenas a emogao apontada como violenta e que 

apresenta proporcionalidade entre o fato injusto provocador e a agao ilicita 

desencadeada tern a prioridade atenuante ou de diminuigao da pena. A exigencia 

legal limita-se a capacidade de entendimento do agressor, ao tempo da agao, do 

carater ilicito do fato. Interessa, portanto, definir se a violenta emogao seria um fato 

capaz de determinar que o agente nao era condutor do seu comportamento, mas 

submetido ao estado emocional que o domina. 

No posicionamento de Meyer (1994), a emogao domina o homem e impede 

a sua racionalidade no mesmo sentido (GIULLAUME apud DALGALARRONDO, 

2000 p. 102) afirmam que: 

[...] a emocSo pode ter um efeito paralisante, tanto para o pensamento como 
para a agao. A emogao intensa cria um vacuo no espirito; nao encontramos 
mais o que dizer ou Ifazer; n3o podemos mais pensar, ja nao vemos com 
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clareza na situacao concreta, n§o compreendemos mais as palavras [...] o 
aspecto do homem emocionado e, muitas vezes, o de um imbecil, da 
impress§o de impotencia mental. 

Dessa forma tem-se que a emogao obedece a uma extensao inferior do 

homem (resquicio animal do homem primitivo). O agente em estado emocional nao 

apresentaria a aptidao de percepgao de seus atos, estaria despido de sua 

racionalidade. 

Mesmo tendo devolvido a emogao ao cerebro, a ciencia do seculo XX, 

relegou-a aos estratos neurais inferiores do cerebro, associando-a a ancestralidade 

humana. A emogao e colocada em polo oposto ao da razao (Damasio, 2000). 

Contrario a essa posigao, Doha (1997) afirma que a dimensao emocional nao 

impede o homem da sua racionalidade. O homem em estado emocional apresenta 

juizo de realidade e voligao. 

Nesse sentido Silveira (1955) ja assentava que a emogao comum, que nao 

ultrapassa o mecanismo psico-fisiologico, jamais exime o agente da 

responsabilidade criminal, por que inexistente o ato inibitorio da vontade. Os estados 

emocionais ordinarios nao se dessubjugam dos atos da consciencia e do intelecto. A 

emogao dita como atenuante da pena, subtende-se, o estado emocional normal, um 

vez que, sendo patologico, o criminoso se exime da punibilidade, por distintiva de 

uma doenga mental. 

Hungria (2005) explica que a lei, ao preceituar que a emogao nao exclui a 

imputabilidade penal, fez referenda exclusivamente a emogao do homem normal ou 

daquele que nao chega a ser um doente mental. O individuo emocionado jamais 

adquire personalidade contraria aquela que possui fora do estado emocional. No 

crime cometido em estado emocional, o criminoso nao perde a integridade da 

cognigao. O individuo tern consciencia do ato, dominio e conhecimento da ilicitude. 

Em estudo a respeito da inteligencia emocional, Goleman (2001), parte do 

principio de que a mente emocional e muito mais rapida que a racional, agindo sem 

reflexao analitica. Para o Psicologo, as agoes desencadeadas pela mente emocional 

carregam uma forte sensagao de certeza e apenas apos a reagao ou ainda no seu 

curso o agente e capaz de pensar sobre a sua atitude. A comprovagao de que e 

imprescindivel agir tern que ser instantanea, nao podendo abranger um nivel de 

consciencia. O individuo contido pelo sentimento baseia-se nas primeiras 

impressoes e reage ao panorama global ou aos seus aspectos mais conflitantes. 
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Capta tudo num relance, reage automaticamente sem precisar detalhes. De tal 

maneira, o individuo que esta a merce dos impulsos nao tern autocontrole, sofre de 

uma deficiencia moral. A capacidade de controlar os impulsos e a base da forga de 

vontade e do carater. 

Portanto, nao ha que se falar em privilegio pela violenta emogao no 

homicidio passional uma vez que tais criminosos nao cometem o crime sob o 

dominio da emogao. O homicida passional e movido pela paixao, esse sentimento 

nao provoca reagao automatica, momentanea, passageira e abrupta. Como 

esclarece Eluf (2002, p. 111), a paixao que mata e cronica e obsessiva; no instante 

do crime, a agao e fria, e ha emprego de recurso que impossibilita a defesa da 

vitima, se revelando uma agao premeditada. O criminoso passional reflete, 

esquematiza, determina e executa o crime. E, na grande maioria das vezes, nao 

existe provocagao injusta da vitima, apenas vontade de romper com o 

relacionamento ou recusa de reconciliagao; situagoes que nao podem ser 

consideradas como provocagao. 

Ainda que exista provocagao da vitima, se o crime e premeditado, nao se 

pode reconhecer o privilegio. A premeditagao e incompativel com a violenta emogao. 

Conforme adverte Hungria (2005, p. 126), "aquele que, embora injustamente 

provocado, reage com frieza, como se a agao praticada fosse natural, revela que 

nao sentiu a injustiga, e comete o crime por mera perversidade, pela so vangloria de 

nao levar desaforo para casa". 

A violenta emogao se caracteriza pela falta de cognigao da ilicitude do ato. 

Nao e compativel com a consciencia do ato, a intencionalidade e o conhecimento da 

ilicitude. Para que se configure a violenta emogao, e necessario que este estado 

emocional domine o agente, o que significa que, sob o estado de violenta emogao, 

este perde o seu autodominio, seu controle, ficando prejudicada a sua consciencia 

e, consequentemente, a sua relagao com a realidade. Entretanto, nao e isso que 

normalmente ocorre. O agente tern consciencia da ilicitude da sua agao e 

capacidade de prever o resultado dela, conhece a vitima, sabe exatamente o que 

quer fazer com ela e qual procedimento deve ser adotado para atingir a sua 

finalidade. Em geral, e empregada violencia, mas sem motivo que justifique a 

conduta delitiva. 
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3.5 EXCLUDENTE DE ILICITUDE: LEGJTIMA DEFESA DA HONRA 

A palavra honra e derivada do latim honror, implica a dignidade de uma 

pessoa, que vive de forma honesta e norteia sua vida nos ditames da moral. A fama 

ilibada e requisito indispensavel para uma apropriada vida social pois influencia em 

toda a vida do individuo, seja ela boa ou ruim. Desde a formacao social da 

humanidade, a honra acompanha o homem, na visao masculina a boa fama era 

sinal de credibilidade, proporcionava-lhes credito em todas as casas e sua palavra 

muito traduzida. Para as mulheres, a honra era norteava-se na virgindade ou na 

fidelidade a seu esposo. E certo que a reputacao e predicado da personalidade do 

individuo, direito absoluto e inalienavel. E o sentimento de decencia que o leva a 

merecer a consideracao de todos. 

Por imposicao social, advinda da educagao patriarcalista, o homem alimenta 

um sentimento de propriedade em relagao a sua amada, seja ela esposa ou nao, de 

tal forma que para ele a maior de todas as desonras e o adulterio. Na visao 

masculina esta nao e apenas um insulto a honra do conjuge, mas tambem um abuso 

a ordem juridica e social, ja que atinge a ordem matrimonial e desestabiliza toda a 

estrutura familiar, causando a dissolugao da vida em comum. No mais atinge 

diretamente a honra do consorte, e por essa razao e punido desde as mais antigas 

legislagoes. 

Na Mesopotamia e tambem no Codigo de Hamurabi, a mulher que fosse 

encontrada tendo relagoes sexuais com outro homem, deveriam ser amarrados e 

atirados a agua. O Direito Romano, no entanto acreditava que os infratores deveriam 

ser punidos pelo conjuge traido. 

Em tempos de Brasil Colonia, a legislagao portuguesa, vigente na epoca, 

permitia que o homem traido matasse a sua mulher e seu suposto amante, caso 

fossem flagrados em adulterio, no entanto, a reciproca nao era aceita, ou seja, a 

mulher nao tinha os mesmos direitos, nao podendo a mulher ceifar a vida do marido 

adultero. Em 1930 foi promulgado o primeiro Codigo Penal Brasileiro, que baniu tal 

hipotese, e no Codigo de 1890 o delito praticado sob um estado de inteiro transtorno 

dos sentidos e de razao deixou de ser considerado crime. Entendiam que 

determinados estados emocionais, como aqueles ocorridos da descoberta da traigao 

da mulher, seriam de tal modo intenso que o agente ficaria sujeito a um estado de 
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insanidade momentanea, e nessas condigoes, nao teriam responsabilidade sobre 

seus atos, nao sofrendo condenagao criminal. 

O ordenamento penal de 1940 extinguiu a excludente de ilicitude atinente a 

excitacao dos sentidos e da inteligencia, que deixava impunes os assassinos 

passionais, substituindo a dirimente por uma nova classe de delito, o homicidio 

privilegiado. Apesar da pena ser branda em comparagao ao homicidio simples, o 

criminoso passional nao ficaria mais em pune. 

Com a aboligao da excludente de ilicitude previsto nos ordenamentos 

passados, sobreveio a tese da legitima defesa da honra, figura que passava a ser 

invocada pelos advogados de defesa nos tribunals do juri, com o fim de garantir a 

absolvigao do seu cliente. O Codigo Penal vigente, sem seu artigo 25 assim define a 

legitima defesa: "entende-se em legitima defesa quern, usando moderadamente 

meios necessarios, repele injusta agressao, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem". Para os criticos, sempre esteve claro que a tese da legitima defesa da 

honra era um artificio muito bem empregado pelos advogados de defesa que 

estabeleceram uma analogia entre o artigo supracitado buscando um resultado 

favoravel e que fosse alem do privilegio. 

Em analise mais profunda do tema, outras correntes doutrinarias 

apresentam posicionamentos divergentes, para, tais doutrinadores a tese em pauta 

teve inicio em detrimento da analise interpretativa do capitulo V do Codigo Penal, 

onde se trata dos crimes contra a honra, admitindo esta como direito e, portanto, 

passivel de legitima defesa. 

3.6 IMPUTABILIDADE DO HOMICIDA PASSIONAL 

Estudos psiquiatricos passados em relagao ao crime acreditavam na 

existencia de diferengas obvias entre os delinquentes e as demais pessoas da do 

contexto social, reconheciveis em valores singulares de peculiaridades corporais e 

animicas. Outras teorias tentaram subdividir os criminosos passionais em especies, 

embasando-se na personalidade e nas caracteristicas fisicas do homicida. 

A Escola Classica, representada por Francesco Carrara (1940) distinguia a 

paixao concebivel da paixao cega, admitindo que a primeira nao confunde nem 
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abranda a responsabilidade do delinquente, enquanto que a segunda alem de 

desnortear diminui o senso comum e a capacidade de raciocinio logico. Paixoes 

racionais sao aquelas que nao afetam o animo, deixando fluir a livre inteligencia e o 

bom senso, a paixao cega perturba o uso desta razao. 

Representando a Escola Positivista, Erico Ferri (2009) norteado pelo 

raciocinio moralista da epoca, defendia que o homicida passional tinha primazia 

ilibada e prestava remorso sincero, sendo frequentemente demonstrado por uma 

tentativa de suicidio, logo apos o crime. Durante anos tal tese foi aceita e usada, 

com o fim de minorar e ate mesmo isentar o criminoso da pena, nao sendo se quer, 

em muitos dos casos, imposto o cumprimento de uma medida de seguranga. 

Em estudo desenvolvido por Lasserre (1909) sobre os delitos passionais a 

paixao foi tida como ameacadora e anti-social em carater superior, por exemplo, a 

ambigao de ladroes, a paixao e entendida como uma afetividade duradoura e 

prolongada que causa ao individuo uma cegueira momentanea e um alto grau de 

descontrole. A paixao que leva ao homicidio e classificada como doentia, e via de 

regra tern sua origem de um transtorno de personalidade explosivo, onde o homicida 

perde a capacidade de discernimento e dominio sobre os seus atos, comecando a 

agir de forma agressiva e impulsiva, comportamento caracteristico de sociopatas. 

Atualmente os estudiosos pouco acreditam nas classificacoes supra 

mencionadas, defendem a ideia de que esses criminosos sao perdedores 

inconformados, que nao toleram viver sem seu objeto de desejo. Entendem que nao 

se trata de ciume ou amor, mas de posse. E sao claros ao dizer que nao existe 

crime cometido por amor. A conduta passional nao e nobre, mesmo sendo ela 

impulsionada pela desculpa do ciume, por traicao ou mesmo pela defesa da honra. 

A razao pela qual o homicida passional mata e execravel e ignobil e, de fato, ofende 

mais profundamente o sentimento etico comum da sociedade. Luiz Angelo Dourado 

(1965), especialista em psicolcgia criminal, entende que o homicida passional e 

acima de tudo um narcisista, ou seja, uma pessoa presuncosa, com auto-estima 

demasiada. Essas pessoas passam a vida em funcao do seu eu, e elegem a si 

proprio ao inves do outro como objeto de amor. 

O Codigo Penal brasileiro em seu artigo 26, tras a discussao sobre a 

imputabilidade penal do agente: 



44 

Art. 26 E isento de pena o agente que, por doenga mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da acao ou 
da omissao, inteiramente incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

A doutrina por sua vez, emprega tres sistemas para definir a imputabilidade 

e inimputabilidade do individuo. O sistema biologico entende que inimputaveis sao 

pessoas com determinada doenga, dispensando maiores questionamentos. Nesse 

caso nao ha discussao sobre os efeitos da doenga ou mesmo sobre o momento da 

agao ou omissao, apenas se examina a causa, a molestia que desencadeou a 

conduta. Apenas as alteragoes fisiologicas no organismo do agente sao 

consideradas. 

O segundo sistema apenas discute o efeito, ou seja, a capacidade mental e 

volitiva no momento da agao ou omissao e o chamado sistema psicologico. No 

Brasil, por sua vez, adota um terceiro sistema, tido como biopsicologico, onde em 

virtude da patologia o agente perde a capacidade, volitiva ou intelectiva, no 

momento da agao ou omissao. 

Apos uma rapida analise desses sistemas, adentra-se na figura do homicida 

passional, aquele que supostamente comete um crime motivado por paixao, nao ha 

duvida, porem que a paixao perturba e pode inclusive ocasionar molestias mentais, 

entretanto e importante saber da existencia ou nao de uma patologia 

comportamental, para dessa forma conceder a cada delito uma justa medida. 

Sendo assim, para um melhor entendimento do artigo 26 do Codigo Penal, e 

imprescindivel saber que embora os homens sejam iguais perante a lei, eles sao 

intimamente distintos sob o angulo biologico e psicologico, e e justamente nesse 

ponto que se diferencia um ser imputavel de outro inimputavel, o referido artigo tern 

o proposito de resguardar que as pessoas verdadeiramente enfermas tenham um 

adequado tratamento, a enfermidade pode e deve ser atestada por meio de um 

exame psiquiatrico, atraves do incidente de insanidade mental do criminoso. 

O incidente, busca esclarecer duvidas sobre a formagao intelectual 

esclarecendo quaisquer imprecisoes sobre a sanidade mental do acusado e 

podendo oferecer dois laudos, um assegurando que a pessoa era imputavel ao 

tempo da agao, e o outro, atestando a inimputabilidade da pessoa e, portanto esta, 

nao tinha capacidade de discernimento para entender o carater ilicito do fato, 

tampouco de se comportar de acordo com esse entendimento. 
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Para que um individuo seja considerado inimputavel, se faz necessario nao 

so a constatagao da doenga mental ou de um desenvolvimento intelectual retardado, 

e primaz que aliado a esses fatores a pessoa seja absolutamente incapaz de 

compreender o carater criminoso da sua agao. Ocorrendo nessas situagoes um fato 

tipico e antijuridico, e nao podendo ser o agente penalizado devido a falta de 

culpabilidade, sendo aplicado apenas a devida medida de seguranga. 

O homicida passional por muitas vezes ja e um possuidor de ciume 

patologico, em outros casos desenvolve uma patologia atraves de uma ideia fixa. 

Seguindo o raciocinio exposto acima, esses homicidas passionais so serao 

considerados como inimputaveis se ao momento da agao eram incapazes de 

entender o carater censuravel do fato ou mesmo de se comportarem de acordo com 

esse entendimento. Entretanto, nem sempre esses desvios mentais irao configurar 

uma doenga, dessa forma, paixoes psicologicas, mesmo que violentas, nao podem 

constituir excludente de responsabilidade penal, exceto quando penetrarem no 

campo da patologia. 

Outro importante ponto para diferenciagao e a doenga psicologica de um 

descontrole emocional, pois cada um atinge uma repercussao individualizada no 

nosso ordenamento juridico. Em muitos casos a paixao assume um carater 

obsessive por sua vez, nem sempre esta obsessao e patologica. O professor 

Genival Velloso de Franga (2001, p. 185) ao estudar os transtornos mentais e 

comportamentais define: 

Diante dos desvios comportamentais, o sujeito pode apresentar uma dessas 
quatro sindromes adotadas: a esquizofrenia; a psicose maniaco-
depressiva; a paran6ia e as personalidades psicopatas. E esquizofrenia e 
uma psicose end6gena, de forma episodica ou progressiva, de 
manifestagoes variadas, comprometendo o psiquismo na esfera volitiva e 
intelectiva. Ja a psicose maniaco-depressiva se explica atraves de um 
transtorno mental cfclico, com crises de excitagao psicomotora e estado 
depressive A paranoia que e um transtorno mental marcado por 
permanentes concepgoes delirantes ou ilusbrias, que permitem 
manifestagoes de egocentrismo, conservando-se claros o pensamento, a 
vontade e as a?6es. Por ultimo estao as formas, mas nao s§o 
essencialmente, personalidades doentes ou patol6gicas, pois seu trago 
mais marcante e a perturbacao da afetividade e do carater, enquanto que a 
inteligencia se mantem normal ou acima do normal. 

Diante da divisao apresentada, tem-se que por serem considerados 

inimputaveis os psicoticos e os psicopatas sao doentes patologicos, devendo ser 

avaliados de forma mais branda quando coexistirem os demais requisitos 
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essenciais, os neuroticos, por sua vez, representam os descontrolados 

emocionalmente. Conclui-se que nem todos os homicidas passionais sofrem algum 

tipo de enfermidade mental, ao contrario, a sua maioria comete o crime movido por 

um desequilibrio emocional momentaneo, e assim sendo, sem qualquer resquicio de 

uma patologia. Muitos sao verdadeiramente influenciados pela educacao que 

receberam e pelos tracos patriarcalista de epocas passadas, e ainda tao presentes 

na sociedade, de tal maneira que vicia o comportamento do agente e interfere de 

forma direta em suas agoes. Nesse ponto precisamente se percebe o quao decisivo 

e o poder da retorica nos processos que julgam os casos de homicidio passional. 
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4 A CULTURA REGIONALISTA COMO FATOR DE INFLUENCIA NAS DECISOES 
JUDICIAIS 

A influencia cultural e fator determinante quando se trata do posicionamento 

humano. O homem analisa os fatos diarios e se posiciona sobre eles embasados 

naquilo que Ihe foi ensinado e do qual entende como verdade absoluta. E nao e 

diferente em casos passionais, onde o homem foi educado aspirando superioridade 

e ultrajando a figura feminina. Devendo total submissao e sem qualquer 

manifestagao expressiva, a mulher foi mantida afastada do contexto social por 

muitas decadas. 

Outrora os crimes passionais rendiam ao reu uma punicao mais branda, 

entretanto, tal posicionamento ficou no passado. Nao podendo, no entanto, negar a 

influencia machista que a sociedade sofreu desde o inicio de sua formacao; onde a 

honra apenas poderia ser defendida pelo homem, posto a dificil aceitacao e 

entendimento da infidelidade mutua, seja da mulher ou do homem, pois acreditavam 

na infidelidade como causa grave de ofensa a moral e a honra. 

Em meio a crescentes mudancas, a sociedade mansamente foi se 

adaptando a inclusao da figura feminina nas mais variadas posicoes sociais, se 

destacando positivamente, mostrando competencia e perspicacia, se desvinculou 

paulatinamente da sombra masculina a que vivia submetida, tais transformagoes 

afetaram de forma direta o mundo juridico, de tal modo, que o julgamento dos 

tempos de colonia, quando ainda o adulterio masculino era punido com prisao, e a 

traicao feminina com a morte da adultera e de seu amante, sendo o executor em 

muitos dos casos o proprio marido traido com o fim de limpar sua honra. 

Na evolugao do contexto em pauta, varias teses foram usadas e por muito 

tempo aceitas na defesa do homicidio passional, algumas delas foram 

ultrapassadas, ficando no passado. Em dias atuais e amplamente propagada pela 

defesa a tese da violenta emogao, ou mesmo a aplicagao da excludente de ilicitude 

da legitima defesa, almejando a aplicabilidade do homicidio privilegiado, e com isso 

uma significante atenuagao da pena. De tal modo so existira diminuigao do juizo de 

culpabilidade, quando o agente tiver sido motivado pela violenta emogao seguido a 

injusta provocagao da vitima. 
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Quern mata sob a alegacao de adulterio nao tern caracterizada a legitima 

defesa da honra, compactuando com esse entendimento o Tribunal de Justiga do 

Acre proferiu a sentenga a seguir: 

APELAQAO CRIMINAL - JURI - DECISAO CONTRARIA A PROVA DOS 
AUTOS - LEGiTIMA DEFESA DA HONRA - DESCONFIGURAQAO -
ANULAQAO - NOVO JULGAMENTO - PROVIMENTO DA APELAQAO - 1 
- Reu que desfere 17 facadas em sua companheira, sob alegagao de 
adulterio, em tese, comete homicidio doloso; 2 - Legitima defesa da honra 
descaracterizacao. A honra e um bem personalissimo. Excesso doloso; 3 -
Decisao contraria a prova dos autos. 4 - Apelo provido.( TJAC - ACr 
98.000951-0 - C.Crim. - Rel. p/o Ac. Des. Francisco Praca - j . 29.06.2001) 

Em Minas Gerais algumas Camaras do Tribunal de Justiga vem aceitando a 

aplicagao da tese da legitima defesa da honra, desde que presentes o uso 

moderado de meios necessarios para reter injusta agressao, atual ou iminente, a 

direito seu ou de outrem, como tambem que as provas contidas nos autos autorizem 

a sua aplicagao: 

JURI - DECISAO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS - OCORRENCIA 
PARCIAL - REU ABSOLVIDO DE DUPLA TENTATIVA DE HOMICIDIO -
Acolhimento pelos jurados das teses, respectivas, de legitima defesa da 
honra e negativa de autoria. Existencia de prova dubia em relagao a autoria 
quanto a um dos crimes. Excludente, no entanto, n§o caracterizada. 
Dignidade e reputagSo do marido que n3o fica abalada em face da 
infidelidade da mulher. Recurso parcialmente provido para mandar o reu a 
novo julgamento apenas em relacao a uma das tentativas praticadas.( 
TJMG - Acr 000.278.122-7/00 - 3°C.Crim. Rel. Des. Kelsen Carneiro - J. 
29.10.2002) 

A aplicabilidade da tese da legitima defesa nao esta superada por completo, 

sendo perfeitamente possivel a utilizagao da mesma, ou apenas a sua simples 

sustentagao em plenario, sobretudo nos rincoes de cada Estado, onde em muitos 

casos a defesa da honra e levada ao extreme O Codigo Penal brasileiro vigente 

preceitua que a emogao ou a paixao nao sao causa de excludente da culpabilidade 

de quern fere ou mata uma pessoa. De tal forma que nao existe tratamento especial 

e mais tenue para o homicida passional. Ao contrario, partindo da compreensao de 

serem o odio, o ciume ou mesmo a ambigao fruto de uma paixao irreprimivel, tem-se 

que admitir que a lei nao so nao suaviza a culpabilidade do agente, mas considera a 

conduta como uma forma qualificada de homicidio, muito mais gravosa, com 
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aumento da pena, causando efeitos repressivos resultantes do fato ser considerado 

como crime hediondo. 

4.1 BREVE ANALISE PSICOL6GICA DO CRIMINOSO 

O homicida passional nao possui uma predisposicao de genero ou mesmo 

classe social, idade, raga e religiao, esses criminosos apenas tern em comum uma 

essencia patologica, apresentando tracos de possessividade, crueldade e 

egocentrismo. Demonstram caracteristicas que significam uma proeminencia sobre a 

vida do agente diante da vitima, bem como um exercicio de dominio e autoridade 

representando esta um elemento de posse. 

Mesmo nao sendo estabelecido necessariamente o genero do criminoso 

passional, a esmagadora maioria dos delitos e praticado por homens, sendo raros os 

casos em que as mulheres sao as assassinas, tal fato e claramente explicado pela 

origem patriarcalista da sociedade. De tal modo que a mulher teve sua educacao 

pautada na submissao, sempre direcionada a compreender as traicoes masculinas. 

Dependia economica e financeiramente do seu pai e depois do seu marido, nao 

dispunha de qualquer autonomia social e viva a sombra de uma figura masculina. 

Os homens por sua vez, foram rigorosamente educados para nao aceitar a 

independencia financeira, social e sexual da mulher, e treinados para limpar com 

sangue a sua honra. Tais imposicoes, contraditorias e irreais, transformaram a 

sociedade em um campo de desigualdades de generos. 

As imposigoes culturais explicam os baixos indices de crimes passionais 

praticados por mulheres, elas sentem-se menos poderosas socialmente e menos 

proprietarias de seus parceiros e geralmente, nao os sustentam economicamente. 

Costumam ser mais resistentes e quando traidas a maioria perdoa ou tenta o 

suicidio, pois, historicamente, a educagao Ihes da mais tolerancia. Entretanto, 

quando cometem este tipo de crime as vezes chegam a ser mais crueis que os 

homens. Leon Rabinowcz (2000, pag. 135) explica bem o aludido acima: 

A mulher traida nem sempre se vinga sobre o marido ou sobre sua 
cumplice. Com frequencia perdoa, por vezes suicida-se de desespero, 
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quando se ve abandonada para sempre, mas quando toma o partido de se 
vingar, a sua vinganga e atroz. E um traco caracteristico da psicologia da 
mulher. Exasperada, passa a ser um monstro de ferocidade, que so respira 
vinganga e so pensa em submeter a sua vitima aos mais atrozes 
sofrimentos. Sao verdadeiras especialistas da dor. 

Nesse diapasao uma alta porcentagem comprova a existencia de um 

componente economico nos crimes passionais. Tal fato se deve a dependencia 

financeira da mulher vitima de tal delito, que foi sempre sustentada pelo seu algoz. O 

homicida passional tern em mente que a vitima e seu objeto de uso, e que por te-la 

sustentado e seu dono, mediante uma "compra", com poderes ilimitados. 

O homem, geralmente de meia-idade, egolatra, ciumento, machista e 

possessivo, considera inferior o ser feminino, compreendendo que a mulher Ihe deve 

respeito, obediencia e fidelidade. Em regra, o homem com essas caracteristicas 

demonstra ampla preocupagao com a sua imagem social e sua respeitabilidade de 

macho. Evidenciam uma completa imaturidade sentimental e descontrole emocional, 

guiados por uma ideia fixa e embebedados pelo ciume e a posse do seu objeto de 

desejo. 

O ciume, pois, nao apresenta a mesma manifestagao em todas as pessoas. 

A quern consiga controlar e ate eliminar este sentimento do seu campo afetivo, 

outros, porem, se deixam levar pela destrutividade, norteados por uma imaginaria 

humilhagao, anseiam vinganga. Sao sintomas de uma imaturidade afetiva, e como 

consequencia, acabam por gerar violencia. Acabam por nao conseguir assimilar os 

limites apenas se contentando com a morte, alem de aplaudir sua conduta, por 

entender que e respeitosa a tradigao e a moral e nao possuem autocriticas, exigindo 

que sejam amados e venerados. Em geral, nao reincidem. Ferri (2009, p.3) muito 

bem classifica os criminosos por paixao: 

S§o uma variedade dos ocasionais, embora apresentem caracteres 
distintos, pois estes incidem mais nos crimes contra a pessoa. Sao 
individuos de conduta precedente honesta, de temperamento sanguineo ou 
nervoso, sensibilidade exagerada. O impulso passional eclode com colera 
por amor ou por honra ferida. Os passionais sao arrebatados por esse 
impulso indomavel que Ihes tolhe a consciencia e Ihes tira a razSo. Na crise 
eles podem se igualar ao Nato, distinguindo, entretanto, pelo fato de este 
agir com frieza, por motivos torpes e visando a pratica do outros crimes, 
enquanto o passional age pela emogao. Por paixao, por motivos afetivos de 
honra ou outros sentimentos que a Psicologia Criminal e capaz de distinguir. 
Confessam com facilidade na policia, mostram-se arrependidos e, nas 
prisoes, revelam-se pacificos. 
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A grande maioria dos casos acontece na esfera domestica ou familiar 

empregando-se a arma de fogo (revolver) ou faca para executar o crime, muitas 

vezes premeditado. Em geral nao se consuma com apenas um tiro, mas com uma 

sucessao de balas ou punhaladas, exteriorizando toda a raiva e descontrole da 

conduta passional. 

A traicao ou fim do relacionamento para algumas pessoas os instiga a tentar 

acabar com seu objeto de desejo, isto esta inteiramente ligado com a personalidade 

de cada um e com o seu valor cultural. Dificilmente pode-se presumir que alguem 

matara, sobretudo diante de tais circunstancias. Nao existe uma caracteristica fisica 

ou psicologica individualizadora dos homicidas passionais, cada um possui 

caracteristicas quase que imperceptiveis na sua personalidade, que so depois de 

determinadas situagoes e que sao exteriorizadas. 

Entretanto, varios sao os doutrinadores e estudiosos que tentam subdividir 

os criminosos passionais em especies, fundamentando ora a personalidade, ora as 

caracteristicas fisicas do homicida. Uma dessas classificagoes foi elaborada por 

Carrara (1940, p. 93): 

[...] distinguia a paixao raciocinante da paixao cega, admitindo que a 
primeira nao perturba, nem diminui a responsabilidade do delinquente, 
enquanto que a segunda perturba e diminui, a paixao que ele chama de 
cega. Paixoes raciocinantes seriam aquelas que deixam no sobressalto do 
animo, a possibilidade do uso da razao, a livre inteligencia como acontece 
na ambigao, no odio e na vinganga; paixao cega seria aquela que, como o 
ciume, o amor, o medo, perturbam o uso desta razao. 

Muito reconhecida foi a classificagao proporcionada pelo sociologo criminal 

Enrico Ferri (2009) e bastante adotada por seus adeptos, ele dividiu os criminosos 

passionais entre aqueles que seriam donos de paixoes sociais e outros que 

possuiriam paixoes anti-sociais, paixoes influentes no tempo do delito e so admitindo 

a diminuigao da responsabilidade para a primeira ciasse. 

Na compreensao de citado sociologo so se deveria considerar como 

criminoso passional aquele que fosse motivado por uma paixao social, sendo esta 

especie de paixao toda aquela que nao fosse oposta aos interesses da coletividade, 

sendo o criminoso influenciado por uma impulsividade e afetividade. 

O mesmo entendia a necessidade da existencia de determinadas condigoes 

para individualizar o criminoso passional, ou seja, aquele que fosse levado a 
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cometer um crime por influencia de uma paixao social deveria apresentar os 

seguintes requisitos: ter o crimonoso uma personalidade de antecedentes inocentes 

e, existir uma causa proporcionada e, ainda, depois do cometimento da infragao, 

houvesse um verdadeiro arrependimento, em certos casos chegando o homicida ao 

suicidio ou numa tentativa desta. As paixoes nomeadas de anti-sociais sao a seguir 

apresentadas (FERRI, 2009, p. 38): 

As que tendem a desagregar as condicoes normais da vida humana, 
individual e coletiva, segundo as exigencias da solidariedade e sociais as 
que, normalmente, favorecem e comentam a vida fraterna e solidaria, e que 
por aberracao momentanea, acompanhada ou nao de um verdadeiro 
desequilibrio patologico, conduzem ao excesso do delito. 

Contudo, atualmente, os estudiosos dos individuos passionais se afastaram 

um pouco dessas classificagoes e concentram-se na ideia de que esses sujeitos que 

se transformam em homicidas sao pessoas perdedoras, que nao aturam existir sem 

ter o que desejam. Creem que nao se trata de ciume ou amor, porem de posse. 

Acham, basicamente, que nao ha crime cometido por amor. 

O homicida passional e um individuo vaidoso, narcisista, com autoconfianga 

excessiva. Tais pessoas passam a vida enamorada de si, preferem a si mesmo no 

lugar dos outros, como objeto de amor. Reage contra quern o julga uma pessoa 

comum, passivel da traigao, do desprezo, e de nao ser amada. 

Buscar explicagoes para a conduta passional esta intimamente relacionado a 

desvendar o que se passa na mente humana, que e um trabalho muito dificil. O 

motivo das pessoas agirem da maneira a eliminar aquele ou aquela que e o 

elemento do seu anseio, ou as vezes se vingar em alguma pessoa proxima e 

querida dessa pessoa, esta fortemente ligado ao fato dos homicidas passionais 

serem carentes de amor proprio, e, a partir de uma infidelidade ou um abandono, 

crerem que sua vida perdeu o sentido, sendo esta a explicagao mais plausivel. Uma 

vez que, uma parte dos homicidas tenta o suicidio logo em seguida. 

Enfim, e necessario ver, em cada acontecimento, imparcialmente, se o que 

induziu o sujeito ao cometimento do crime foi uma paixao ou uma emogao, e 

tambem ate onde alguem pode impor a futilidade ou a torpeza ao sentimento de 

outrem, analisando os por menores do caso concreto. 
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4.2 O CORPO DE JURADOS E OS CRIMES PASSIONAIS 

Consta desde os tempos romanos a utilizagao de jurados, mas o bergo da 

instituigao em seu formato atual se deu na Inglaterra no ano de 1215. Apos a 

Revolugao Francesa o Juri expandiu-se por toda a Europa convertendo-se em 

simbolo da reagao ao absolutismo monarquico. Tratava-se, no entanto de uma 

instituigao primordialmente politica, com toques misticos e religiosos, padrao ate 

hoje mantido pelos juris ingleses e americanos. 

No ordenamento juridico brasileiro, apenas serao julgados pelo Tribunal do 

Juri os crimes dolosos contra a vida, sendo, pois o homicidio, simples ou qualificado, 

o infanticidio, o aborto e a instigagao ao suicidio um categoria de crimes que fogem 

a regra geral de julgamento por juizes togados. 

Sao os casos onde uma pessoa tira a vida de outra, a lei abre uma excegao, 

e os autores desses crimes serao julgados por membros da comunidade, esse e o 

objetivo da instituigao do Juri. Diante da tamanha gravidade do delito cometido, e por 

serem resultantes de situagoes peculiares, devem receber um tratamento especial. 

O homicidio e um delito de impeto, praticado muitas vezes em situagoes especificas, 

com nuances determinantes, de tal modo que e imprescindivel conhecer e analisar 

todas as circunstancias que compoem tal delito, de modo que ninguem seria mais 

preparado pra proferir um julgamento do que os homens e mulheres do cotidiano. 

Certo e que o Juri Popular e uma forma democratica de julgamento. 

A composigao do Tribunal do Juri se da por vinte e um membros da 

comunidade que serao sorteados e farao constar em uma lista de jurados, todos 

deverao ser maiores de 21 e menores de 60 anos, dentre eles apenas sete sao 

escolhidos para compor o Conselho de Sentenga. O servigo de jurado e obrigatorio e 

nao e remunerado e tern como unica exigencia legal a notoria idoneidade. 

Entretanto, podem a defesa e a acusagao recusar ate tres jurados, sem para 

isso apresentar os motivos da recusa, ou ainda arguir a suspeigao de forma 

motivada. O Ministerio Publico e o advogado do reu sao responsaveis pelo momento 

mais importante do julgamento, o debate, isto e, a fala das partes. Nesse momento 

tanto a acusagao quanto a defesa tentarao convencer o corpo de jurados da 

veracidade de suas teses, embora a visao dos fatos apresentados por cada uma 

delas possa, e e na maior parte dos casos, diretamente oposta. 
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As provas apresentadas nos autos nem sempre sao seguras, causando 

duvidas e imprecisoes no espirito dos julgadores, e com relagao as lacunas e 

incertezas surgidas na apuracao dos fatos que os profissionais do Juri procuram 

comprovar a verdade de suas teses, interpretando livremente as provas, e em 

consequencia permitindo diferentes conclusoes. 

Sobre os debates no Tribunal do Juri, Gabriel Chalita diz que "no discurso de 

advogados e promotores cabe tanto o aspecto racional quanto o emocional. E o 

elemento emocional o maior responsavel pelo convencimento, aquele que 

essencialmente influencia e determina a decisao dos jurados. Trata-se de um 

processo de seducao. Aos advogados e promotores cabe envolver e encantar o juri, 

conduzi-lo a uma determinada posicao" (LIMONAD, 1998, p. 16). 

E a ultima das instancias, o julgamento pelo Juri e na verdade uma batalha 

de influencias estabelecida entre defesa e acusagao, na qual as habilidades pessoas 

e o poder de convencimento sao de suma importancia, uma vez que a decisao e 

tomada por maioria dos votos, de tal modo que os jurados convencidos de uma ou 

de outra tese, irao condenar ou absolver o reu. 

Em casos de homicidio passional levados a Juri, as teses apresentadas pela 

defesa giram em torno da legitima defesa da honra e da violenta emogao posterior a 

injusta provocagao da vitima. A acusagao, por sua vez, descarta a legitima defesa e 

entende ser esta inconstitucional em face da igualdade de direitos entre homens e 

mulheres assegurada pela Constituigao Federal de 1988 (artigo 5°, I), e ainda por 

entender ser a honra personalissima, de tal maneira aquele que se comporta 

indignamente deve enfrentar pessoalmente seus atos com as consequencias de 

seus atos, nao contaminando em hipotese alguma o conjuge traido. No tocante a 

violenta emogao entende que a paixao e a emogao sao sentimentos distintos e que 

ambos nao chegam a anular a consciencia. O sujeito tornado de anseios fortes 

mantem sua capacidade de entendimento das coisas e e responsavel por todos as 

agoes que pratica nesse estado. Acreditando que por essa razao a lei penal nao 

transige com os emotivos ou passionais. 

Dai a tamanha importancia do Corpo de Sentenga, devendo ser seletos e 

racionais, analisando minuciosamente as teses apresentadas, bem como o 

comportamento do transgressor e os meios usados para a pratica da conduta, 

entender a vitima, e as consequencias que o crime acarretou na vida das pessoas 
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diretamente relacionadas aos fatos, como os filhos e pais. A decisao tomada pelos 

j u r a d o s a o a r r e t a r a p r o f u n d a s {ransformacoes no futuro dos enVOlvidOS. 

O convencimento dos julgadores sofre significativa influencia pelo meio em 

que vivem e pela sociedade que se molda ao seu redor. Em tempos passados a 

legitima defesa era a tese mais usada e tambem a mais acatada pelos jurados, pois 

viviam em um contexto machista e primavam pela honra e pela moral, era 

perfeitamente entendivel e aceito que um homem que se visse traido, pudesse e 

devesse tomar uma atitude para limpar o seu nome, resultando na maioria dos 

casos na morte da mulher e de seu amante. 

A evolugao do papel da mulher na sociedade brasileira, consagrado pela 

igualdade de generos trazida pela Constituigao Federal de 1988 teve papel 

determinante nas decisoes judiciais, reflexos de um novo contexto cultural que se 

consolidava. De tal modo, que sao os jurados responsaveis por repassar em suas 

decisoes aquilo que vivenciam em suas historias, buscando sempre a solugao mais 

justa para resolugao dos conflitos. 

4.3 DOS CRIMES PASSIONAIS E SUA REPERCUSSAO SOCIAL 

Um crime que choca pela sua motivagao, o amor. Matar por amor e o 

pretexto dos homicidas passionais, que se mostram descontrolados e inconformados 

pela traigao da pessoa amada ou mesmo pelo fim do relacionamento, outros ainda 

tern como motivo o ciume, causado pela banalidade da mente perturbada e imatura 

do agente, incitado por um profundo complexo de inferioridade. 

O amor, ou mesmo a paixao nao pode ser usada para perdoar o assassino 

ou mesmo para justificar a sua conduta. Ninguem mata por amar, a real motivagao 

esta em sentimentos abjetos como o odio, a vinganga, o rancor, alem da 

necessidade de exercer o poder de homem, perante a sociedade. 

Todos os crimes passionais poderiam ter sido resolvidos de uma maneira 

mais branda e menos violenta, em todos os casos a morte poderia ter sido evitada. 

Analisando casos reais de homicidio passional, conclui-se que a tragedia do 

assassino se desdobra em outras tragedias paralelas ou subsequentes, envolvendo 

os filhos, irmaos, pais e outros parentes, de tal forma que o autor acaba 
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estigmatizado, sentindo-se responsavel pelo sofrimento e infelicidade causada aos 

outros c a s e pr6prio. Por isso tantos homicidas passionais apos a pratica do delito, 

tentar o suicidio. 

A consequencia do ato reflete de forma direta na sociedade, nao so pelo 

sentimento de repulsa e revolta que desperta na comunidade, mas principalmente 

na transformagao que acarreta as pessoas diretamente envolvidas no crime, e que 

sofrerao pelo resto de suas vidas com as consequencias do delito. 

Filhos crescerao sem a presenga de seus pais, um deles em descanso 

eterno e o outro encarcerado ou ainda, em fuga, esquivando-se da justiga do homem 

e do peso que paira em sua consciencia. A estabilidade emocional, a revolta e a 

tristeza que assolam essas criangas serao suas companhias pelo resto da vida e 

terao parcela definitiva na formagao do seu carater. A consequencia sera refletida, 

em muitos casos, em homens e mulheres rebeldes e instaveis, com comportamentos 

anti-sociais. Os pais que perdem seus filhos pelas maos daqueles que diziam ama-

los, se mostram vingativos em alguns casos, mas para a grande a revolta e dor sao 

tao intensos que chegam a estremecer o sentido da vida. 

A pratica desses crimes sofre rigores adornados na lei, uma vez que afetam 

por completo as relagoes sociais de toda um grupo social, de modo que todo ser 

humano e compassivo a atitudes contrarias ao principio maior, qual seja, a vida 

humana e sua integridade, fisica, moral e psiquica. De tal forma, a sociedade e 

completamente afetada pelos reflexos desses atos despreziveis e que a cada dia 

contraem ainda mais perversidade. 

Lamentavel e a constatagao da pouca valia que tern a vida humana para 

aqueles que desconhecem a civilizagao. Infelizmente o Brasil se encaixa nesse perfil 

sendo considerado por muitos o pais da impunidade e dos conflitos interminaveis. 

Tudo isso acarreta o repudio extremado e a indignagao lacrimosa, e esta atitude de 

repudio e aversao causa cada vez mais problemas aos indignados. 

Para que as regras de conduta de uma sociedade sejam satisfatorias em 

relagao as suas pretensoes, os atos que venham a influenciar esse grupo social 

devem condizer com as condigoes favoraveis ao seu respectivo desenvolvimento. 

De tal forma que, quando uma agressao e praticada no meio social, nao ha como 

deixar de ser severamente punida. Ou seja, a vitima, receptor da agao, sofre as 

consequencias que nao permitem condigoes possiveis de um retorno a convivencia 

de forma digna no meio social, acarretando sua estagnagao, nesse diapasao o 
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criminoso devera responder severamente pelo ato e por todas as consequencias 

advindas dQ sua agao. 

4.4 CASOS PRATICOS DE GRANDE REPERCUSSAO NO BRASIL 

Nao se sabe precisar quantos foram os homicidios passionais ao longo da 

historia brasileira, inumeros deles foram casos atrozes amplamente divulgados pela 

midia, jornais e televisoes de todo o pais, outros chocaram nao so pela crueldade 

mas por terem como personagens centrais do desfecho pessoas influentes, artistas 

e gente que frequentava a alta classe da sociedade. A grande maioria desses 

homicidios foi cometida por homens, sendo raros os casos em que a mulher e 

autora de tal delito a explicagao mais logica se da por uma questao historica e 

cultural ja analisada anteriormente. 

4.4.1 Caso: Fera da Penha 1960 

Um mulher de nome Neyde Maria Lopes de 22 anos de idade, ficou 

conhecida como a Fera da Penha, depois de sequestrar, matar e incediar uma 

pequena crianga de apenas 4 anos de idade. O crime ocorreu no dia 30 de junho de 

1960 no Matadouro da Penha, Rio de Janeiro. 

A historia teve inicio no ano de 1959 quando Neyde conheceu e se 

apaixonou por Antonio Couto Araujo, mativeram encontros por cerca de tres meses, 

e apos esse tempo descobriu por intermedio de um amigo que Antonio era casado e 

pai de duas criangas Diante disto, ela passou a exigir que ele deixasse a esposa e 

filhas para viver apenas com ela. Antonio nao acatou as exigencias e se manteve ao 

lado da familia, obrigando Neyde a tragas outra estrategia, resolveu aproximar-se da 

familia de seu amante. 

Para conquistar a confianga da esposa de Antonio, Neyde fingiu ser uma 

antiga colega de colegio de Nilza, passando a visitar e conviver com a rival, mesmo 

sem o consentimento de Antonio. A verdade e que Neyde nao aguentava ser a outra 
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na vida de Antonio e diante do decisao de Antonio que ja havia optado pela familia, 

ela movida pela vinganga tramou contra o amante. Seu alvo foi a pequena Tania 

Maria Coelho, 4 anos de idade, filha mais velha do casal. 

No dia 30 de junho de 1960, Neyde fez um telefonama para escola em que a 

menina estudava e, se fez passar pela mae da crianga, dizendo que nao poderia ir 

pegar a filha por esse motivo mandaria uma vizinha em seu lugar. E dessa forma 

aconteceu. Ainda naquela tarde, quando Nilza foi a escola levar o lanche de 

Taninha, como era conhecida, sendo ai informada do que aconteceu e prontamente 

foi acionar a policia, apesar de nem se quer imaginar que fosse Neyde a 

responsavel pelo rapto da crianga. 

Neyde e Taninha ficaram andando sem rumo por cerca de 5 ou 6 horas, 

quando ao anoitecer passou na casa de uma amiga, no bairro da Penha e em 

seguida em uma farmacia onde comprou um litro de alcool. Por volta das 20 horas, 

ela levou a menina ao galpao nos fundos do Matadouro da Penha, assasinou a 

crianga um unico tiro na cabega e pos fogo em seu corpo, depois foi embora 

tranquilamente, como se nada tivesse feito. 

Foi presa dias depois e negou todas as acusagoes em um interrogator^ que 

duro mais de 12 horas. Mas, tempos depois confessou friamente ao radialista Saulo 

Gomes, os detalhes do crime. Foi condenada a 33 anos de prisao, e depois de 

cumprir 15 anos ganhou a liberdade por bom comportamento. 

Hoje, vive sozinha na Zona Norte do Rio de Janeiro e, segundo informagao 

de seus vizinhos, conversa pouco e tern como unico passatempo assistir televisao 

Embora nao seja muito comum e tampouco componha a maioria do cenario 

passional, alguns homicidios praticados por mulheres foram motivo de grande 

repercussao tanto nos meios de comunicagao quanto pelo povo. Alem do caso 

exemplificative acima, outro bastante difundido foi o de Dorinha Durval. 

4.4.2 Caso: Dorinha Durval e Paulo Sergio Garcia Alcantra -1980 

No dia 05 de outubro de 1980 uma madruga, na cidade do Rio de Janeiro, a 

atriza da rede Globo, chamada Dorinha Durval de 51 anos de idade, matou com tres 

tiros o seu marido, Paulo Sergio Garcia Alcantra, com quern mantinha um 
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casamento de 6 anos. Apos a pratica do crime a propria autora levou o marido ao 

hospital, para evitar a prisao em flagrante, retirou-se em seguida. Mesmo submetido 

a um procedimento cirurgico, o cineasta nao resitiu e veio a obto na mesa de 

cirurgia. 

Em declaragao feia a imprensa pelo advogado de Dorinha, dias apos o 

crime, disse ele que o amor e o odio chegam a se confundir quando muito intensos, 

por esse motivo, Dorinha nada mais era do que a vitima sobrevivente de toda essa 

tragedia. A tese adotada pela defesa foi a da violenta emogao, apos injusta 

provocagao da vitima. 

Dorinha contou em declaragoes na Delegacia que na noite do crime tiveram 

uma discursao acirrada, e Paulo partiu para agressoes fisicas, alem de humilha-la e 

ofende-la verbalmente. Contou ainda, que o marido tentou induzi-la ao suicidio como 

forma de solucionar as desavengas do casal. Ela entao pegou a arma, que havia 

sido comprada apos um assalto, e ao inves de tirar sua propria vida, atirou quatros 

vezes na vitima. 

Cerca de vinte dias antes do crime, o casal teve uma briga por ciumes, na 

ocasiao Paulo Sergio atirou duas vezes na diregao da mulher, certamente sem 

intengao de acertar. Pouco tempo depois o casal se reconciliou. Entretanto com os 

animos exaltados Dorinha chego a dizer que o marido era um completo gigolo, que 

nao trabalhava e vivia as suas custas, alem de perdem muito dinheiro em jogos de 

poquer. 

Antes mesmo do caso ir a Juri, Dorinha achou por bem mudar de advogado 

por se dizer insatisfeita com a forma que sua versao vinha sendo apresentada. Ao 

contrario do que o antido advogado dizia, ela nao tinha atirado no marido por ter sido 

rejeitada e humilhada, mas sim por ter sido violentamente agredida, no impeto de se 

defender atirou em Paulo Sergio. As alegagoes de violencia fisica foram 

comprovadas por um exame pericial de corpo de delito realizado na autora dez dias 

apos o crime, onde foi constatada a existencia de hematomas em todo o seu corpo, 

tal exame confirmou que as lesoes foram causadas no dia do crime. 

De tal forma, a tese de legitima defesa se mostrava plausivel, entretanto o 

fato de Dorinha ter contado historia diferente em interrogate ho deixava uma duvida 

em aberto. Mesmo com questionamentos sobre suas versoes, Dorinha foi 

praticamente absolvida no Juri, por 7 votos a 0, condenada apenas a um ano e meio 
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de prisao, com sursis. Nao sendo nem ao menos presa. Os jurados se convenceram 

da tese de legitima defesa e a condenaram apenas por excesso culposo. 

Inconformado o Promotor Bonni dos Santos recorreu, pedindo a nulalcao do 

julgamento. Alegou que a decisao foi arbitraria, absurda e manifestamente contraria 

a prova dos autos. O julgamento foi entao anulado pelo Tribunal de Justiga do Rio 

de Janeiro. Novo Juri foi realizado, Dorinha que agora apresentava as marcas da 

idade e do sofrimento, apareceu bem mais gorda e foi condenada a seis anos de 

prisao, em regime semi-aberto. E onze anos apos o crime a atriz foi obrigada a se 

apresentar para cumprir a pena. 

Dorinha cumpriu sua pena e atualmente e artista plastica, embora continue 

contratada pela rede Globo leva uma vida discreta, livre do assedio da imprensa. 

Outros tantos homicidios passionais foram retratados pela imprensa e 

chocaram a sociedade de suas epocas, a grande maioria deles teve como autor do 

desfecho, homens. 

4.4.3 Caso: Guilherme de Padua e Daniella Perez - 1992 

Daniella Perez, atriz, 22 anos de idade, teve sua vida ceifada aos 28 dias do 

mes de dezembro de 1992, com dezoito golpes de tesoura, em um matagal na Barra 

da Tijuca, no Estado do Rio de Janeiro. O corpo foi abandonado no local do crime, a 

principio nao se tinha indicios da autoria, pensando inclusive que se tratava de um 

assalto, ja que alguns pertences da atriz haviam sido levados. Nao tardou muito, 

dois dias apos o delito, a policia identificou os criminosos atraves de informacoes de 

um advogado que passava pelo local do crime e estranhou dois carros parados em 

um local inabitado, e pensando se tratar de um assalto anotou as placas, chegando 

inclusive a ver que um casal estava no Santana, avisando a policia logo em seguida. 

A revelacao dos criminosos chocou a imprensa e a sociedade brasileira, pois 

nao se tratava de um latrocinio qualquer, mas de um homicidio, Daniella tinha sido 

vitima de Guilherme de Padua, ator com quern contracenava na novela global De 

Corpo e Alma, cuja escritora era sua mae, Gloria Perez. Guilherme teve o auxilio de 

sua esposa, Paula Thomaz. Os dois guiando um carro com placa adulterada, 

apunhalaram-na e atiraram seu corpo num matagal da Barra da Tijuca, apos serem 
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descobertos, confessaram friamente a autoria do crime e aguardaram o julgamento 

encarcerados. 

Padua declarou a imprensa que a sua motivagao adveio do fato de Daniella 

estava perturbando sua vida profissional. Em sua mente doentia, o assassino 

acreditava que a atriz seria um obstaculo para sua carreira e para a sua felicidade 

conjugal. O real motivo do crime, foi posteriormente confirmado, tratava-se de um 

amor nao correspondido que Guilherme havia despertado por Daniella. 

Guilherme e Paula foram levados a juri popular denunciados por homicidio 

qualificado (Art. 121, § 2°, inc. I e IV do Codigo Penal), "motivo torpe e emprego de 

recurso que impossibilitou a defesa da vitima". O autor foi o primeiro a ser julgado, 

em face do desmembramento do processo, e condenado a dezenove anos de 

reclusao, o Juri aconteceu no dia 15 de Janeiro de 1997 e durou cerca de sessenta e 

seis horas. A tese sustentada pelo advogado de Guilherme foi a da negativa de 

autoria, sem sucesso. No dia 16 de maio de 1997, Paulo Thomaz foi submetida a 

Juri e condenada por co-autoria a dezoito anos e seis meses de reclusao. 

Gerando muita indignacao os assassinos deixaram a cadeia antes de 

cumprirem sete anos de pena. Padua saiu da prisao em 1999, apos cumprir um 

terco da pena. O casamento com Paula Thomaz teve fim ainda na prisao devido a 

Guilherme ter mudado sua versao para o crime o que irritou Paula, tendo inicio ai a 

acusacoes mutuas. Ele passou a trabalhar na Igreja Batista da Lagoinha, bairro de 

classe media baixa de Belo Horizonte. Em 2006, casou-se com a produtora de moda 

Paula Maia, frequentadora da mesma igreja e 14 anos mais nova. 

A populagao se mostrou indignada com o crime e posteriormente a revolta 

ganhou forca com a libertacao dos autores. Resultado disso foi mais de 1 milhao de 

assinaturas em um projeto de iniciativa de Gloria Perez que buscava alterar a Lei 

dos Crimes Hediondos. passando a incluir o homicidio qualificado em seu rol, o que 

acabou acontecendo. 

Ouro caso de homicidio passional mais recente e nao menos chocante foi o 

da adolescente Eloa Pimentel, um crime tenso que fez o Brasil parar diante da 

televisao acompanhando minuto a minuto o desenrolar desse drama. 

4.4.4 Caso: Lindenberg Alves e Eloa Pimentel - 2008 
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Por voltas das 18 horas do dia 17 de outubro de 2008, em um apartamento 

localizado num conjunto habitacional de Santo Andre, no ABC paulista, Lindenberg 

Alves, 22 anos, ajudante de producao, desferiu dois tiros contra a ex-namorada Eloa 

Cristina Pimentel, de 15 anos, apos mante-la por mais de quatro dias em sequestro 

e carcere privado. 

Inconformado com o fim do relacionamento, Lindenberg invadiu o 

apartamento de Eloa, na segunda-feira dia 13 de outubro, onde a moga estudava na 

companhia de mais tres colegas, dois rapazes que foram libertados no mesmo dia, e 

uma amiga, Nayara Silva, que ficou rendida no interior do apartamento junto com a 

vitima. 

No dia 14, o advogado do sequestrador, passou a acompanhar as 

negociacoes do seu cliente com o Grupo de Acoes Taticas Especiais (GATE), nesse 

mesmo dia as 22h50min, Nayara Rodrigues, 15 anos, amiga de Eloa, foi libertada, 

mas no dia 15 a policia paulista achou por bem manda-la de volta para prosseguir as 

negociacoes. 

Passadas mais de 100 horas de carcere privado, Policiais do GATE e da 

Tropa de Choque da Policia Militar de Sao Paulo sob o pretexto de terem ouvido 

disparo de arma de fogo no interior do apartamento explodiram a porta e invadiram o 

local, entraram em luta corporal com o sequestrador, que ainda teve tempo de atirar 

em diregao as refens, baleando a adolescente Nayara com um tiro no rosto, 

enquanto Eloa foi baleada na cabeca e na virilha, saiu do apartamento carregada em 

uma maca e foi levada inconsciente para o Centro Hospitalar de Santo Andre. 

O sequestrador, nao foi ferido e seguiu para a delegacia em seguida, para a 

cadeia publica da cidade e Posteriormente foi encaminhado ao Centro de Detengao 

Provisoria de Pinheiros, na cidade de Sao Paulo. 
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5 CONCLUSAO 

Nao deve a Justiga se posicionar de forma absoluta, sem abrir espago para 

discussoes, sobre os elementos e peculiaridades de cada caso em particular. 

Durante a produgao desse trabalho de conclusao de curso, verificou-se que analises 

minuciosas e profundas parecem ser a decisao mais racional e justa. Uma vez que 

cada caso tera especificidades que compoem o universe da conduta criminosa, 

sendo no mais das vezes radiantes entre si. 

Em sendo assim, constatou-se que a tendencia na qual revela que a 

agressao destrutiva e um potencial humano arraigado nas vivencias humanas, 

indicando como ponto basilar do estudo da violencia, a compreensao de como os 

seres humanos desenvolvem a percepgao do eu e do outro, bem como do que 

sentem diante desse contexto social. 

Para compreender a violencia humana e necessario adentrar nas suas 

razoes explicativas, entendendo o crime de maneira geral, e o enfocando como 

fenomeno real e humano. E, como tal, pode ter uma motivagao socio-cultural, 

psicologica e fatorial diversa, que deve ser entendida e avaliada criteriosamente no 

processo de responsabilidade e de penalizagao do criminoso. Cada crime e um caso 

singular, nao podendo ser estudado de forma metodica, desnudada da sua relagao 

com a realidade. 

O estudo do crime de homicidio passional mostra que o estado emocional e 

a paixao nao podem ser usados para aplicagao do privilegio, como atenuante 

generica ou mesmo como circunstancia especial de diminuigao da pena, tais fatores 

afetivos apenas podem explicar o delito. Nao se mata por amor, o homicida 

passional norteia sua conduta no seu egoismo e egocentrismo, guiados por 

sentimentos execraveis como o odio e o ciume doentio. 

O homicida passional considera o seu objeto de amor um objeto de posse, 

retirando do outro o direito a liberdade e expressando profundo desprezo e odio aos 

direitos alheios. E emocionalmente imaturo e temperamental, justificando sempre a 

sua conduta na honra ferida, resquicios ainda da sociedade patriarcalista em que 

cresceu. 

O autor do homicidio passional mantem alinhados os aspectos afetivo e 

cognitivo da consciencia no momento do crime. Entendem a situagao, tendo total 
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nocao do Injusto. A condicao psiquica do agente permite a ele estruturar a sua 

consciencia e vontade de acordo com o direito, compreendendo a ilegalidade de sua 

conduta e agindo de forma diversa; portanto, sujeito as consequencias juridicas 

decorrentes do delito. 

Nos casos observados, houve sempre uma motivagao, uma debilidade, mas 

que nao se enquadram ao privilegio, as circunstancias especiais ou genericas de 

atenuagao ou de diminuigao de pena; revelaram em uma analise mais atenta que as 

mentes homicidas, nao apresentam qualquer comprometimento da capacidade de 

entender e querer na execugao do ato. Essa constatagao evidencia a importancia de 

afunilar a compreensao da experiencia e dos fatos homicidas considerados 

passionais. 

Nesse processo, importante e aprofundar a analise do criminoso, em termos 

medicos e psicologicos, cujos elementos sejam utilizados para determinar o nivel de 

imputabilidade bem como para conhece-lo enquanto homem. O estudo aprofundado 

do homicida passional facilitaria a condugao de caminhos recuperativos, por meio de 

penas alternativas, com o fim nao so de punir, mas e principalmente para a sua 

reintegragao a vida social. Aplicando aos criminosos projetos desburocratizantes, 

que realmente criem situagoes reeducativas, para que o homicida, a partir de 

experiencias dirigidas e assistidas por profissionais especializados, se harmonize 

com a vida. 

Nao pode o penalista se limitar ao pragmatismo dogmatico das normas, 

devendo adentrar ao pluralismo humano, as causas delitivas, a personalidade 

desviante, como processo de conhecimento e superagao da violencia humana. 

A problematica central de todo o trabalho deu-se em analisar as causas e os 

efeitos do homicidio passional. Nesse estudo a mente do criminoso foi analisada 

bem como seu comportamento no meio social, e a resposta mais plausivel para o 

desenvolvimento da conduta criminosa do assassino encontra respaldo na educagao 

patriarcalista, onde em tempos preteritos a mulher era apenas um objeto de posse 

dos homens, e onde a afronta a honra era lavada com sangue, vingada com a morte 

do conjuge infiel, o que tambem justifica o maior numeros de homens como autores 

do delito. 

As consequencias do crime passional envolvem nao so a figura da vitima, 

mas de todos aqueles que tern uma ligagao direta e indireta, bem como o prbprio 
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autor do delito, que passa a ser estigmatizado socialmente, tendo que conviver pelo 

resto da vida com a culpa e em alguns casos o remorso. 

Em analise ultima, tem-se que o homicidio passional apenas e tao somente 

sera extirpado quando o patriarcalismo for de uma vez por todas enterrado e as 

pessoas, enfim, consigam construir relacoes afetivo-sexuais igualitarias. 
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