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R E S U M O 

Este trabalho cientif ico aborda pontos relativos ao homicidio passional, conceituado 

doutr inariamente pela peculiaridade de ser praticado em razao da paixao. 

Apresenta-se como objetivo geral a necessidade de avaliar o tratamento socio-

juridico imputado ao agente do homicidio passional, identif icando qual seria o seu 

enquadramento legal mais justo e sua penalidade mais acertada, ou seja, se o 

homicidio passional seria uma reacao esperada de um homem dominado por uma 

violenta emocao, diminuindo seu poder de reflexao, em consequencia de uma acao 

contributiva da vit ima, ou se o agente do cr ime passional agiu por motivo torpe ou 

futil, devendo ser condenado por homicidio qualif icado. Deseja-se contribuir 

cientif icamente no esclarecimento dessas questoes, para que se possa ter 

e x p l i c a t e s e conclusoes mais precisas sobre cada caso concreto. Aborda-se como 

metodo da pesquisa o historico-evolutivo para a investigacao juridica dos fatos 

concernentes aos ordenamentos anteriores e dos institutos penais que vigoravam e 

t inham respaldo no passado, o dialetico e exegetico-juridico para o estudo do 

confronto estabelecido entre as teses da acusacao e da defesa sobre a natureza da 

passionalidade e o poder da argumentacao como instrumento juridico de 

convencimento; e a util izacao da tecnica de pesquisa bibliografica e virtual, na 

sistematizacao e reuniao de informacoes. Conclui-se que a tematica apresentada 

nao existe solucao uniforme, dependendo diretamente de cada caso em concreto, 

nao podendo, assim, classificar o homicidio passional abstratamente em qualif icado 

nem em privilegiado. Necessita-se, pois, da analise e compreensao das 

caracterist icas e elementos que envolvem esta esfera cr iminosa e permitem 

categoriza-lo, havendo bastante influencia do poder de argumentacao nos 

ju lgamentos. 

Palavras-chave: Homicidio Passional. Paixao. Qualif icado. Privilegiado. 



A B S T R A C T 

This presente seach investigates the main characteristics of passion murder, which is 

conceptual izad doctrinally by the peculiarity of be commit ted as result of passion. 

The main objective of this analysis is the rough est imate of the socio-juridical 

treatment given to a person who commits a passion murder, identifying him the fairer 

criminal definition and the appropriate punishment, or whether the murder was a 

passionate reaction to an expected man dominated by a violent emot ion, reducing its 

power of reflection, as a result of an action to pay the vict im, or if the offender acted 

out of passion or unworthy motive futile and should be convicted of murder. Want to 

contribute scientifically to solve these questions, so that we can have explanations 

and more accurate inferences about individual cases. The method used in this 

research was the historical evolution to investigate the legal institutes earlier; the 

legal exegetical to check the confrontation between the establ ished legal defense 

and complaint theories about the passion nature and the reasoning power as 

persuasion instrument; and the Law literature and virtual searches to gather and 

organize informations about. So there isn't no uniform solution for this issue. It 

depends the analysis of each case. Thus, to classify the passion murder in qualif ied 

murder or privileged murder abstractly isn't that possible. Therefore, it's necessary to 

analyse and try to understand the all main characteristics elements that are involved 

in this criminal situation, so how important is the is the power arguments influence of 

lawyer and judges during the trial. 

Keywords : Homicide passion. Passion. Quali f ied. Privilege. 



SUMARIO 

1 INTRODUQAO 08 

2 A N A L I S E DO C R I M E D E HOMICJDIO 11 

2.1 ASPECTOS GERAIS DO DELITO DE HOMICJDIO 11 

2.2 HOMICJDIO PRIVILEGIADO 14 

2.3 HOMICJDIO QUALIFICADO 17 

2.4 HOMICJDIO QUALIFICADO - PRIVILEGIADO 19 

3 O HOMICJDIO P A S S I O N A L 22 

3.1 A PAIXAO E O CRIME PASSIONAL 22 

3.2 ELEMENTOS EXISTENTES NOS CRIMES PASSIONAIS 24 

3.2.1 Amor 25 

3.2.2 Paixao 25 

3.2.3 C iume 26 

3.2.4 A honra e s u a legitima defesa 28 

3.3 PERFIL DO HOMICIDA PASSIONAL 29 

3.4 EVOLUQAO H IST6RICA DO CRIME PASSIONAL E A INFLUENCIA DO 

PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE 32 

3.5 DISTINQAO ENTRE PAIXAO E V IOLENTA EMOQAO 35 

3.6 PUNIBILIDADE NA LEGISLAQAO BRASILEIRA 37 

4 HOMICIDIO P A S S I O N A L : T E S E S DA A C U S A Q A O E T E S E S DA D E F E S A 43 

4.1 TESES DA ACUSAQAO: QUALIFICAQAO DA FIGURA CRIMINOSA 44 

4.2 TESES DA DEFESA: PRIVILEGIO 48 

4.3 A INFLUENCIA DA MJDIA NO C O M B A T E A O HOMICJDIO PASSIONAL ... 51 

4.4 ANALISE GERAL DA CONDUTA DO HOMICIDA PASSIONAL 53 

5 C O N C L U S A O 55 

R E F E R E N C E S 57 



8 

1 INTRODUQAO 

A violencia registrada, cot idianamente, nao se apresenta somente nos 

suburbios das maiores cidades, mas esta introduzida em todo o meio social, nao 

envolvendo classe, cor ou credo. A violencia e o crime sao comportamentos 

intr insecos a sociedade humana, fato de o delito existir e admissivel , o que nao e 

aceito pela coletividade e a impunidade da conduta del i tuosa. O homicidio e um dos 

crimes mais presentes na sociedade atual. 

Os crimes passionais sao crimes que chocam a comunidade por causa da 

repudia intoleravel do "matar por amor" por razoes morais e psicologicas. Com 

caracterist icas bem tipicas, o homicidio passional, uma especie de vinganca 

particular, aumenta de maneira transtornada e rotineiramente presente em 

noticiarios e reportagens jornal ist icas. Estes delitos sempre exist iram, desde o 

comeco da humanidade, principalmente com o desenvolv imento da sociedade, e 

sempre existirao. Isto e fato, corresponde a uma questao subjetiva, nao se podendo 

assegurar quern e capaz ou nao de cometer um crime, sobretudo quando este delito 

e causado por uma paixao, em geral, perturbadora. 

A af irmacao de que eles sempre existirao e fundamentada simplesmente 

na verif icacao de que o homicidio passional esteve presente em todas as epocas da 

humanidade, ao longo de todos os tempos, e nao e exclusividade de nenhuma 

classe social. Pois, o sentimento, seja ele qual for - odio, v inganca, amor, entre 

outros - e inseparavel ao ser humano, e compete a cada um, individualmente, 

administrar a perda, a dor de uma separacao. 

Por muito tempo a sociedade participou de uma cultura machista onde 

considerava a mulher como ser inferior, chegando-se ao extremo de te-la como 

"propriedade" do marido. Ainda hoje, este pensamento vigora enraizado em 

conceitos arcaicos, mesmo que nao tao sem reservas como antigamente. 

Insta salientar que o cr ime e inserido no artigo 121 e seus incisos do 

Codigo Penal Brasileiro e apresenta uma particularidade, isto e, uma ligagao afetiva 

e/ou sexual entre a vit ima e acusado. 

Este estudo procurara analisar o que acontece e quais os sentimentos 

que estao por tras de um homicidio passional, tentando tragar o seu perfil. E de bom 

alvitre destacar que, neste trabalho analisar-se-a os aspectos imprescindiveis como 
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o fato gerador (o porque) da conduta criminosa, se foi uma emocao aguda e 

passageira ou uma paixao cronica e duradoura, e a sua punibil idade conforme a 

legislacao brasileira. 

Ass im, aponta-se como objetivo geral deste trabalho cientlf ico, a 

necessidade de analisar o tratamento socio-juridico atribuido ao autor do homicidio 

passional, identif icando qual seria o seu enquadramento legal mais justo e sua 

penalidade mais acertada (homicidio privilegiado ou qualif icado), assim como suas 

implicagoes nos veredictos processuais. 

Destarte, e nessa linha de raciocinio que se desenvolvera a pesquisa: o 

homicidio passional seria uma reacao esperada de um homem dominado por uma 

violenta emocao, o qual atua sob o controle da vontade e ultrapassa os limites da 

razao, diminuindo assim, o poder de reflexao do agente, em consequencia de uma 

conduta contributiva da vi t ima? Ou mais justo seria considerar o agente do crime 

passional como um "narcisista", que mata por motivo torpe ou futil, geralmente 

procedente de disturbios de ordem psiquica, mas que nao tern a capacidade de 

excluir a impunidade; devendo na maioria das vezes, ser condenado por homicidio 

quali f icado? Como hipotese acredita-se nao existir resposta padrao as ocorrencias 

de homicidio passional; sendo indispensavel um aprofundamento no caso concreto 

para se atingir a decisao mais justa. 

Deseja-se contribuir cientif icamente no esclarecimento sobre essas 

indagacoes, para que se possa ter expl icacoes e conclusoes mais precisas sobre 

cada caso concreto. No primeiro capitulo, para uma compreensao inicial de tudo o 

que sera discutido e demonstrado no decorrer do trabalho, sera necessario, o 

entendimento do tipo penal do homicidio de acordo com o que esta disposto no 

Codigo Penal e a posicao doutrinaria brasileira, trazendo uma explanacao sobre a 

existencia de circunstancias que, dependendo do caso, podera privilegiar ou 

qualificar a conduta. 

No segundo capitulo, mostrar-se-a o entendimento que a emogao e a 

paixao nao sao sinonimas, pois tern definicoes jur idicas distintas que vao influenciar 

na tipificacao e aplicacao da pena, esta compreensao contribuira na analise da 

responsabil idade penal do assassino diante do CP. Comentar-se-a tambem os 

principals elementos subjetivos que envolvem esta seara, tentando tracar o perfil do 

criminoso de acordo com suas caracterist icas peculiares. Sera lembrado como este 

tipo de crime foi visto pelas sociedades, os comportamentos distintos de acordo com 
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a educacao de cada epoca, Cabe examinar, tambem, nesse aspecto, se o individuo 

e sao ou insano, pois os efeitos jur idicos sao distintos, aval iando se o agente estaria 

tendente a aplicacao de uma medida de seguranca, do que uma pena propriamente 

dita. 

Ja no terceiro capitulo realizar-se-a uma breve analise da tese de 

acusagao, que aborda o homicidio qualif icado, e da tese da defesa, o homicidio 

privilegiado no tocante ao crime passional. Serao apresentadas tambem 

jur isprudencias sobre o tema. Neste capitulo, entao, sera avaliado todo o poder da 

retorica, como fator da influencia nas decisoes, para ao f inal, ver se e possivel 

determinar o homicidio passional como qualif icado ou privilegiado, assim como a 

influencia da midia no combate ao homicidio passional. 

Para a realizagao do trabalho, empregar-se-ao os metodos: historico-

evolutivo, dialetico e exegetico-juridico; com util izacao da tecnica de pesquisa 

bibliografica e virtual, sera efetuada a sistematizacao e reuniao de informacoes 

extraidas da doutrina penalista, de artigos da internet, dos proprios orgaos 

judiciarios. Utilizar-se-a o metodo historico-evolutivo, em virtude da investigagao 

juridica dos fatos a luz dos ordenamentos anteriores e dos institutos penais que 

vigoravam e t inham respaldo no passado. Concretizar-se-a mediante a util izacao 

dos metodos dialetico e exegetico-juridico, o estudo do confronto estabelecido entre 

as teses da acusagao e da defesa sobre a natureza da passional idade e o poder da 

argumentagao como instrumento jur idico de convencimento. 
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2 A N A L I S E DO C R I M E D E HOMICJDIO 

Antes de adentrar na seara do homicidio passional, e necessario 

prel iminarmente conhecer e compreender as caracterist icas do homicidio de uma 

forma geral, como ele era consagrado ant igamente, suas peculiaridades e requisitos 

para se enquadrar na forma privilegiada ou qualif icada e ainda se admissivel a forma 

qualif icada-privi legiada, para posteriormente aplica-lo aos delitos passionais. 

2.1 ASPECTOS GERAIS DO DELITO DE HOMICIDIO 

Certamente, o homicidio nao e um crime recente. Seus elementos podem 

ser buscados nos primordios das mais antigas civi l izacoes. Nos tempos bibl icos, o 

homicidio era punido com a pena de morte. Esta em Genesis (1980), cap. IV, v. 8, a 

morte de Abel pelo seu irmao, Cairn. Este agiu dominado por um sentimento de 

inveja, pois Deus havia gostado da oferta trazida pelo seu irmao Abel e rejeitado a 

dele, motivo que provocou uma revolta em Cairn suficiente para acabar com a vida 

de Abel . Pelo fato de ter causado a morte do irmao, Deus reprimiu Cairn 

amaldicoando-o, fazendo com que passasse a ser um evadido e errante a vagar 

pela terra. 

Valia nos tempos remotos, a lei de Taliao: oculum pro oculo, dentem pro 

dente manum pro manu, pedem pro pede, adustionem pro adustione, vulnus pro 

vulnere, livorem pro livore (olho por olho, dente por dente, mao por mao, pe por pe, 

queimadura por queimadura, ferida por ferida, pisadura por pisadura), como 

demonstrado em Exodo (1980), cap. XXI , 24, 25. 

Nas antigas civi l izacoes o homicidio era considerado a mais grave das 

infracoes a ordem geral, por ferir, ao mesmo tempo, o homem e o Estado. Ao 

homem pela violenta destruicao da vida e ao Estado pelo atentado ao interesse 

publico e a ordem social. Atualmente nao e diferente, o homicidio e um dos crimes 

mais condenados tanto pela justica quanto pela sociedade, e considerado o crime 

mais grave entre os crimes contra a pessoa e de sangoes mais severas previstas em 

nosso ordenamento juridico, tendo em vista que atinge o maior bem que todos 
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possuem que e a vida, e todos os direitos partem do direito de viver. Direito este 

indisponivel e devidamente acobertado pelo manto constitucional, no caput do artigo 

5°: "Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garant indo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabil idade do direito a 

vida [...]". 

O delito em questao reune uma combinacao de sent imentos como o odio, 

rancor, inveja, paixao e mais, que t ransformam a conduta criminosa peculiar. A 

definicao de uma conduta homicida seria a destruicao da vida alheia, tendo como 

bem jur idico tutelado, a preservacao da vida humana. O Dicionario Aurel io da Lingua 

Portuguesa (2001, p. 367) conceitua o homicidio, do latim homicidiu, como "a morte 

de uma pessoa praticada por outrem; assassinato". O artigo 121 do CP esquematiza 

os conceitos basicos em torno do tipo penal delitivo considerado como homicidio, 

crime que pode apresentar no seu comet imento, variacoes, nuances, facetas e 

motivos diversos; por consequencia desta variedade de situacoes, ha tambem 

variados efeitos. Nelson Hungria (2005, p. 242) considera o homicidio como: 

[...] o tipo central dos crimes contra a vida e e o ponto culminante na 
orografia dos crimes. E o crime por excelencia. E o padrSo da delinquencia 
violenta ou sanguinaria, que representa como que uma reversal atavica as 
eras primeiras, em que a luta pela vida, presumivelmente, se operava com o 
uso normal dos meios brutais e animalescos. E a mais chocante violacao do 
senso moral medio da humanidade civilizada. 

Considera-se homicidio "matar alguem". A lguem e pessoa. Pessoa e o 

ser humano nascido com vida. Logo, apenas configura-se homicidio a morte da 

pessoa, tendo como acao nuclear o verbo "matar". No crime o objeto jur idico e o 

interesse tutelado pela lei penal. A norma juridica do art. 121 do Codigo Penal proibe 

"matar alguem". Portanto, o homicidio tern como objeto juridico a protecao da vida 

humana extra-uterina. Protege a vida do ser humano nascido com vida. 

O homicidio e uma conduta descrita como livre, podendo o agente utilizar 

qualquer meio capaz de execucao, seja direto (acao direta contra a vi t ima), indireto 

(contribui indiretamente para o resultado), por meios morais ou psiquicos (o agente 

aproveita o estado de emogao brusca ou medo para conseguir o seu objetivo), por 

omissao (falta do dever juridico de agir), ou seja, nao se preve nenhuma forma 

especif ica de atuagao do agente para a caracterizacao da figura delitiva. 
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O elemento subjetivo da f igura do homicidio e o dolo, a vontade livre e 

consciente de matar a lguem, agindo com o chamado animus necandi, podendo ser 

considerado como dolo direto, quando o agente quis, ou dolo eventual, quando o 

agente assumiu o risco de produzir o resultado morte. E a culpa quando a morte e 

causada por negligencia, impericia ou imprudencia. Este t ipo penal, portanto, possui 

uma parte objetiva, incidindo na relacao externa entre o que foi feito e o que esta 

exposto na lei, e uma parte subjetiva, que corresponde ao dolo e a culpa. 

O homicidio e um cr ime comum que pode ser cometido por qualquer 

pessoa contra outra pessoa, com conduta e resultado determinado. Com a 

publ icacao da Lei n. 8.930/94, no entanto, o homicidio passa a ser configurado 

hediondo quando provocado em atividade t ipica de grupo de exterminio, ainda que 

executado por um so agente. 

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo do homicidio, sendo o 

sujeito ativo a pessoa que realiza a figura t ipica descrita na lei, concebida por uma 

acao positiva ou omissiva. Essa definicao compreende tanto o que pratica a figura 

tipica quanto o participe. Ja o sujeito passivo e o titular do bem juridico ofendido ou 

ameacado pela conduta do agente. 

O homicidio e classif icado como um crime material, seu momento 

consumativo que e o da producao do resultado naturalistico e o evento morte da 

vit ima. Trata-se de um crime instantaneo de consequencia de efeitos permanentes, 

instantaneo porque a consumacao se apresenta em um determinado momento, e de 

consequencia permanente porque, uma vez consumado, nao se pode reverter o seu 

efeito. Vale ressaltar que, somente havera homicidio se ao tempo da acao ou 

omissao, a vit ima se encontrava com vida, pois caso contrario, sera considerado 

crime impossivel, em decorrencia da absoluta impropriedade do objeto. 

A tentativa acontece quando o agente quer matar outrem, da inicio a 

execucao, porem nao consuma o delito por circunstancias alheias a sua vontade. 

Esse tipo penal se apresenta de variadas formas, e tais formas de 

cometimento do delito e que irao definir a especie de homicidio, se e simples, 

qualif icado ou privilegiado. As circunstancias que norteiam o homicidio no caso 

concreto podem tanto tornar mais branda a conduta do homicida como transforma-la 

mais reprovavel do ponto de vista juridico e social. 
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2.2 HOMICIDIO PRIVILEGIADO 

O art. 121 , paragrafo 1° do nosso ordenamento juridico penal conceitua o 

homicidio privilegiado como o fato de o sujeito cometer o crime causado por motivo 

de relevante valor social ou moral, ou sob o dominio de violenta emocao, logo em 

seguida a injusta provocacao da vi t ima, podendo o juiz diminuir a pena de um sexto 

a um tergo. 

Nao se trata, portanto, de cr ime autonomo, porem de um caso de redugao 

de pena, em virtude de circunstancias subjetivas especif icas que diferenciam o tipo 

penal. Segundo Capez (2007), o homicidio privilegiado e o homicidio simples em 

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

qual idade de minorante ou causa de diminuigao de pena, devera ser apl icada a 

redugao de um sexto a um tergo na terceira fase prevista no art. 68 do Codigo Penal. 

Ha uma grande divergencia doutrinaria e jur isprudencial com relagao a 

consagragao dessa atenuante ser obrigatoria ou facultativa ao juiz, cuja solugao nao 

e unitaria. Autores como Damasio E. Jesus (2009) defende que a diminuigao da 

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

indisponivel do reu, com consti tucionalidade reconhecida (art. 5°, XXXVII I , 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 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 ju lgamento 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, f icando, porem, o seu quantum a criterio do arbitrio 

judicial. 

Presentes todos os requisitos constantes no §1° do art. 121 do CP, 

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 

ju izo sobre a possibil idade ou nao da sua aplicagao. 
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Essencialmente sao tres as proposigoes que podem configurar o 

homicidio privilegiado: se o agente mata alguem impelido por motivo de relevante 

valor social; impelido por motivo de relevante valor moral, ou, ainda, sob dominio de 

violenta emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vit ima. 

O motivo de relevante valor social faz referenda ao interesse coletivo, que 

e percebido pela moral idade comum, e nao a do agente. Destarte, embora o 

homicida acredite estar agindo sob principio etico, este deve ser compativel com a 

moral idade media, objet ivamente compreensivel , sob pena de nao ser aplicavel a 

redugao de pena. A Exposigao de Motivos do Codigo Penal, item 39, entende: 

Por motivo de relevante valor social, ou moral, o projeto entende significar o 
motivo que, em si mesmo, e aprovado pela moral pratica, como por 
exemplo, a compaix3o ante o irremediavel sofrimento da vitima (caso do 
homicidio eutanasico), e a indignacao contra um traidor da patria. 

O valor moral do motivo e retirado dos principios eticos proprios da 

sociedade hodierna, aquilo que a sociedade contemporanea acredita ser nobre e 

merecedor de compaixao, e o que deve ser resguardado pelo juiz, ainda que a moral 

superior possa ensinar di ferentemente, predominam aqui os criterios da chamada 

moral pratica. Essa moral-social que define o motivo do crime deve ser sempre 

analisada objet ivamente, segundo a media existente na sociedade, e nao em 

consenso com a opiniao do agente, tendo a conduta um carater totalmente 

subjetivista, esta nao estendera ao co-autor, que age impelido pelas mesmas 

razoes. 

A ultima figura t ipica do homicidio privilegiado e a daquele cometido por 

violenta emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vit ima. Sendo assim, 

exige-se que o agente esteja completamente dominado pela situagao e nao agindo 

apenas influenciado; entende-se por violenta emogao aquela que se apresenta 

intensa, provocando um verdadeiro choque emocional , Nelson Hungria (2005) define 

emogao como um estado de animo ou de consciencia caracterizado por uma viva 

excitagao de sentimento. 

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 

razoabil idade. Guilherme de Souza Nucci (2003, p. 387) analisa a expressao: 
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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 espaco de tempo entre a injusta provocagao e a 
reac3o do agente deve ser considerado hip6tese de atenuante, porem, 
jamais do privilegio. 

O texto legal exige que o abalo emocional e o ato dele resultante s igam-

se imediatamente a provocagao da vit ima, 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, t ransformada em odio, para uma vinganga bem posterior. 

E f inalmente, a injusta provocagao do ofendido, que e aquela sem motivo 

razoavel, injustificavel, anti juridica. Trata-se de conceito relativo, cujo significado 

pode variar de pessoa para pessoa, segundo criterios culturais de cada um. Deve-se 

procurar um padrao objetivo de avaliagao, f ixado de acordo com o senso comum. 

Sao hipoteses de injustas provocagoes obtidas na jur isprudencia: agressao em 

momento anterior ao homicidio, injuria real, sedugao e corrupgao da filha, insultar o 

agente, insultar a mae do agente. 

Assim se posiciona Nelson Hungria (2005, p. 289): 

A injustica da provocacao deve ser apreciada objetivamente, isto e, nao 
segundo a opiniao de quern reage, mas segundo a opiniao geral, sem 
perder o ponto de vista, entretanto, a qualidade ou condiccio das pessoas 
dos contendores, seu nivel de educacao, seus legitimos melindres. Uma 
palavra que pode ofender a um homem de bem ja n§o tera o mesmo efeito 
quando dirigida a um desclassificado. Por outro lado, n£o justifica o estado 
de ira a hiperestesia sentimental dos alfenis e mimosos. Faltara a 
objetividade da provocaceto, se esta n§o e suscetivel de provocar a 
indignacao de uma pessoa normal e de boa-fe. E bem de ver que a 
provocagao injusta deve ser tal que contra ela nao haja necessidade de 
defesa, pois, de outro modo.se teria de identificar na reac3o a legftima 
defesa, que e causa de excludente de crime. 

Uma vez comprovado que o agente atuou sob o dominio de violenta 

emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vit ima, devera o julgador reduzir a 

sua pena de um sexto a um tergo, percentual que variara de acordo com a maior ou 

menor intensidade da situagao em que estava envolvido, sendo, portanto, direito 

subjetivo do autor da infragao ver apl icada a minorante. 



17 

Vale ainda ressaltar, que a figura do homicidio privilegiado nao se 

confunde com o instituto das atenuantes, encontradas no art. 65, do Codigo Penal, 

sendo incompativeis. 

Anal isando o art. 65, III, a, do CP, ve-se que a motivacao de relevante 

valor social ou moral atenua a pena, em virtude da menor reprovacao pessoal da 

conduta tipica e anti juridica, contudo, se essas circunstancias forem adotadas para 

caracterizar o homicidio privi legiado, nao podera, na mesma sentenga, ser 

reconhecida como atenuante. Portanto, embora a atenuante nao incida quando for 

reconhecido o homicidio privilegiado, se este for negado ela ainda pode ser cabivel. 

Com relagao a atenuante generica prevista no art. 65. I l l , c, ultima parte 

do CP, esta tambem nao se confunde com a figura privilegiada do homicidio. 

Naquela o crime e praticado sob influencia, e nao dominio, de violenta emogao e 

sem o requisito logo em seguida, do homicidio privilegiado. Pois neste t ipo de 

homicidio, a lei estabelece que o sujeito se encontre sob o dominio de violenta 

emogao, enquanto que na atenuante, basta que o sujeito esteja sob a influencia da 

violenta emogao. O privilegio exige reagao imediata, ja a atenuante nao. 

Corresponde a uma consequencia direta que sera objeto de mais uma diferenga 

entre o homicidio privilegiado e as atenuantes genericas esta relacionada com a 

dosimetria da pena. 

2.3 HOMICJDIO QUALIFICADO 

O homicidio qualif icado esta previsto no art. 121 , §2°, CP, trata-se de 

causa especial de majoragao da pena. As qualif icadoras estao divididas em quatro 

grupos em razao dos quais a pena de homicidio passa a ser de reclusao de doze a 

trinta anos. Dizem respeito aos motivos determinantes do crime e aos meios e 

modos de execugao, reveladores de maior periculosidade ou extraordinario grau de 

perversidade do agente, conforme a Exposigao de Motivos da Parte Especial do 

Codigo Penal. 

No entendimento de Luiz Regis Prado (2002, p.52): 
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Considera-se qualificado o homicidio impulsionado por certos motivos, se 
praticados com o recurso a determinados meios que denotem crueldade, 
insidia ou perigo comum ou de forma a dificultar ou tornar impossivel a 
defesa da vitima; ou, por fim, se perpetrado com o escopo de atingir fins 
especialmente reprovaveis (execucSo, ocultac3o, impunidade ou vantagem 
de outro crime). 

As qualif icadoras que correspondem aos motivos estao elencadas nos 

incisos I e II, do §2°, do art. 121 , CP, sao qualif icadoras subjetivas a paga ou a 

promessa de recompensa, ou outro motivo torpe, e o motivo futil. Diz-se torpe o 

motivo desprezivel, vi l , que causa repugnancia, nojo, repulsa pelo fato praticado pelo 

agente. E o motivo futil e o motivo insignificante, que faz com que o comportamento 

do agente seja desproporcional. Conforme explica a Exposicao de Motivos do CP, 

diz-se futil o motivo que, "pela sua minima importancia, nao e causa suficiente para 

o crime". 

As qualif icadoras que tratam dos meios e modos de execucao, se 

referindo ao instrumento que o agente utiliza para praticar o homicidio e a forma de 

conduta do agente, portanto, quali f icadoras objetivas, estao tipif icadas nos incisos III 

e IV, §2° do CP. Trata-se de uma interpretagao analogica, a uma formula casuist ica, 

veneno, fogo, exp los ive asfixia, tortura, o legislador fez seguir uma formula 

generica, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 

Insidioso e o meio util izado pelo agente sem que a vit ima dele tome 

conhecimento, e um meio acobertado na sua eficacia danosa; e cruel e aquele que 

causa sofrimento excess ive desnecessar io a vit ima, revelando brutalidade fora do 

comum em contraste com o sent imento de piedade. Conforme Magalhaes Noronha 

(2002, p. 24) "o meio cruel, de que e tipo a tortura, e o preferido pelo sadico que se 

compraz mais com o sofrimento do que com a morte da vit ima". 

Com relacao aos modos, assevera-se que a traicao, a emboscada, a 

dissimulacao ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do 

ofendido tambem qualif icarao o homicidio. A traicao e a quebra de confianga 

depositada pela vit ima do agente, que dela se aproveita para mata-la. E enganar, 

ser infiel. A emboscada e a tocaia, a espera, por parte do agente, da passagem ou 

chegada da vi t ima descuidada, para feri-la de improv ise Dissimular significa ocultar 

a intengao do homicida, distrair a atengao da vit ima do ataque pelo agente. E, por 

f im, a hipotese de mediante outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa 
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da vit ima, que deve ser uma situagao analoga a traigao, emboscada ou a 

dissimulagao. 

A diferenga mais importante em relagao a condenagao por homicidio 

privilegiado ou por homicidio qualif icado 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, abrandando a sua pena. Ja no homicidio qualif icado, 

adicionam-se circunstancias que elevam esta reprovagao do delito, que acarretam 

no aumento de pena. 

Vale ressaltar, ainda, que quando uma das circunstancias agravantes, 

relacionadas nos arts. 61 ou no 62, ambos do CP, constituir elementar ou 

qualif icadora do crime, nao se faz a agravagao. 

Uma adequada explicagao sobre este assunto e dada por Cezar 

Bitencourt (2000, 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 descaracterizagSo 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 requisito n§o alterar a caracterizac§o do crime, tratar-se-a de 
uma circunstancia do crime. [...] as elementares sao componentes do tipo 
penal, enquanto as circunstancias sao moduladoras da aplicag§o da pena, e 
s3o acidentais, isto e, podem ou nao existir na configuracSo 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 qualif icada do crime exige alem 

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

grau de lesividade social do agente. 

2.4 HOMICJDIO QUALIFICADO - PRIVILEGIADO 

Reconhecida a figura hibrida do homicidio qualif icado - privilegiado, e 

motivo de divergencia, na doutr ina e na jur isprudencia, no que diz respeito a 



20 

combinacao ou nao de circunstancias que, ao mesmo tempo, qualif icam e 

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

qualif icadora objetivas. Por outro lado, ha posicionamentos que contradizem a 

possibi l idade de tal combinacao, com base em analise sistematica do nosso 

ordenamento juridico penal. 

Levando-se em conta a disposigao topografica da norma penal, parte da 

doutrina acredita ser inadmissivel a existencia do homicidio qualif icado -

privilegiado, pois se fosse a intencao da lei aplicar a causa de redugao de pena 

constante do §1° do art. 121 as suas modal idades quali f icadas, o mencionado 

paragrafo deveria estar localizado posteriormente a lista das quali f icadoras, haja 

vista ser principio de hermeneutica aplicar o paragrafo somente as hipoteses que Ihe 

sao antecedentes. 

Uma segunda interpretagao do disposi t ive que e a majoritaria, 

posiciona-se a favor da aplicagao das minorantes ao homicidio qualif icado, desde 

que as qualif icadoras sejam de natureza objetiva, a fim de que ocorra 

compatibi l idade entre elas. Dessa forma, poderia haver, por exemplo, um homicidio 

praticado mediante emboscada (qualif icadora de natureza objetiva), tendo o agente 

atuado impelido por um motivo de relevante valor moral (minorante de natureza 

subjetiva). 

Julio Fabbrini Mirabete (2003, p. 663/664), assim se posiciona: 

Numa interpretacSo sistematica, o homicidio qualificado por constituir o § 2° 
do art. 121, n§o poderia obter a reduc3o 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 n§o se pode admitir e a coexistencia de circunstancias 
subjetivas do homicidio privilegiado e qualificado. 

Diante dessa sistematica nao haveria possibi l idade da simultaneidade de 

uma circunstancia subjetiva que constitua privilegio, como a pratica de um crime 

desencadeado por violenta emogao, com uma causa qualif icadora tambem 

subjetiva, como por exemplo, ser reconhecido no decorrer do processo que o sujeito 

agiu est imulado por um motivo considerado futil ou torpe. 

Constatam-se posicionamentos na doutrina com relagao ao crime 

qualif icado - privilegiado se enquadrar ou nao nos crimes hediondos. Uma corrente 
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afirma ser o crime hediondo, porque a lei s implesmente nao o excluiu dos cr imes 

que nela constam, enquanto outra corrente, a majoritaria, defende nao ser possivel 

esse enquadramento, com base na analogia ao art. 67, do CP, onde o privilegio 

prepondera a qualif icadora. Reconhecida a forma hibrida, nao sera facil sustentar a 

hediondez do crime, pois seria compl icado avaliar um cr ime hediondo comet ido por 

motivo de relevante valor moral ou social. Seria uma contradictio in terminis. 

Destarte, o homicidio qualif icado foi inserido no rol dos cr imes 

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 

vit ima 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. 

Por f im, diante do tema proposto por este trabalho, os homicidios 

passionais, a importancia de se ter uma nocao de crime hediondo e que, se o 

homicida passional for condenado por ter comet ido um homicidio qualif icado sua 

punicao sera mais severa, seguindo a Lei 8.072/90. Caso seja condenado por 

homicidio privilegiado, alem da pena ser mais branda, o agente do delito nao ira 

sofrer um regime prisional tao rigoroso quanto ao tipo anteriormente citado. E, se o 

Conselho de Sentenca compreender que ocorreu um homicidio qualif icado -

privilegiado, se sera considerado hediondo ou nao, dependera de quern for aplicar a 

pena, pois, nao existe uma posicao unica com relagao ao assunto. 
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3 O HOMICJDIO P A S S I O N A L 

0 crime passional nao esta conceituado pela legislacao brasileira vigente, 

somente pela doutrina. L e g i s l a t e s 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. Os crimes passionais sao crimes que 

chocam a comunidade por causa da repudia inadmissivel do "matar por amor" por 

razoes morais e psicologicas. Ass im, em consequencia da necessidade de 

compreensao deste delito, bem como com a intencao de analisar o crime passional 

na situacao atual, e imprescindivel a apreciacao das caracterist icas e elementos que 

permeiam esta seara criminosa. 

3.1 A PAIXAO E O CRIME PASSIONAL 

Certos homicidios sao chamados de "passionais". O termo deriva de 

"paixao"; portanto, crime cometido por paixao. Todo crime e, de certa forma 

passional, por derivar de uma paixao no sentido amplo do termo. Em l inguagem 

jur idica, porem, acordaram-se chamar de "passional" somente os cr imes atentados 

em razao de relacionamento sexual ou amoroso. 

Em uma primeira analise, aparente e equivocada, poderia parecer que a 

paixao, decorrente do amor, transformaria a conduta do homicida digna, que teria 

matado por nao suportar a perda de seu objeto de desejo ou para lavar sua honra 

injuriada. No entanto, a paixao que move a conduta criminosa nao deriva do amor, 

mas sim do odio, da busca da vinganga, da possessividade, do c iume desprezivel , 

do sentimento de frustragao aliado a prepotencia, da mistura de desejo sexual 

frustrado ao rancor. 

A paixao nao basta para determinar o crime. Esse sent imento e comum 

aos seres humanos que, de varias formas, ja o sentiram ou sentirao em suas vidas. 

Nem por isso cometeram a violencia ou extinguiram a existencia de outra pessoa. 

A paixao nao pode ser empregada para perdoar o assassinato, senao 

para tentar explica-lo. E possivel vislumbrar os motivos que levam um ser dominado 
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por emocoes violentas e contraditorias a matar a lguem, destruindo nao apenas a 

vida da vit ima, mas, muitas vezes, sua propria vida, seja no sentido fisico ou 

psicologico. Sua conduta, porem nao perde a caracteristica criminosa e abominavel, 

nao recebe a aceitagao social. 

A literatura mundial esta repleta de romances que mostram homicidios 

passionais. Tanto se escreveu sobre a materia, e de forma, muitas vezes, 

adocicada, que se fez surgir uma aura de perdao em volta daquele que mata seu 

objeto de desejo. O homicidio passional adquiriu glamour, atraiu grande publico ao 

teatro e, modernamente, ao cinema; foi, por vezes, acolhido, consentido, resultando 

disso muitas sentencas judiciais absolutorias ate que a sociedade, de maneira geral, 

e as mulheres de forma especial, por serem as vit imas prediletas dos tais 

"apaixonados", rebelaram-se contra a impunidade e conseguiram mostrar a 

inadmissibi l idade da conduta violenta "passional". 

O exemplo de paixao assassina, trazido por Shakespeare em Otelo 

(1995), e bastante atual, pois manifesta o aspecto doentio daquele que mata sob o 

efeito de suspeitas de adulterio por parte de sua esposa. Apos o cr ime, o grande 

dramaturgo confere ao matador a seguinte frase: "Dizei, se o quereis, que sou um 

assassino, mas por honra, porque fiz tudo pela honra e nada por odio". Na verdade, 

a palavra "honra" e usada para significar "homem que nao admite ser traido". Aquele 

que mata e depois afirma que o fez para proteger a propria honra esta querendo 

mostrar a sociedade que t inha todos os poderes sobre sua mulher e que ela nao 

poderia te-lo humilhado ou desprezado. Os homicidios passionais nao se cansam de 

invocar a honra, ainda hoje, perante os tr ibunals, na tentativa de ver perdoados os 

seus comportamentos. 

No delito passional, a motivacao compoe uma mistura ou combinagao de 

egoismo, de amor proprio, de instinto sexual e de uma compreensao alterada da 

justiga. Essa alteracao considera a convicgao que o criminoso passional tern de ter 

agido conforme seus "direitos". 

Ao comentar a perplexidade que nos causa esse tipo de acontecimento, 

Leon Rabinowicz (2000, p. 35) observa: 

Curioso sentimento o que nos leva a destruir o objeto de nossa paixao! Mas 
n§o devemos extasiar-nos perante o fato; e, antes, preferivel deplora-lo. 
Porque o instinto de destruicSo e apenas o instinto de posse exasperado. 
Principalmente quando a volupia intervem na sua formacSo. Porque a 
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propriedade completa compreende, tambem, o jus abutendi e o supremo ato 
da posse de uma mulher e a posse na morte. 

O ser humano aflige-se com insistencia quando nao sabe comparti lhar; 

nao tolera a ideia da perda e nao quer sujeitar-se a mudancas. O instinto de 

sobrevivencia nos obriga a um egoismo extremo e, por mais que nossas culturas 

tenham tentado transformar a natureza humana de todas as formas possiveis, os 

sentimentos de exclusividade, propriedade, egocentr ismo e narcisismo parecem 

continuar intactos. 

Todo grande amor faz surgir a ideia de destruir o objeto desse amor, para 

subtrair para sempre ao jogo incredulo das mudancas, porque o amor teme mais as 

mudancas do que a destruicao. 

O autor do crime passional possui uma indefinida necessidade de 

dominar e uma demasiada preocupacao com sua reputacao. A aversao ao adulterio 

se demonstra declaradamente, mas nao pelo que ele significa para o relacionamento 

a dois, e sim em face da repercussao social que transtorna o homem traido. 

Os homicidas passionais t razem em si uma vontade deslumbrada de 

auto-af irmacao. Ele quer, acima de tudo, mostrar-se no comando do relacionamento 

e causar sofr imento a outrem. Sua historia de amor e egocentr ica, em sua vida 

sentimental, existe apenas ele e sua superioridade, sua vontade de dominar. Se nao 

houvesse a separacao, a rejeicao, a insubordinacao e, eventualmente, a infidelidade 

do ser desejado, nao haveria necessidade de elimina-lo. 

3.2 ELEMENTOS EXISTENTES NOS CRIMES PASSIONAIS 

Na intengao de abordar sobre os componentes deste cr ime, e importante 

discorrer sobre os principais elementos subjetivos que envolvem esta seara, quais 

sejam: o amor, a paixao, o ciume, a violenta emogao, a legit ima defesa da honra. 
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3.2.1 Amor 

Segundo o Dicionario Aurel io da Lingua Portuguesa (2001 , pag. 118), 

"amor e um sentimento que predispoe a lguem a desejar o bem de outrem, a 

proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeicao; devocao extrema". 

Rabinowicz (2000, p. 46) ao se referir ao amor pondera: "Ha inumeras 

maneiras de amar.[...] Nos dividimos, ainda, o amor f isico em afetivo e sexual. 

Teremos assim, uma divisao tripartite: amor platonico; amor afetivo e amor sexual". 

De acordo com este entendimento, o amor platonico e um sentimento resultado de 

uma t imidez demasiada, um paralelo entre a energia sexual e a intelectual, incapaz 

de cometer cr imes passionais. O amor afetivo e o formato mais sadio do amor, que 

fica dominado pela afeicao do coracao, raramente, em casos excepcionais, conduz 

ao crime passional. E, por ultimo, o amor sexual, que e a forma mais primitiva e 

natural do amor, egoista, trata do desejo como uma propriedade. Esta e a forma 

apresentada pela grande maioria dos deli tuosos passionais, pois tern como atributo 

o odio que o segue. Deste modo, o verdadeiro amor e o amor-afeigao, que nao 

causa a ideia de morte porque perdoa sempre, ainda que exista c iume exagerado. 

Quando o amor desperta o odio, o individuo passa a acreditar que a 

recompensa por todo o seu "verdadeiro" amor e idolatria a vi t ima, e o abandono, a 

traicao, assim transforma a paixao e o amor em sentimentos revoltosos, desejando o 

momento em que, o antes detentor de seus mais subl imes sent imentos, prove da 

dor e dos sentimentos que tanto o atormentam e o angust iam. 

O individuo que mata nao o faz controlado por amor, mas sim por motivos 

que nada tern em comum com este nobre sentimento. Mata pelo medo do ridiculo. 

Mata para o publico, que exige que sua honra seja julgada. 

3.2.2 Paixao 

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

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

Dicionario juridico De Placido e Silva (2005, p. 927) paixao e um "sentimento forte, 
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como o amor e o odio; movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal; 

desgosto, magoa, sofr imento prolongado". Conclui-se que a paixao nao e sinonimo 

do amor, destarte a paixao que provoca o crime decorre do odio, da possessividade, 

da frustracao aliada a prepotencia. Os sintomas psiquicos do passional sao como a 

verdadeira obsessao pelo ser amado, ideia fixa do sent imento, angustia. Essa 

combinagao de pretensao desregradas pode induzir o apaixonado ao desequil ibrio 

emocional e, de modo geral, ao comet imento do homicidio passional. 

Enrico Ferri (2009) classifica a paixao conforme util ou danosa, dividindo-

a em duas especies: as sociais (que sao o amor, a honra, o patriotismo, o afeto 

materno) e as anti-sociais (compreende o odio, a inveja, a vinganga, a cobiga). 

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

paixao nao mais sabe distinguir o que pode ou nao fazer para apaziguar os anseios 

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

Contudo, deve-se dizer que essa perda somente se da no quesito do que e certo ou 

errado e dos limites impostos pela sociedade. 

3.2.3 C iume 

O ciume passional e um composto de complexo de inferioridade com 

imaturidade afetuosa, derivada do amor sexual, e visto como um fator preponderante 

nos conflitos conjugais, levando a grandes equivocos, inclusive ao homicidio. E uma 

demonstragao de egoismo excess ive Em sintese, o c iumento desequil ibrado, 

restringe sua vida aquela relagao com a pessoa amada. Nessa linha de raciocinio, o 

ciume importuna, abala, degrada quern o sente, tendo como desfecho um imenso 

desespero, levando-o a loucura, agressividade e, por f im, ao impulso do crime 

passional. Ha clara correspondencia entre auto-estima enfraquecida e a incerteza, a 

inseguranga em saber se a pessoa amada Ihe trai ou nao. 

Roque de Brito Alves (1998, p. 19) comenta: 

O ciumento nao se sente somente incapaz de manter o amor e o dominio 
sobre a pessoa amada, de veneer ou afastar qualquer possivel rival como, 
sobretudo, sente-se ferido ou humilhado em seu prOprio amor. [...] o 
ciumento considera a pessoa amada mais como "objeto" que 
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verdadeiramente como "pessoa" no exato significado da palavra. Esta 
interpretac§o e caracteristica de delinquents por ciume. 

O portador de c iumes e um vulcao emocional , sempre prestes a erupcao 

e apresenta uma forma desvirtuada de sentir o amor, que para ele, e um sentimento 

depreciativo e doentio. De d imensao variavel, o c iume pode ser simples detonador 

de brigas sem muita relevancia ou se transformar num estopim de crimes 

passionais. O ataque de ciume possui um papel interpessoal, uma tentativa de 

controlar o outro, forcando-o a amar. 

Ha quern entenda que nao existe amor sem ciume, mas e necessario 

averiguar que o amor afetuoso e distinto do amor possess ive Nas duas divisoes 

amorosas pode haver ciume. Ainda que esse sent imento tenha a mesma natureza 

do ciume sexual, sao diferentes na sua intensidade e consequencias que produzem 

na vida dos envolvidos, o amor sexual-possessivo e egoista, podendo gerar c iumes 

violentos que levam a graves equlvocos. 

O ciume e um sentimento presente em todas as pessoas, no entanto, 

exprime-se de forma diferenciada uma vez que as personal idades nao se repetem. E 

justamente esta fronteira entre o aceitavel e o reprovavel que individualiza o 

passional, vez que nele e superado qualquer exemplo. 

O curto circuito do c iume e determinado pelo sent imento da perda da 

posse. Ha divergencia na doutr ina a respeito, uma corrente reconhece que esse 

sent imento existe, entretanto, e controlavel e ate el iminavel, e consequentemente, 

nao pode conduzir as atitudes nem confrontos; outra defende que os sujeitos 

dominados de ciume se admitem levar pela destrutividade e sentindo-se humilhados 

emprega a violencia como forma de vinganga. 

Ligado intr insecamente ao ciume esta a indiferenga e quando o passional 

os tern como motivadores, atua de forma calculada. Alguns, ao inves de cometerem 

o homicidio, suicidam-se diante da incapacidade de encarar tal sentimento, nesses 

casos a vit ima nao colabora de forma alguma para o desfecho do crime. 
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3.2.4 A honra e s u a legitima defesa 

A honra e bem pessoal e intransferivel, visto que cada um desfruta da 

sua. No tocante ao crime passional, especif icamente ao agente passional, esta 

vinculada ao prestigio social e ao caso de ter sido traido ou abandonado poder 

repercutir. Em consequencia disso, o agente sera capaz de atentar o delito para 

"lavar sua honra com sangue", acreditando que desta maneira, mostrara a 

sociedade que tinha poderes sobre o outro e que este nao podia te-lo desprezado. 

Nao ha receio para a sancao ajustada, ate porque para eles, nao haveria nenhum 

sentido matar como finalidade de defender sua honra se a sociedade em geral nao 

tomasse conhecimento do delito. 

Ass im sendo, a honra que os passionais fazem referenda tern sentido 

distorcido, nada mais e do que uma conotacao machista, arcaica, por isso, 

completamente intransigente e impropria a colocagao adequada do termo. 

Evandro Lins e Silva, citado por Luiza Nagib Eluf, em sua obra (2002, 

p. 196) explica que: 

Nos casos passionais, a legitima defesa foi uma criaccio dos proprios 
advogados de defesa para chegar a um resultado favoravel que fosse alem 
do privilegio. Com isso, tornou-se muito frequente, aconteceu em inumeros 
casos - eu pr6prio defendi diversos - o juri aplicar uma pena que equivalia 
a pena do homicidio culposo. Isso era possivel porque, no exercicio da 
legitima defesa, a prbpria lei preve um excesso culposo. [...] Como o reu era 
primario, o juiz normalmente aplicava uma pena de dois anos, que permitia 
a concesscio do sursis. 

Neste diapasao, a tese da legit ima defesa da honra, ant igamente 

comumente utilizada e que levou a absolvigao como ainda a condenacoes com 

penas reduzidas, ja nao e mais acolhida em nossos tribunais. Como exposto acima, 

a honra e personal issima, desta forma a honra do homem nao e transportada pela 

mulher nem vice-versa. Vale ressaltar ainda que se trata de argumento 

inconstitucional, uma vez que a Constituicao Federal de 1988 assevera a igualdade 

entre homens e mulheres, portanto, nao podera ser alegada em plenario do Juri, sob 

pena de incentivo a discriminagao de genero. 

Com relagao a legit ima defesa da honra, existe ju lgado proferido pelo 

Tribunal de Justiga de Sao Paulo, o qual teve como relator Humberto da Nova (RT 
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486/265), que merece destaque: "O uxoricida passional, que pratica o crime em 

exaltacao emocional , pode apenas invocar a causa de redugao de pena prevista no 

§1° do art. 121 do CP, nao porem a legit ima defesa da honra". 

3.3 PERFIL DO HOMICIDA PASSIONAL 

Nos crimes passionais existe uma essencia patologica. Os homicidas 

passionais sao egocentr icos, crueis, narcisistas. Havendo diversas caracterist icas, 

duas sao mais comuns: a dependencia e a possessividade. Na primeira, ha tragos 

que signif icam um destaque sobre a vida do agente diante da vit ima. Enquanto que 

na segunda, ha um exercicio de dominio e autoridade do agente sobre a vit ima, 

representando esta um elemento de posse. 

Nao conseguem distinguir limites e so se contentam com a morte. 

Admi tem o delito aplaudindo sua conduta, que apreciam ser respeitosa a tradigao e 

a moral. Nao possuem autocrit icas, exigem ser amados, venerados. Em geral, nao 

reincidem. 

Destarte, a maioria dos casos acontece na esfera domest ica ou familiar. 

Na maioria dos episodios emprega-se a arma de fogo (revolver) ou faca para efetuar 

o crime premeditado. Nao ocorre apenas um tiro, geralmente enchem o corpo de 

balas ou punhaladas. No iter criminis desta especie podemos distinguir tres fases: a 

intengao, a decisao e a execugao. 

Teorias e classificagoes tentam subdividir os cr iminosos passionais em 

especies, tendo como fundamento ora a personalidade ora as caracterist icas f isicas 

do homicida. Uma dessas classificagoes foi elaborada por Carrara (1940, p. 93): 

[...] distinguia a paix3o raciocinante da paixao cega, admitindo que a 
primeira nao perturba, nem diminui a responsabilidade do delinquente, 
enquanto que a segunda perturba e diminui, a paix3o 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 ambig§o, no odio e na vinganga; paixao cega seria aquela que, como o 
ciume, o amor, o medo, perturbam o uso desta raz3o. 

Outra classificagao muito reconhecida foi a proporcionada pelo sociologo 

criminal Enrico Ferri (2009) e bastante adotada por seus adeptos, ele dividiu os 
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criminosos passionais entre aqueles que seriam donos de paixoes sociais e outros 

que possuir iam paixoes anti-sociais, paixoes influentes no tempo do crime e so 

admit indo para a primeira classe a diminuigao da responsabi l idade. 

Na compreensao de Ferri so se deveria considerar como criminoso 

passional aquele que fosse motivado por uma paixao social, sendo este tipo de 

paixao toda aquela que nao fosse oposta aos interesses da coletividade, sendo o 

criminoso influenciado por uma impulsividade e afetividade. 

Ferri entendia a necessidade da existencia de determinadas condigoes 

para individualizar o cr iminoso passional, ou seja, aquele que fosse levado a 

cometer um crime por influencia de uma paixao social deveria apresentar os 

seguintes requisitos: ter o agente uma personal idade de precedentes inocentes e, 

existir uma causa proporcionada e, ainda, depois do comet imento da infragao, 

houvesse um verdadeiro arrependimento, em certos casos chegando o homicida ao 

suicidio ou numa tentativa desta. 

Ja em relagao as paixoes nomeadas de anti-sociais por Enrico Ferri 

(2009, p. 38), este as apresenta como: 

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 aberra?§o momentanea, acompanhada ou nao de um verdadeiro 
desequilibrio patol6gico, conduzem ao excesso do delito. 

Contudo, hoje em dia, os estudiosos dos individuos passionais se 

afastaram um pouco dessas classif icagoes e concentram na ideia de que esses 

sujeitos que se t ransformam homicidas sao pessoas perdedoras, que nao aguentam 

existir sem ter o que quer. 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, acima de tudo, um narcisista, ou seja, um 

individuo vaidoso, com autoconfianga excessiva. Tais pessoas passam a vida 

enamorada de si, prefere 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. 

Vale ressaltar que o homicida passional raramente se arrepende do crime 

que pratica. Dissimuladamente, quando assim o fazem perante o juiz visam apenas 
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a redugao da pena. Em poucos casos, ao se arrependerem, cometem o suicidio. Em 

geral, nao reincidem. 

Nossos tribunals dif ici lmente encontram mulheres que mataram seus 

companheiros, em geral os homicidas passionais sao homens, os quais sao mais 

possessivos e vingativos que nao suportam a rejeigao de suas amadas e se 

acharam no direito de matar. 

O pequeno numero de crimes passionais praticados por mulheres talvez 

possa ser expl icado por imposigoes culturais. Mulheres sentem-se menos poderosas 

socialmente e menos proprietarias de seus parceiros. Geralmente, nao os sustentam 

economicamente. Desde pequenas, sao educadas para "compreender" as traigoes 

mascul inas como sendo uma necessidade natural do homem. Ha religioes que, 

ainda hoje, admitem a uniao de um homem com varias mulheres, exigindo que a 

mulher aceite dividir, passivamente, o marido. Ja para os homens, ha outros padroes 

de comportamento. Talvez por isso eles tenham mais dif iculdades em suportar a 

rejeigao, sentindo-se diminuldos na superioridade que pretendem ter sobre a mulher, 

e busquem eliminar aquela que os desprezou. 

As mulheres costumam ser mais resistente e quando traidas a maioria 

perdoa ou tenta o suicidio, pois, historicamente, a educagao Ihes da mais tolerancia. 

No entanto, quando cometem este t ipo de crime as vezes sao 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, 
quando se ve abandonada para sempre, mas quando toma o partido de se 
vingar, a sua vinganca e atroz. E um traco caracteristico da psicologia da 
mulher. Exasperada, passa a ser um monstro de ferocidade, que s6 respira 
vinganca e s6 pensa em submeter a sua vitima aos mais atrozes 
sofrimentos. S9o verdadeiras especialistas da dor. 

A traigao ou f im 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 seu valor cultural. Difici lmente podemos presumir que 

alguem matara, sobretudo diante de tais circunstancias. 

Enfim, a partir de tudo o que foi dito, conclui-se que nao existe uma 

caracteristica f isica ou psicologica individualizadora dos homicidas passionais, cada 

um possui caracterist icas quase que imperceptiveis na sua personal idade, que so 

depois de determinadas situagoes e que sao exteriorizadas. 
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3.4 EVOLUQAO HISTORICA DO CRIME PASSIONAL E A INFLUENCIA DO PAPEL 

DA MULHER NA SOCIEDADE 

O conceito e a aceitacao do homicidio passional, assim como sua 

praticabil idade se alterou muito de acordo com o tempo, epoca e evolugao das 

sociedades. Tem-se certa dif iculdade em conceituar justiga, porque aquilo que 

visivelmente e correto em uma comunidade pode nao ser em outra, e sendo justiga 

algo variavel conforme o passar dos tempos, variagao esta ocasionada pelo clamor 

dos oprimidos, pode-se afirmar que o mesmo ocorreu com o homicidio passional. 

A cultura de algumas epocas em certas sociedades tambem pode 

contribuir a para o melhor entendimento a este contexto historico. Tomando-se, 

como exemplo, as culturas matriarcais antigas, como a dos vickings pre-cristaos, a 

ideia de crime passional nao existia. O que se quer dizer e que somente era 

inexistente a ideia de tipificar o ato como crime, sendo o caso de nao haver lei penal 

para configura-lo como devido, nao deixando, por isso, de acontecer o evento morte 

por ausencia de tipificagao. 

Com a dominagao do Imperio Romano Cristao e que passaram a existir, 

propriamente, esses cr imes, visto que, a conduta criminosa passou a ser 

reconhecida por todos, sendo que a predisposigao de matar ja era instintiva e 

sempre existiu. Se nao fosse assim, nao teria a necessidade de criminalizar o 

comportamento. Tal criminalizagao, contudo, nao era do criminoso: observa-se que 

as pessoas dessa epoca entendiam natural que se matasse quando alguem se 

sentisse humilhado por a lgum motivo, era algo comum para "lavar a honra". 

Portanto, punia-se com a morte aquela que ofendeu a honra de seu 

marido/companheiro, pai/ irmao. 

Os romanos foram os culpados pela propagagao da ideia de propriedade 

do homem sobre a mulher, visto serem tais sociedades construidas sob o conceito 

do patriarcalismo, sendo nas culturas antigas a epoca que ocorria com mais 

frequencia o assassinato causado pela paixao. O Brasil ganhou vasta influencia 

patriarcalista, oriunda do Direito Romano, e durante muito tempo teve fortes raizes 

f incadas em tal conceito, sendo que alguns ainda empregam esta ideia como 

essencial . Como os romanos admit iam a monogamia, aceitavam o instituto da 

manus, que era o poder que o marido exercia sobre a mulher, esta foi uma outra 



33 

heranga deixada para nossa sociedade. Apesar desta ideia estar abolida, os crimes 

passionais cont inuam acontecendo todos os dias em todos os paises. 

A vida pregressa honesta era ponto importante para indicar a imagem de 

que o delito fora cometido no "calor da dor", que a agao foi realizada em um 

"intervalo infeliz" na vida do honesto individuo, e, assim, ele seria digno de uma pena 

diferenciada. Apos o crime comet ido era vestido pelo remorso e por isso tentava o 

suicidio, e nesta epoca, o suicidio era imprescindivel para confirmar o 

arrependimento do cidadao criminoso. 

Em uma entrevista ao Jornal Estadao, em 30/06/2002, a Procuradora de 

Justiga Luiza Nagib Eluf, fala sobre o posicionamento no passado da Escola 

Positiva, que enfatizava o del inquente por amor e onde o homicida da propria mulher 

era visto com complacencia, compaixao. A lguns foram absolvidos ao serem julgados 

pelo Tribunal do Juri, com fundamento nos direitos superiores do homem sobre a 

mulher. E exatamente esta ideia errada de propriedade do homem sobre a mulher 

citada anteriormente. 

O crime passional tende a reduzir signif icativamente quando o 

patriarcalismo estiver terminantemente enterrado e as pessoas construirem um 

relacionamento afetivo-sexual com base igualitaria. 

Hodiernamente os homicidios passionais ainda estao presentes dentro da 

nossa coletividade e do nosso ordenamento juridico. Alguns fatos sao limitados 

apenas aos famil iares dos acusados e/ou das vi t imas, nao atingindo repercussoes e 

comogoes nacionais. 

Passam-se anos, decadas, seculos, mais estes crimes permanecem se 

reproduzindo, somente variando a sua forma de repercutirem. De tempos em 

tempos, aparecem casos que adquirem uma repercussao maior, por envolverem 

pessoas que fazem parte da midia em geral, fazendo com que a sociedade pare 

para analisar este tipo de cr ime barbaro, que com certeza nao e movido por um 

sentimento sublime como o amor, mas por um sentimento negativo, seja odio ou 

qualquer outro da sua natureza. 

Pode-se notar que esse tipo de cr ime sempre existiu, ontem e hoje, 

sendo, contudo, diferentes as teses apresentadas pela defesa e o comportamento 

dos conselhos de sentenga, perante cada caso em concreto e a epoca em que o fato 

ocorre. 
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Hoje, dif ici lmente, a lguem ira levantar tese de legit ima defesa da honra, 

pois a mesma se encontra ultrapassada, por tratar-se de uma visao machista que 

nao combina e nem e mais aceita pela sociedade atual. 

Nesse sentido ja existem acordaos do STJ, em um deles foi decidido pelo 

Ministro Jose Candido de Carvalho Filho: 

Recurso Especial. Tribunal do juri. Duplo homicidio praticado pelo marido 
que surpreende sua esposa em flagrante adulterio. Hipotese em que n§o se 
configura legitima defesa da honra. Decisao que se anula por manifesta 
contrariedade a prova dos autos (art. 593, paragrafo 3°, do CPP). Ncio ha 
ofensa a honra do marido pelo adulterio da esposa, desde que n§o 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 transitbrio, de acordo com a liceio de 
Himenez de Asua (el criminalista, ed. Zavalia, b. Aires, 1960, t.iv, p.34), 
desde que nao se comprove ato de deliberada vinganca. 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), n§o a pretendida legitimidade da ac3o delituosa do marido. A lei 
civil aponta os caminhos da separacao e do divorcio. Nada justifica matar a 
mulher que, ao adulterar, n§o preservou a sua pr6pria honra. Nesta fase do 
processo, n§o 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 apelac3o. Nao e o caso dos autos, submetidos, ainda, a regra do artigo 
593, paragrafo 3°, do CPP. Recurso provido para cassar a decis3o do juri e 
o ac6rd§o recorrido, para sujeitar o reu a novo julgamento. 

O Ministerio Publico, orgao representante dos interesses da sociedade e 

nos casos de crimes contra a vida autor de tal acao penal, na grande maioria dos 

homicidios passionais, defende a tese acusadora de homicidio qualif icado, apl icando 

as qualif icadoras do Codigo Penal de acordo com cada caso concreto. 

Apesar da evolucao significativa da posicao da mulher na sociedade e 

dos grandes avancos alcancados na legislacao brasileira quanto a garantia dos seus 

direitos, os homicidios de mulheres cont inuam aumentando. Em contraposicao, a 

condenacao dos homicidios passionais pelo Tribunal do Juri aumenta cada vez 

mais. 

Anal isando a Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) que foi alterada 

em 1994 em consequencia do movimento provocado pela mae de uma vit ima de 

crime passional. A novelista Gloria Peres, que teve sua unica fi lha, Daniella, 

assassinada de forma brutal por Gui lherme de Padua, nao se conformando com o 

tratamento benevolente dado por nossas leis aos delituosos autores de homicidios 

qualif icados, comegou uma campanha para uma maior severidade nas punigoes. 
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Sem duvida, toda sociedade brasileira ja protestava por maior rigor penal, tendo em 

vista os crescentes indices de violencia em todas as regioes do pais, mas o papel de 

Gloria foi muito importante. 

Dessa forma, o homicidio passional passou a receber tratamento mais 

severo, de forma que seu autor nao teria direito a anistia, graca ou indulto; f ianca e 

l iberdade provisoria; progressao no regime prisional, devendo a pena de reclusao 

ser cumprida em regime integralmente fechado. 

Evidentemente, os advogados de defesa reclamaram das novas regras, e 

lutam pelo seu abrandamento. Mas a sociedade brasileira de hoje e outra. Embora 

as mulheres ainda sejam vi t imas de violencia de tal genero, essa conduta vem 

recebendo maior reprovagao da comunidade. As Delegacias de Defesa da Mulher 

foram criadas para dar maior sustentacao aos clamores da populacao feminina 

contra as agressoes sofridas, na maioria das vezes no ambito domest ico, assim 

como outras providencias vem sendo tomadas para evitar a impunidade do homem 

violento. 

Nao ha duvida de que a reagao das mulheres vem modif icando a 

abordagem dos homicidios passionais. Se, ate os anos 60, seus autores ainda 

podiam ser absolvidos, no Brasil, por legit ima defesa da honra, nos anos 70 a 

impunidade comega a diminuir com a atuagao dos movimentos feministas. 

A imagem de que no Brasil o machismo e muito grande e de que os 

assassinos de mulheres f icam frequentemente impunes nao e exata. E verdade que 

nem sempre a punigao, quando ocorreu, foi suficiente, mas nao observa-se uma 

situagao muito inferior ao restante do mundo ocidental. Apesar de todos os 

movimentos feministas, resquicios de opressao ainda existem, mas nada do que foi 

feito ate hoje foi em vao. Houve grandes progressos, nao apenas em relagao a 

impunidade de assassinos de mulheres, mas tambem quanto a impunidade de 

criminosos em geral. 

3.5 DISTINQAO ENTRE PAIXAO E V IOLENTA EMOQAO 

Emogao e um estado de entusiasmo ou de consciencia que tern como 

caracteristica uma intensa excitagao do sentimento. Convem analisar, que a emogao 



36 

distingue da paixao, haja vista que a primeira se resume a uma passageira 

perturbacao afetiva, e a segunda e a emocao em posicao cronica, ou seja, um 

estado cont inuo de perturbacao afetiva em torno de uma ideia fixa que 

intr insecamente abarca o odio recalcado, o c iume alterado em possessao doentia. 

Contudo, ha quern os qualif ique como dependentes e interl igados na efet ivacao do 

crime passional, defendendo que a paixao nao existe, muito menos sobrevive sem a 

emogao. 

Mirabete (2003, p. 218) defende que "emogao e um estado afetivo que, 

sob uma impressao atual, produz repentina e violenta perturbagao do equil ibrio 

psiquico". 

A violenta emogao e aquela que se mostra de forma abrupta, produzindo 

um choque emocional . Nao se pode esquecer que o art. 28, I, do Codigo Penal aduz 

que nao excluem a imputabil idade penal a emogao ou a paixao. Posta assim a 

questao, e de se dizer que os individuos que atentam crime sob violenta emogao ou 

paixao nao tern sua capacidade de entendimento e autodeterminagao anulados por 

tais sent imentos. 

Bitencourt (2006, p. 451) lembra: 

Os estados emocionais ou passionais s6 poder§o servir como 
modificadores da culpabilidade se forem sintomas de uma doenca mental 
isto e, se forem estados emocionais patologicos. Mas, nessas 
circunstancias, ja n§o se tratara de emocao ou paix3o, restritamente 
falando, e pertencera a anormalidade psiquica. 

£ o estudo das emogoes e das paixoes que convence que poucos 

homens podem declarar terem sido, durante toda a sua vida, totalmente normais. 

Nenhum homem pode estar certo de agir sem erros e de nao ter confundido 

imagens com percepgoes num estado emotivo ou passional. 

O termo "passional" deriva de paixao, nao de emogao e nem de amor. 

Partindo-se do principio que os cr imes passionais sao conduzidos pela paixao, o 

termo passional diz respeito ao sent imento arrebatador que sobrepoe a lucidez e a 

razao e, desta feita, induz o agente a cometer o cr ime, na maioria das vezes, 

premeditadamente. Nao e um homicidio de impu lse ao contrario, e planejado. 

Vale ressaltar que para o agente criminoso, seus ideais estao 

sobrepostos aos direitos garant idos consti tucionalmente: a dignidade da pessoa 

humana, a l iberdade, e o direito a vida. Na conduta do criminoso passional encontra-
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se inserida uma causa exogena, ou seja, uma influencia social para que ele recuse a 

autodelerminacao da mulher. Possui uma desmedida necessidade de dominacao 

ante o outro, de auto-afirmagao e exagerada preocupacao com sua reputagao. 

Busca com barbaridade o reconhecimento de seu "direito" e a recuperagao de sua 

auto-estima, que entende perdida em resultado do abandono ou da infidelidade. O 

limite que contrapoe o consciente do inconsciente do individuo que se deixa levar 

por fortes emogoes e se torna um homicida passional e muito tenue. 

3.6 PUNIBILIDADE NA LEGISU\QAO BRASILEIRA 

A definigao de crime passional passou por inumeras transformacoes no 

decorrer do tempo com as mudancas sociais, assim tambem ocorreu com o Codigo 

Penal Brasileiro, o qual sofreu modif icacoes com final idade de se adequar e suprir 

as necessidades da sociedade. 

O Codigo Penal do Imperio trazia em seu artigo 10°, paragrafo segundo: 

" tambem nao se julgarao criminosos os loucos de todo o genero, salvo se t iverem 

lucidos intervalos e neles cometerem o crime". Ja o Codigo Penal da Republica, 

apresentava o seguinte texto em seu artigo 27, paragrafo 4°: "Nao sao criminosos: 

os que se acharem em estado de completa perturbacao de sentidos e de inteligencia 

no ato de cometer o crime". 

Em 1940 com a reforma do Codigo Penal, o artigo 24, inciso I, constava a 

seguinte redacao: "Nao excluem a responsabil idade penal: a emogao e a paixao". 

Ocorreu ainda uma reforma em 1984, e atualmente, o Codigo Penal aduz em seu 

artigo 28, inciso I, contexto semelhante com o elencado no artigo 24 de 1940: "Nao 

excluem a imputabil idade penal: a emogao e a paixao". 

Isso quer dizer que para o Codigo Penal, a emogao ou a paixao nao 

exclui a culpabil idade de quern fere ou mata uma outra pessoa, tendo que responder 

de acordo com o ordenamento penal. 

Como ja fora distinguido anteriormente, a emogao e rapida, passageira, ja 

a paixao e duradoura, de efeito extenso. A doutrina nao e pacifica com relagao a 

exclusao da imputabil idade, defendendo que estes sent imentos excluir iam os 

requisitos necessarios para a imputabil idade ou entendendo que o autor do crime e 
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imputavel, ja que nao ha cr ime que nao compreenda algum tipo de sent imento 

impulsionador, seja a paixao ou a emogao. Apesar de opinioes contrarias, o Codigo 

e claro ao dizer que a paixao e a emogao nao excluem a imputabil idade. 

O legislador de 1940 adotou um criterio de severidade que, a luz da 

moderna teoria da culpabil idade atualmente predominante, pode ser quest ionado. 

Simplesmente, ignorou que a paixao intensa pode perturbar a consciencia, o 

discernimento e o autocontrole humanos. Admit ida esta possibi l idade, e claro que a 

capacidade de o agente conhecer a natureza ilicita de seu comportamento pode 

ficar comprometida. Ao menos, ficaria dificil f irmar posit ivamente um juizo de 

culpabil idade em cima da certeza inequivoca de que o agente poderia ter se 

comportado conforme a norma penal. A verdade e que, na opgao feita pelo 

legislador de 1940, sem duvida, prevaleceram razoes de Polit ica Criminal: o bem 

juridico maior - a seguranga coletiva. 

Caso a paixao tenha caracterist icas patologicas a imputabil idade podera 

ser afastada, em decorrencia do grau de patologia que alcangou, deslocando-se 

entao do artigo 28 para o artigo 26 do Codigo Penal: 

Art. 26: E isento de pena o agente que, por doenca 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. Paragrafo Unico: a pena pode ser reduzida de um terco a 
dois tercos, se o agente em virtude de perturbacao de saiide mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado n§o era inteiramente 
capaz de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 

Caso o agente se encontre em conformidade com as proposigoes 

elencadas no caput do artigo 26 ou de seu paragrafo unico, existira possibi l idade de 

ver conhecida a sua inimputabil idade ou semi-responsabi l idade do individuo. 

O artigo 28 e um alerta para que, no impulso do crime, como defesa ou 

justif icativa nao se aproveite de argumentos como a "perturbagao dos sentidos". E 

se nao possuir carater patologico nem perturbar a saude mental do individuo nao 

serao causas excludentes da imputabil idade: a paixao e a emogao. 

O legislador penalista, apos prever a nao exclusao da imputabil idade no 

artigo 28, inciso I, no artigo 65, inciso III, al inea c, traz como atenuante generica ter 

sido o crime cometido pelo agente sob a influencia de violenta emogao, provocada 

por ato injusto da vi t ima, e tambem o caso do artigo 121 , paragrafo primeiro, que 



39 

corresponde a pratica do homicidio privi legiado, tendo o agente agido sob o dominio 

d e v i o i e n t s e m o t y a o , logo em seguida a injusta provocacao da vi t ima, recebendo-se 

assim, redugao da pena. Nestes casos, devem se encontrar presentes as condicoes 

exigidas pelos disposit ivos, e se estas nao se encontrarem presentes nao poderao 

ocorrer tais beneficios, quais sejam a atenuante ou a diminuigao da pena. 

Para se poder entender melhor esse ponto, e preciso ter conhecimento 

dos sistemas. Esses sistemas sao criterios que a doutrina usa para determinar a 

imputabil idade ou a inimputabil idade do agente. 

Existe o sistema biologico, o qual revela que inimputaveis sao aquelas 

pessoas que contem determinadas doengas, nao se apresentando maiores 

quest ionamentos. Nesses casos nao e debatido os efeitos da doenga nem o tempo 

da agao ou omissao, apenas e analisada a causa (da molestia). Em resumo, 

considera somente as mudangas f isiologicas no corpo do agente. 

O segundo sistema e o psicologico, onde so se discute o efeito, ou seja, a 

capacidade intelectiva e volitiva no momento da agao ou omissao. E afastada 

qualquer preocupagao a respeito da existencia ou nao de doenga mental. 

Ja com relagao ao terceiro sistema, que e o adotado pelo Brasil, e o 

biopsicologico. O agente em decorrencia da doenga perde a capacidade, volitiva ou 

intelectiva, no momento da agao ou omissao. Em sintese, considera com relevada 

importancia a causa e o efeito. Vale destacar que no Brasil ha uma excegao a regra, 

visto que foi adotado o sistema biologico quanto aos menores de 18 anos. 

Trazendo essa perspectiva para o campo do homicida passional, nao 

existe duvida que as paixoes confundem a mente e que podem ser razoes eventuais 

de enfermidades mentais. Entretanto, para impor a cada crime uma medida justa, e 

necessario considerar as paixoes que induziram uma pessoa a infringir a lei, nao 

moralmente nem socialmente, porem psicologicamente, ou seja, e preciso perceber 

se existe ou nao uma patologia comportamental para ser aplicada acertadamente a 

legislagao penal. 

Destarte, para o estudo do art. 26 do CP e necessario ter em mente que 

os homens sao iguais perante a lei, mas intensamente diferentes diante do aspecto 

biologico e psicologico. E justamente neste ponto que se dist ingue um individuo 

imputavel de outro inimputavel. De acordo com o Direito Penal e o Direito 

Processual Penal, existe a necessidade de se entender o criminoso, com a 

finalidade de conhecer os motivos psicologicos que o influenciaram ao delito. Por 
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isso, a existencia do art. 26 no Codigo Penal, para garantir que as pessoas 

verdadeiramente doentes recebam o atendimento adequado, imprescindivel se faz 0 

exame psiquiatrico, por meio do incidente de insanidade mental do del inquente. 

O incidente e uma pericia, e e exigido quando existem duvidas sobre a 

sanidade mental do incriminado, para dirimir imprecisoes sobre a formacao 

intelectual. Tal exame pode apresentar dois laudos, um assegurando que o sujeito 

era imputavel no momento da agao, ou o laudo alega que a pessoa era inimputavel, 

ou seja, nao t inha a capacidade de perceber o carater ilicito do fato nem de agir de 

acordo com esse entendimento. E pode, ainda, ser comprovada a semi-

imputabil idade. 

Contudo, para um individuo ser considerado inimputavel, nao e preciso 

somente que seja portador de uma doenga mental ou desenvolv imento mental 

retardado, e indispensavel a coexistencia tambem da pessoa ser inteiramente 

incapaz de compreender o carater cr iminoso do fato e de se comportar de acordo 

com esse entendimento. Diante dessa situagao, o fato e t ipico e anti juridico, porem o 

agente nao pode ser punido ante a ausencia de culpabil idade. Entao, demonstrada a 

sua autoria, o agente inimputavel e absolvido sendo-lhe cabido a determinada 

medida de seguranga. 

O homicida passional por muitas vezes ja e um possuidor de c iume 

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

Mas, esses desvios mentais nem sempre sao considerados doenga, pois nem todo 

ciume e patologico, nem sempre e paranoico, mesmo que possa com facil idade 

chegar a se-lo pelo c iume delirante, obsess ive Portanto, paixoes psicologicas, 

mesmo violentas, nao podem constituir dir imente da responsabil idade penal, salvo 

quando entrarem no campo da patologia. 

Muitos deli tuosos atr ibuem a paixao aos crimes que cometem quando, na 

realidade, o que os determinou foi uma doenga psicologica. E indispensavel saber 

diferenciar uma doenga psicologica de um descontrole emocional , pois cada uma 

tern repercussao particularizada no ordenamento jur idico. 

Em alguns casos a paixao e uma especie de obsessao, no entanto ha a 

necessidade de se averiguar quando esta obsessao e patologica. Uma das 

condigoes necessarias para a configuragao da inimputabil idade do agente e a 

patologia do sujeito no momento do crime. 
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O Professor Genival Veloso de Franca (2001) ao estudar os transtornos 

mentais e comportamentais faz a seguinte classif icacao entre as s indromes mais 

comuns, que sao: a esquizofrenia; a psicose maniaco-depressiva; a paranoia e as 

personal idades psicopaticas. 

A esquizofrenia e uma psicose endogena, de forma episodica ou 

progressiva, de manifestagoes var iadas, comprometendo o psiquismo na esfera 

volitiva e intelectiva. E a mais comum das psicoses, contudo, nao se sabe se esse 

mal e uma entidade cllnica, uma s indrome ou um modo existencial. Em regra, o 

crime desses pacientes e imprevisto, inesperado e sem pretextos. Uma das 

caracterist icas dos portadores desse transtorno mental e a tendencia repetitiva e 

estereotipada dos delitos, e seu curso interrompido instantanea e de maneira 

inexplicavel. 

Outro tipo de transtorno mental e lencado por Genival Franga (2001 , p. 
34): 

Psicose maniaco-depressiva e um tipo de transtorno mental ciclico, com 
crises de excitaccio psicomotora e estado depressivo, isoladas, de 
intensidade, durac£o e disposicSes variaveis, sem maior repercussj-io sobre 
a inteligencia. Neste caso, para se verificar a imputabilidade, leva-se em 
considerac3o estar ou n§o o paciente com a sintomatologia do mal. 

Em todos os delitos dos portadores dessa enfermidade, devem ser 

pacientes considerados semi- imputaveis ou inimputaveis, o que equivale no nosso 

Codigo Penal, a privagao parcial ou total da razao. 

A terceira especie e a paranoia, que e um transtorno mental marcado por 

permanentes concepgoes delirantes ou ilusorias, que permitem manifestagoes de 

egocentr ismo, conservando-se claros o pensamento, a vontade e as agoes. O 

paranoico tern alto conceito de si proprio. Apesar de os paranoicos tenham 

conhecimento da lei e da moral, e uma dose de pensamento e de agoes normais, 

devem ser incluidos como inimputaveis, pelo tratamento de que podem dispor e pelo 

prejuizo que Ihes pode trazer o carcere. 

Ja as personal idades psicopaticas tern como seu trago mais marcante a 

perturbagao da afetividade e do carater, enquanto que a inteligencia se mantem 

normal ou acima do normal. Precisamente, estariam eles colocados como semi-

imputaveis, pela capacidade de entendimento. 
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Porem, ja para deixar esclarecida a diferenga entre doenga psicologica e 

descontrole emocional levemos em consideragao a opiniao e a classif icagao mais 

simples da psicologa Maria Auxi l iadora, em uma entrevista dada a Revista Primeira 

Impressao, em julho de 2002, onde ela afirma que "podem existir, entre milhares de 

pessoas diferentes, tres t ipos de assassinos passionais: o neurotico, o psicotico e o 

psicopata". 

Os neuroticos servem para classificar as pessoas normais que, em um 

momento extremo, cometem o crime, mas depois se arrependem. Ja o psicotico e 

um doente que age motivado por alucinagoes e vozes que acredita serem reais. 

Geralmente, eles matam as pessoas que mais amam e mais proximas, uma vez que 

acreditam que estao sendo perseguidas e, quando cometem o cr ime alegam que a 

vit ima era a maior culpada, pois os provocava. E os psicopatas sao assassinos frios 

que cometem o homicidio por prazer. Nao age sob delir io, possuem disturbios 

comportamentais e problemas pessoais graves. 

Com base nessa pequena divisao podemos considerar como 

descontrolados emocionalmente os neuroticos; sendo, entao, os psicoticos e 

psicopatas os doentes, que tern uma patologia e que devem ser olhados de forma 

mais branda pela lei, pois estes sao considerados inimputaveis quando coexistirem 

os demais requisitos necessarios. 

Entao, podemos concluir que nem todos os homicidas passionais sofrem 

de algum tipo de doenga mental . A maioria comete este delito por um desequil ibrio 

emocional momentaneo e que nao e considerada uma patologia. Sao movidos, 

muitas vezes, pela educagao que receberam, de uma sociedade, ainda, com 

resquicios do patriarcalismo, influindo no comportamento das pessoas. 
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4 HOMICJDIO PASSIONAL: T E S E S DA ACUSAQAO E T E S E S DA D E F E S A 

Os crimes dolosos contra a vida - o homicidio, o infanticidio, o aborto e a 

instigacao ao suicidio - sao ju lgados pelo Tribunal do Juri. Trata-se de uma 

categoria de cr imes que nao obedece a regra geral de ju lgamento por ju izes 

togados. 

A instituicao do Juri tern como objetivo fazer com que os autores desses 

cr imes sejam julgados por membros da comunidade, que com o seu ju lgamento 

retrata o pensamento medio da sociedade, pois julga, nao com parametros tecnico-

jur idicos, mas como representante do pensamento medio da coletividade, e nao por 

juizes de carreira como e a regra. Trata-se de uma excegao aberta pela lei para os 

casos em que uma pessoa tira a vida de outra, entende-se que, por serem crimes 

extremamente graves e, por vezes, resultantes de situagoes peculiares, devem ter 

tratamento especial. 

Sendo assim, e o Tribunal do Juri que julga os cr imes passionais nos 

quais o autor causa a morte da vi t ima ou, pelo menos tenta faze-lo. Em geral, os 

ju lgamentos sao publicos, e podem ser acompanhados por qualquer cidadao 

interessado, tanto nos tr ibunais quanto nas Varas de ju izes singulares. 

Partindo do mesmo fato delituoso, provavelmente a acusagao tera uma 

versao e a defesa outra, dai a importancia do poder de argumentagao do Ministerio 

Publico, que tern a responsabil idade de representar o Estado na repressao do crime, 

e dos advogados de defesa com o intuito de convencer o conselho de sentenga de 

sua teoria. Nesses debates no Tribunal do Juri, o aspecto racional e o emocional dos 

advogados e promotores entram em cena. Sendo que o elemento emocional e o 

maior responsavel pelo convencimento, aquele que fundamentalmente influencia e 

determina a decisao dos jurados. Trata-se de um processo de encanto. Aos 

advogados e promotores cabe envolver e seduzir o juri , conduzindo-o a uma 

determinada posigao. 

Na segao seguinte, realizar-se-a uma breve analise das teses levantadas 

pela acusagao e pela defesa no tocante a natureza do homicidio passional. 
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4.1 TESES DA ACUSAQAO: QUALIFICAQAO DA FIGURA CRIMINOSA 

Em se tratando de crime passional, o Ministerio Publico, na defesa dos 

interesses da sociedade, na maior parte das vezes denuncia o reu pelo exercicio de 

homicidio qualif icado, que e classif icado como hediondo e para o qual a sancao 

prevista e de doze a trinta anos de reclusao. 

Ja foram mencionadas no topico 2 as hipoteses de homicidio qualif icado 

que estao previstos no art. 121 , §2° do Codigo Penal. Foram relatadas a seguir as 

hipoteses que usualmente se enquadram no homicidio passional. 

Dentre as circunstancias que tornam mais reprovavel a conduta de matar 

a lguem, encontra-se o fato de o homicidio ter sido cometido por motivo torpe (art. 

121 , §2°, do Codigo Penal). 

O amor, o ciume controlado, o desejo sexual nao levam ao homicidio. A 

eliminagao da vida alheia so pode resultar do rancor, da vinganga, do odio e de 

todos os demais sentimentos resultantes do narcisismo e da frustragao. 

Entende a jur isprudencia que o marido ou amante que mata a 

companheira por vinganga, c iume ou odio age por motivo torpe, qualif icando a 

conduta, tornando-a mais severamente punivel. Evidentemente, existem julgados 

em sentido contrario, entendendo que o homicidio passional nao esteve movido pelo 

motivo torpe. Tal entendimento resulta de equivoco interpretat ive pois o homicidio 

nunca resulta de amor ou de boas intengoes. Na maioria dos casos sera possivel 

para a acusagao demonstrar por que a qualif icadora da torpeza deve prevalecer. 

Luiza Nagib Eluf (2002, p. 143) fazendo referenda ao motivo do crime 

explica: 

A forga que pos em movimento o querer do agente ativo, o antecedente 
psiquico que o levou ao ato de matar sua ex-companheira, foi a vinganca, o 
6dio reprimido. Vinganga contra quern nao mais queria sujeitar-se a um 
companheiro incompreensivo, agressivo, mau, que a espancava sem 
motivo, que a deixava sem meios de subsistencia. Justa e humana a 
vontade da ofendida de desejar a separag§o. 

Se a intengao do agente era a reconciliagao e, nao obtendo a 

concordancia da ex-mulher para uma relagao sexual, resolveu mata-la, agiu por 

motivo torpe, desprezivel, vil, cruel, vingativo. 



45 

A acusagao se consol ida na pega inicial que da ensejo a instauragao do 

procedimento contra o reu e que recebe o nome de "denuncia". Ao atribuir ao 

acusado a pratica de homicidio quali f icado, a denuncia precisa, tambem descrever a 

qualif icagao. 

Em se tratando de motivo torpe, observa-se o seguinte acordao advindo 

do TJRJ citado na obra de Eluf (2002, p. 141), que conteve como relator Paulo 

Sergio Fabiao (RT 733/659): 

Caracteriza motivo torpe o fato de o marido, desprezado pela mulher que 
com ele n§o mais quer conviver, resolver vingar-se, desejando mata-la. O 
motivo e o antecedente psiquico da ac3o. No caso, a forga que colocou em 
movimento o querer do agente ativo, que o levou ao gesto de matar a sua 
companheira, que somente n§o se consumou pelo fato de a vitima ter 
fingido que ja se encontrava morta. 

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 qualif icadora em 

questao se o acusado, sentindo-se desprezado pela amasia, resolve vingar-se, 

matando-a. 

O Codigo Penal tambem qualifica o homicidio quando praticado por 

motivo futil (art. 121 , §2°, II, do CP). Em caso de homicidio passional, ha quern 

considere ser o motivo do crime futil e nao torpe. 

Futil e o mesmo que insignificante, irrelevante, de forma que a reagao do 

incriminado, ao matar a vi t ima, apresenta-se completamente desproporcional ao 

motivo que o levou ao ato. O homicida passional tera agido por motivo torpe, mas 

se, ao considerar os fatos, a acusagao se convencer de que o motivo do crime foi 

futil tera de fundamentar seu entendimento nas circunstancias reais que originaram 

a conduta do reu e acusa-lo com base em conceitos f i rmados pela doutrina e 

jur isprudencia. 

£ necessario observar que a cumulagao das quali f icadoras do motivo 

torpe e do motivo futil nao deve ocorrer. A causa do crime ou e torpe ou futil. 

Portanto, e inadmissivel no homicidio o reconhecimento de duplice qualif icadora 

fundada em motivo s imultaneamente futil e torpe, uma vez que ambos se tratam de 

carater subjetivo. 

De acordo com o tr ibunal de justiga de Sao Paulo que analisa os motivos 

do crime, o motivo e futil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do 
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ponto de vista do homo medius e em relagao ao delito de que se trata. Se o motivo 

torpe revela um grau de particular perversidade o motivo futil exprime o egoismo 

intolerante, prepotente, mesquinho, que vai ate a insensibil idade moral. 

Ha julgados que consideram o c iume motivo futil, mas a jur isprudencia 

nao e pacif ica, havendo decisoes no sentido de que o ciume nao e um sentimento 

irrelevante, considerando que quando o agente atua impulsionando, pressionado 

pelo sentimento do ciume, fundado ou nao, nao se pode dizer que se trata de motivo 

irrelevante, insignificante, futil. Em sentido contrario, podem ocorrer casos em que o 

c iume e mencionado como circunstancia quali f icadora, e sempre e enquadrado 

como motivo futil e nao como torpe. A separacao de um casal induz, 

constantemente, uma serie de t raumas, todos previsiveis. Defende-se, entao, que 

um homicidio tentado, em tais circunstancias, ha de ser colocado a categoria de futil. 

Qualquer um dos meios trazidos pelo art. 121 , §2°, III, do CP, que seja 

usado pelo homicida passional para efetuar o seu crime, ira qualificar sua conduta, 

tornando mais rigida a pena cominada. 

Veneno pode ser considerado qualquer substancia capaz de ser letal a 

vi t ima. Fogo, a lem de cruel e de perigo comum. O marido que incendeia a casa para 

matar a esposa poe em risco, tambem, a vizinhanga. Explosivo e a substancia que 

atua por meio de detonagao; e de perigo comum. A asfixia e o impedimento da 

respiragao. A primeira pelos vicios do ar ambiental . A segunda envolve o 

enforcamento, estrangulamento, esganadura, soterramento e afogamento. A tortura 

consiste em aplicar a vi t ima um sofr imento desnecessario e in tense Pode ser fisica 

ou moral. 

O meio nao sera insidioso quando conhecido pela vi t ima; nao sera cruel 

ou torturante quando nao impuser sofr imento descomunal ou desproporcional; nao 

sera de perigo comum quando nao colocar em risco outras pessoas ou seus bens. A 

jurisprudencia ensina que o meio insidioso e cruel sao elementos diferentes. O meio 

pode ser insidioso, ser cruel ou ambos. Ha casos em que o homicida passional se ve 

tornado de tamanho odio que, alem do motivo que o levou ao crime pode ser 

considerado torpe ou futil, ainda ha a utilizagao de meio cruel, como na hipotese de 

a vit ima ser morta com numerosos golpes de faca. 

E comum que o cr iminoso passional pegue sua vi t ima de surpresa, 

uti l izando-se de recurso que dificulte ou impossibil i te a defesa da pessoa que e 

atacada. O marido que convida a mulher pra sair e conversar sobre a separagao, e, 
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quando se ve a sos com ela, mata-a repentinamente, com varias facadas, v ingando-

se do fato de nao ter sido atendido quando pretendeu reatar a relagao, comete 

homicidio qualif icado pelo motivo torpe, pelo meio cruel empregado e pela 

dissimulagao. 

A traigao e a quebra da confianga que a vit ima depositava no agente, e a 

emboscada e o ato de esperar alguem de forma oculta, sem ser visto, causando 

surpresa. O homicida passional pode voltar a sua ira contra a mulher ou contra o 

suposto amante da mulher ou, ainda, contra ambos. Em qualquer das hipoteses, 

pode querer utilizar-se de meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vi t ima, 

como demonstra o seguinte acordao proferido pelo Tribunal de Justiga do Mato 

Grosso do Sul, Carlos Stephanini como relator (RT 712/439), comentado por Eluf 

(2002, p. 159): 

Tratando-se de homicidio praticado de surpresa, nao sendo antecedido por 
qualquer discuss3o, nao ha falar em legitima defesa da honra, quando o 
crime foi praticado em raz§o de meros boatos ou suspeitas de adulterio, 
uma vez que faltou o requisito da iminencia entre o fato causador da revolta 
do agente e sua ag§o imediata resultante na morte da vitima, mormente 
quando o executor do crime vinha prometendo acerto de contas com seu 
dasafeto. 

As qualif icadoras do homicidio, referentes aqueles praticados para 

assegurar a execugao, a ocultagao, a impunidade ou vantagem de outro crime 

(art. 121 , §2°, V, do CP), nao se apl icam diretamente aos homicidios passionais. 

A qualif icadora do homicidio cometido mediante paga ou promessa de 

recompensa, apesar desta modal idade nao ser impossivel de associar-se ao 

homicidio passional, ainda nao tem-se mostrado presente nos casos reais de cr imes 

passionais. 

Mesmo quando a mulher, querendo casar com o amante e ficar na posse 

exclusiva dos bens do marido, encomenda o homicidio do conjuge a matador 

profissional, o motivo do crime nao pode ser considerado "passional". Ela nao 

manda matar o marido por ter se sentido traida ou rejeitada, ou ainda, por nao 

suportar a separagao, mas apenas para livrar-se dele com a f inal idade de ficar com 

os bens do casal. Embora se trate de motivo torpe e possa a agente estar movida 

pela paixao ao dinheiro, nao se inclui o delito dentre os cr imes passionais. 

Pode haver a cumulagao de qualif icadoras, no caso, por exemplo, de o 

homicidio ter sido efetivado por motivo torpe e por um meio insidioso, cruel ou de 
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perigo comum. Nao ha impedimento para a coexistencia de varias quali f icadoras 

relativas ao mesmo homicidio, desde que nao sejam incompativeis entre si. 

4.2 TESES DA DEFESA: PRIVILEGIO 

A criacao da figura do homicidio privilegiado resultou da reforma penal de 

1940 que, ao modificar o Codigo Penal de 1890, el iminou o perdao dado ao 

homicida que matasse em face de "perturbagao dos sentidos e da inteligencia", 

geralmente aplicada aos casos passionais, e estabeleceu uma norma segundo a 

qual a pena poderia ser diminuida se o ato criminoso resultasse de violenta emogao 

ou atendesse a relevante valor moral ou social. 

O entao "novo Codigo" (ainda em vigor e ja considerado ultrapassado) 

nao absolvia o homicida dominado por violenta emogao, nao o deixava impune como 

o anterior, mas atribuia-lhe pena menor, de seis anos de reclusao referente ao 

homicidio simples. Na epoca, isto e, nos anos que seguiram a 1940, os advogados 

criminalistas nao aceitaram passivamente a alteragao trazida pelo Codigo e 

procuraram evitar a condenagao de seus clientes criando a tese da "legit ima defesa 

da honra". 

De toda forma, a incriminagao do "passional" foi um avango no sentido de 

se reduzir a impunidade que assolava. Apesar disso, o Juri, refletindo valores sociais 

patriarcais, continuou a encarar o assassinato de mulheres com lamentavel 

complacencia. 

Ocorre que, naquela epoca (primeira metade do seculo XX), era comum a 

absolvigao do homem que matasse a mulher por suspeita de adulterio e, apesar da 

nova figura do homicidio privilegiado, tal tese era pouco utilizada pela defesa, que 

ainda pleiteava situagao melhor para o homicida, procurando a absolvigao completa 

ou uma sangao que se l imitasse ao reconhecimento de excesso culposo na legitima 

defesa da honra (dois anos de reclusao, com suspensao condicional da pena: o 

sursis). 

Mas a sociedade mudou muito, a alegagao de homicidio privilegiado, isto 

e, cometido por relevante valor moral ou social, ou sob o dominio de violenta 

emogao, nos dias de hoje, e a mais frequente tese apresentada pela defesa em caso 
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de crime passional comprovado. A tolerancia com os assassinos de mulheres 

acabou, a legitima da honra perdeu a sustentagao, e se o defensor consegue 

diminuir consideravelmente a pena do reu ja se considera muito bem-sucedido. 

Ainda assim, nao e comum que a tese do homicidio privilegiado seja aceita pelos 

jurados. 

A previsao legal do assassinato com pena reduzida em razao do motivo 

encontra-se no art. 121 , §1°, do CP. A vantagem para o agente, da apresentagao da 

versao de homicidio privilegiado, e a possibi l idade de redugao da pena para quatro 

anos de reclusao. O Codigo Penal preve mais de uma hipotese de privilegio para o 

homicidio. A primeira causa de diminuigao de pena e o valor social, neste caso, o 

agente teria em mente os interesses da coletividade e sua conduta indicaria ter ele 

menor periculosidade. A segunda causa de diminuigao de pena e o relevante valor 

moral, que diz respeito aos interesses individuals, pa r t i cu l a r s do agente, entre eles 

os sentimentos de piedade e compaixao. A terceira causa e a violenta emogao, logo 

em seguida a injusta provocagao da vi t ima. 

Como ja fora explanado, a emogao difere-se da paixao. Ambos os 

sentimentos nao chegam a anular a consciencia. O sujeito tornado de anseios fortes 

mantem sua capacidade de compreensao das coisas e e responsavel por todos os 

atos que pratica nesse estado. Por essa razao a lei penal nao transige com os 

emotivos ou passionais. O Codigo somente beneficia, com a possibi l idade de 

diminuigao da pena, a emogao violenta e, mesmo assim, quando derivar da injusta 

provocagao da vi t ima e a reagao do agente ocorra logo em seguida. 

A respeito disso, o homicidio privilegiado pela violenta emogao e a tese 

recorrente da defesa com relagao aos crimes passionais. A opgao de alegar o 

privilegio decorrente da violenta emogao, e nao do relevante valor moral ou social 

resulta do fato de que, nos dias de hoje, pouca gente langa mao do extremo cinismo 

de dizer ter matado a mulher, namorada, companheira ou ex-companheira por 

"relevante valor moral ou social". Magalhaes Noronha (2002, pag. 102) ao comentar 

sobre o homicidio passional observa que: 

A Escola Positiva exaltou o deliquente por amor e foi o bastante para que 
por passional fosse tido todo matador de mulher. A verdade e que, via de 
regra, esses assassinos s§o pessimos individuos: maus esposos e piores 
pais. Vivem sua vida sem a menor preocupagao para com aqueles por 
quern deveriam zelar, descuram de tudo, e um dia, quando descobrem que 
a companheira cedeu a outrem, arvoram-se em juizes e executores. Nao os 
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impele qualquer sentimento elevado ou nobre. Nao. E o despeito de se ver 
preterido por outro. E o medo do ridiculo - eis a verdadeira mola do crime. 
Esse pseudo-amor nao e nada mais que sensualidade baixa e grossa. 

A violenta emogao, como ja fora citado, somente podera atenuar a pena 

imposta se a reagao do agente ocorrer logo em seguida a injusta provocagao da 

vit ima. Tal situagao e dificil de se configurar nos casos de crimes passionais, pois a 

paixao nao provoca reagao imediata, momentanea, passageira. A paixao que mata e 

cronica e obsessiva; no momento do crime, a agao e fria e se revela premeditada. O 

agente teve tempo para pensar e, mesmo assim, decidiu matar. Na grande maioria 

das vezes, nao ha nenhuma "provocagao". O desejo de separagao ou eventuais 

criticas ao comportamento do companheiro ou namorado nao podem ser 

considerados suficientes para causar a "violenta emogao" que ameniza a punigao de 

condutas homicidas. 

Neste diapasao, analisa-se Acordao do Tribunal de Justiga de Sao Paulo, 

que teve como relator Marino Falcao (RT 622/268), arrolado por Luiza Nagib Eluf 

(2002, p. 163) em sua obra: 

O impulso emocional e o ato que dele resulta devem seguir-se 
imediatamente a provocagSo da vitima para configurar o homicidio 
privilegiado (art. 121, § 1°, do CP). O fato criminoso objeto da minorante nao 
podera ser produto de colera que se recalca, transformada em 6dio, para 
uma vinganga intempestiva. 

Por outro lado, mesmo havendo provocagao da vi t ima, se o agente ja 

comparece ao local do crime armado, demonstrando estar preparado para matar, 

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

emogao. 

Dessa maneira, explica Capez (2007) que se o agente age premeditando 

o cr ime, armando para flagrar sua esposa com outro homem, ele estara 

preordenando em sua consciencia uma possivel vinganga de uma injusta 

provocagao que nao ocorreu minutos antes do crime, mas sim que e conhecida ou 

suspeitada pelo assassino muito tempo antes. Nao incidira sobre a pena desse 

agente o beneficio da violenta emogao. 

A aceitagao da tese de homicidio privilegiado e decisao que so pode ser 

proferida pelo Juri. Isto significa que a acusagao, ao oferecer a denuncia, nao pode 

adiantar-se e classificar o homicidio de privilegiado, pois este ju lgamento nao Ihe 
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cabe. A existencia de qualquer das causas que diminuem a pena do homicidio 

devera ser apresentada em plenario pela defesa e admit ida ou nao pelo Conselho 

de Sentenca. 

Na fase de recurso, tampouco podem os tribunals de justiga modif icar a 

decisao do Juri, desclassif icando e vice-versa, em face da soberania do tribunal 

popular. Deste modo, o reconhecimento do homicidio privilegiado e providencia que 

so pode ser considerada quando do ju lgamento pelo Tribunal do Juri, nao sendo 

admitida na fase da denuncia. 

Dessa forma, pode-se frisar que a tese de homicidio passional qualif icado 

pela violenta emogao seguida da injusta provocagao da vit ima ganhou forga ao 

longo dos anos, principalmente apos o texto do artigo 5° da Constituigao Federal, 

que mit igou a tese da legit ima defesa da honra. Mesmo sendo de dificil 

caracterizagao, em virtude dos requisitos exigidos por essa privi legiadora, esta tese 

e mais ocorrente nos tr ibunals, pois nao coloca em duvida a violagao de nenhum 

preceito const i tut ional . 

Por f im, percebe-se que os jurados devem fazer uma analise 

pormenorizada do fato, para que possam dar seu veredicto. Pode-se concluir que a 

retorica apresentada pelo Ministerio Publico e pelos advogados de defesa e de suma 

importancia para o convencimento do Corpo de Sentenga, assim como a midia que 

tambem tern grande influencia e, quando bem articulada, pode ter um vasto poder 

no combate aos crimes passionais. 

4.3 A INFLUENCIA DA MJDIA NO COMBATE A O HOMICIDIO PASSIONAL 

A midia, quando bem util izada, proporciona ao caso uma grande 

repercussao. No tocante aos homicidios passionais, e um instrumento precioso "nas 

maos" das feministas, que se unem cada vez mais para que as mulheres 

assassinadas nao sejam transformadas em res, ja que sao as principals vi t imas 

desse cruel cr ime. E necessario compreender que, independente de seus atos ou 

decisoes, elas tern direito a vida. Ja foi reproduzida uma minisserie na Rede Globo 

"Quern Ama Nao Mata", protagonizada por Maril ia Pera, tratando do referido tema. 
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Nao se pode desprezar a influencia da midia como formadora de opiniao 

publica e sua importancia no ju lgamento no Tribunal do Juri. Os estudiosos de direito 

penal nao a ignoram, tanto que buscam delimitar sua forma de atuagao para que o 

corpo de sentenca possa decidir com independencia. Destacam-se, com certeza, os 

meios de comunicacao como propulsores de uma nova percepcao do papel social 

da mulher e da maneira como esta passou a ser considerada na sociedade hodierna 

brasileira. 

O homicidio passional era visto de forma estagne por varias 

comunidades, e uma vez atingido pela informacao, o cidadao teve que se posicionar 

fazendo um juizo de valor sobre o crime passional. A repercussao dada a alguns 

casos pela imprensa despertou nos meios de comunicacao, um vasto interesse 

sobre o assunto. Atraves de debates e seriados, a midia propiciou uma grande 

discussao sobre a violencia contra a mulher e a necessidade de reconhecer os seus 

direitos. 

O progresso decorrente da informatica, hoje tern proporcionado a 

qualquer pessoa, nos mais distantes lugares, procurar as mais diversas 

informacoes. Nao obstante isso, os que trabalham com a demanda feminina tern 

sentido a necessidade de usar-se a midia com mais habil idade, buscando-se 

transformar conceitos arcaicos e proporcionar a consol idacao da nova visao do 

papel da mulher na sociedade. Defendem os que lutam pelo f im da violencia contra 

a mulher que a midia deve sempre ser uma aliada na formacao de uma cultura que 

possa fazer a sociedade compreender os anseios que buscam a igualdade de 

genero. Nesse contexto, a midia tern contr ibuido para o banimento da violencia 

contra a mulher por diversos motivos, dentre estes o cr ime passional sob a desculpa 

de defesa da honra. 

Como seara de poder, a imprensa virou uma forma valiosa aplicada pelo 

movimento feminista para o combate aos homicidios passionais. A mulher compoe a 

maior parte da audiencia da midia, principalmente a televisiva, motivo pelo qual esta 

deve ser direcionada na intencao de char uma maior consciencia da condicao 

feminina em busca da igualdade de genero e, consequentemente contra todos os 

tipos de opressao e violencia. Aumenta na consciencia das ativistas a pretensao no 

sentido de que a programacao das emissoras apresente uma percepcao correta da 

imagem da mulher. A ideia e instituir um codigo de conduta para evitar que a ligacao 

da imagem da mulher seja associada a circunstancias degradantes, ou de violencia, 
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abuso sexual e racismo, salvo nos casos em que a informacao seja difundida com a 

finalidade de contribuir, de alguma forma, para o bem-estar da mulher. 

Tal influencia foi testada com a agao de Gloria Peres, que procurou a 

justa condenagao dos assassinos de sua filha. Ela conseguiu, com sua influencia na 

midia, trazer para debate nacional o quest ionamento sobre a impunidade no sistema 

penalista brasileiro. Pelo qual, agentes que cometem crimes de alto grau de 

perversidade podem conseguir responder o processo em liberdade ou cumprir pena 

em tempo menor que o previsto, em razao de disposit ivos que preveem o 

cumprimento e a progressao de regime. Essa discussao provocou mudancas na 

legislacao penal, como ja comentado, foi realizada a aprovagao de leis mais severas 

como as que tratam de cr ime hediondo. 

A utilizagao correta da midia pelas feministas se tornou uma esfera de 

alcance do poder, para que possa a mulher contribuir de forma concreta e eficaz, 

para a formagao de uma sociedade igualitaria. A busca de participagao nas decisoes 

e gestao da area de comunicagao tern sido um objetivo projetado pelo movimento 

feminista. 

4.4 ANALISE GERAL DA CONDUTA DO HOMICIDA PASSIONAL 

O Codigo Penal Brasileiro deixa claro, em seu artigo 28, inciso I, que a 

emogao e a paixao nao excluem a imputabil idade, ou seja, a culpabil idade do autor 

de um homicidio passional subsiste. No entanto, pode acontecer que essa paixao -

amor, c iume, sentimento de posse - tenha se tornado patologica. Contudo, 

classificar uma pessoa de louco nao e tao facil e simples, e preciso que seja 

realizada uma pericia medica por especial istas para se chegar a tal conclusao. 

Vale lembrar que, a doenga mental (patologica) torna o agente 

inimputavel, ja o descontrole emocional nao. E e exatamente este descontrole que 

versa o art. 28 do Codigo Penal, nao afastando, deste modo, a imputabil idade do 

individuo quando se apresentar neste ultimo estado. E importante ressaltar tambem 

que, esses sujeitos que praticam crimes passionais tern um comportamento atipico 

em relagao a maior parte da sociedade, corresponde a uma pequena parcela da 

populagao. Sao pessoas que nao aceitam a traigao nem o abandono. 
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Por isso, muitos estudiosos e ate psicologos estudaram e estudam este 

t ipo de homicidio na procura de classificagoes e caracterist icas individualizadoras 

dos assassinos passionais, porem, nao se chegou a nenhum consenso. 

Buscar e x p l i c a t e s para tal conduta esta intensamente 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 objeto 

do seu desejo, ou as vezes se vingar em alguma pessoa proxima e querida dessa 

pessoa, esta fortemente ligado ao fato dos homicidas passionais serem desprovidos 

de amor proprio, e, a partir de uma traicao ou um abandono, acreditarem que sua 

vida perdeu o sentido, sendo esta a expl icacao mais plausivel. Uma vez que, uma 

parte dos homicidas tenta o suicidio logo em seguida. 

Passando-se a analisar o homicidio em especie, tomando-se em 

consideragao o sentido juridico dos termos emogao e paixao, em tese, um homicidio 

cometido incitado pelo sent imento da emogao seria privilegiado, mas, se fosse 

deslumbrado pela paixao, seria qualif icado, de acordo com as qualif icadoras 

subjetivas. 

Entretanto e indispensavel a apreciagao do caso real, pois, para o 

acontecimento de um homicidio privilegiado e preciso que o fato concreto preencha 

as condigoes, ou seja, que haja uma agressao por parte do agente que esta sob o 

dominio de uma violenta emogao, logo em seguida (quase que instantaneamente), 

injusta provocagao da vi t ima, resultando em uma causa de diminuigao de pena. 

Enfim, se o individuo e mentalmente sadio e comete um homicidio 

passional, por ser este uma das especies de crime doloso contra a vida, sera ju lgado 

pelo Tribunal do Juri Popular. Cabera aos cidadaos da sociedade onde o delito foi 

praticado resolver e julgar o caso, compet indo ao juiz somente a apl icagao da pena 

no caso de condenagao, ou absolver, no caso de absolvigao. 

Nesses casos, e necessario ver, em cada acontecimento, imparcialmente, 

se o que induziu o sujeito ao comet imento do crime foi uma paixao ou uma emogao, 

e tambem ate onde alguem pode impor a futi l idade ou a torpeza ao sentimento de 

outrem. 

Nada desculpa o homicidio, hoje nao se aceita mais a compaixao com os 

assassinos passionais, como era ant igamente, esses casos devem ser punidos 

severamente, ou seja, se foi um homicidio privilegiado, a pena deste, se foi 

qualif icado a sua pena correspondente. 
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5 C O N C L U S A O 

A vida e o bem mais importante que o ser humano possui. E o primeiro 

direito que se adquire quando nasce e corresponde a um bem juridico 

indisponivel.Todos os outros direitos der ivam desse primeiro: o direito a vida, pois o 

mais grandiosos de todos e o direito de viver. A vida humana tern de ser protegida 

de qualquer preconceito, restrigao ou distincao em especial. Sera garantida a todo 

ser humano, de forma igualitaria, independentemente da raca, sexo, idade ou 

condigao social, pela Constituicao Federal com seu artigo 5°. 

Infelizmente, o crime de matar sempre existiu. Mesmo sem 

consent imento, ha quern se julgue justo em ceifar a vida de a lguem. Dentro destes 

se encontra o homicida passional. O cr ime passional e entendido pela justiga como 

aquele que envolve os sent imentos sexuais e amorosos. 

O presente trabalho de conclusao de curso analisou aspectos atinentes 

ao referido crime. Nao houve a pretensao de se estabelecer conceitos e padroes 

que fossem adotados por toda a sociedade, mas sim, buscou-se explanar de forma 

simplif icada, que o crime passional e uma heranga perpetuada durante geragoes, 

porem que hoje tem-se um posic ionamento distinto dos antepassados. 

Trouxe-se a baila tal debate com a finalidade de levantar conflitos que 

fagam as pessoas refletir sobre a conduta desses homicidas e, posteriormente, 

mostrar como a sociedade e a justiga brasileira reagem diante da barbaridade que 

se tenta justificar como consequencia da paixao. 

O perfil do homicida passional pode ser observado atraves de suas 

caracterist icas pessoais. Ele e uma pessoa insegura, de baixa auto-est ima, tern uma 

grande necessidade de auto-afirmagao, e egoista, egocentr ico, sofre de ciume 

doentio, extremamente materialista e por isto acredita que a mulher e mais um de 

seus "objetos". A ideia de traigao tern bastante gravidade na imagem deste homem 

diante da comunidade, porque ele dar valor demais ao que esta vai dizer ou pensar 

ao seu respeito. Ele zela sua reputagao demasiadamente, imaginando que a traigao 

insultaria sua mascul inidade e imagem pessoal. 

Ao cometer a conduta homicida, o agente passional traz dentro de seu 

ego a ideia de legit ima defesa da honra. No entanto, essa ideia de legitima defesa 

da honra nao encontra fundamento na legislagao e nem nunca encontrou. Foi 
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apenas uma maneira achada por advogados para absolver os cr iminosos ja que o 

Tribunal do Juri acatava a mesma, condenando a vit ima a sua propria morte, pois 

grande era o preconceito contra a mulher ate a decada de 70. 

Sendo assim, no primeiro capitulo, deste trabalho, estudaram-se as 

caracterist icas concernentes ao homicidio e suas respectivas previsoes no Codigo 

Penal. Ass im como os requisitos imprescindiveis para a configuragao do homicidio 

privilegiado e qualif icado. No segundo capitulo, foram expostos os elementos 

existentes no homicidio passional, os sent imentos que sao capazes de alterar o 

psiquismo e a consciencia humana, e sua punibil idade de acordo com a legislacao 

brasileira. Evidenciou-se tambem que a evolucao da posicao da mulher na 

sociedade em decorrencia dos movimentos emancipator ios, a sua insercao no 

mercado de trabalho disputando posicoes antes concedidas apenas a homens, 

desencadearam um processo de nova percepgao e aplicabil idade de seus direitos, 

principalmente no que refere ao ju lgamento dos cr imes passionais. 

Por f im, no terceiro capitulo, foi demonstrado as teses da defesa de 

homicidio privilegiado e da acusagao alegando homicidio qualif icado defendidas no 

Tribunal do Juri. Trazendo tambem jurisprudencias sobre os ju lgados, e a 

importancia da midia no combate desses crimes. 

A problematica central de todo o trabalho e revelar se o homicidio 

passional e privilegiado ou quali f icado, sendo a unica resposta encontrada e que 

tudo vai depender do caso concreto, nao se podendo afirmar abstratamente. Em 

analise ultima, conclui-se que o homicidio passional apenas e tao somente sera 

extirpado quando o patriarcalismo for de uma vez por todas enterrado e as pessoas, 

enf im, consigam construir relagoes afetivo-sexuais igualitarias. 
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