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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta dissertacao se concentra na analise das relacoes de genero em Campina 

Grande no final do seculo XIX e inicio do seculo XX. A base desta pesquisa se 

constitui em seis processos criminais, cuja finalidade foi perceber como as 

tensoes criadas pelos sujeitos historicos, homens e mulheres, envolvidos pelas 

paixoes e pelo crime, aconteceram durante as suas relacoes de intimidades 

cotidiano, num ambiente marcado pelas mudancas a que passava a cidade na 

virada do seculo. Este trabalho, portanto, tern como preocupagao problematizar 

a(s) maneira(s) como os crimes passionais, ocorridos entre casais em Campina 

Grande, foram representatives para os discursos juridicos, medicos e de outros 

sujeitos (vitimas, autores, testemunhas, autoridades policiais), conforme os autos 

processuais. Assim, este trabalho e um percurso sobre as tensoes cotidianas das 

relacoes amorosas, afetivas e sexuais dos sujeitos campinenses, que se lancaram 

nos dramas passionais e se legitimaram quanto homens e mulheres, dotados de 

uma "honra", para qual a justica e a Medicina decidiriam a quern por direito, a 

possuia. Para isso, faremos uma rediscussao sobre as normas juridicas penais e as 

mudancas de comportamento ocorridas em Campina Grande, como forma 

imprescindivel de problematizar o vinculo da lei ao seu tempo historico e 

cultural. 

Palavras-Chaves: Crimes Passionais, honra e Genero. 



SUMMARY zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This dissertacao i f concentrates in the analysis of the relations of sort in Campina 

Grande in the end of century XIX and beginning of century XX. The base of this 

research i f constitutes in six criminal proceedings, whose purpose was to 

perceive as the tensions created for the historical citizens, men and women, 

involved for the passions and the crime, had happened during its relations of 

privacies daily, in an environment marked for the changes the one that passed the 

city in the turn of the century. This work, therefore, has as concern to 

problematizar (s) the way (s) as the crimes passionals, occurred between couples 

in Campina Grande, had been representative for the legal, medical speeches and 

of other citizens (police victims, authors, witnesses, authorities), as the 

procedural files of legal documents. Thus, this work is a passage on the daily 

tensions of the loving, affective and sexual relations of the campinenses citizens, 

that i f had launched in the dramas passionals and i f they had legitimized how 

much to men and women, endowed with a "honor", for which justice and the 

Medicine would decide to who for right, possuia. For this, we will make a 

rediscussao on the criminal rules of law and the occured changes of behavior in 

Campina Grande, as it forms essential of problematizar I tie it of the law with its 

historical and cultural time. 

Word-Key: Crimes Passionals, honor and Sort 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande, 8 de Dezembro de 1929. Maria Eulalia, 27 anos, ex-

esposa de Bento Hermogenes Sales, 38 anos, e assassinada a golpes de faca, na 

Rua da Matriz, quando saia para os festejos religiosos da padroeira da cidade, 

Nossa Senhora da Conceicao. O assassino foi exatamente o seu ex-esposo. 

Motivos: este nao queria aceitar que a sua ex-esposa tivesse, apos o casamento, 

uma vida de solteira "livre e independente". Para "Bentinho", como era conhecido 

entre os amigos, nao bastava a morte simbolica da separacao, era necessario a 

morte real da sua ex-mulher, pois, so assim, estava "Bentinho" longe de ver a sua 

"amada" com outro homem. Este caso, por exemplo, faz parte de um conjunto de 

seis processos criminals que desencadearam multiplas narrativas que perpassaram, 

alem do proprio cotidiano da cidade e o contexto da epoca, outras formas de 

experiencias narradas pelas sociabilidades, pelos conflitos e pelas tensoes 

amorosas vividas em Campina Grande nas primeiras decadas do seculo XX. 

Historias como essas nao passavam de "rotina" para a Policia e para a 

Justica Criminal da epoca, embora nestes casos de amor, como o citado acima, a 

tentativa de subordinacao amorosa de "Bentinho" sobre Eulalia e um ponto central 

em todos os outros processos de crimes passionais. Porem, se as cenas dos crimes 

passionais, no geral, resultavam em subordinacao, medo e paixao, os detalhes e as 

subjetividades dos sujeitos envolvidos tornaram-nos singulares e atipicos aos olhos 

da Justica e da propria historia cotidiana. 

Mas, como penetrar no passado dessas paixoes entre homens e mulheres 

que praticamente nao deixaram vestigios de seu cotidiano, salvo os escritos feitos 

pela Justica? Este presente estudo busca, mediante os crimes passionais 

problematizar como esses delitos contra a vida, ocorridos entre casais em Campina 

Grande, Paraiba, nas decadas de 1890 a 1940, foram representatives de uma 

determinada sociedade, numa epoca em que homens e mulheres viveram as suas 

subjetividades de forma diferenciadas, em meio a um amplo aparato de mudancas 

urbanas e de sensibilidades modernas. Alem disso, pretende-se tambem alcar 

olhares as vivencias concretas dos personagens envolvidos nesses crimes e das 
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multiplas identidades a eles imputadas, fazendo as seguintes indagacoes: quern 

eram os sujeitos envolvidos no cotidiano das relacoes de intimidades em Campina 

Grande? Quais as experiencias que homens e mulheres viveram nos processos de 

crimes passionais? Quais os reflexos desses crimes no comportamento social da 

cidade? 

Para alcangar a visibilidade desses dramas passionais, que marcaram a 

cidade de Campina Grande na virada do seculo XIX para o seculo XX, a referida 

pesquisa voltou-se aos processos-crime, como principal fonte de pesquisa, 

selecionando-os em funcao dos vinculos amorosos, afetivos e sexuais existentes 

entre casais envolvidos. Assim, a documentacao judiciaria revelou-se quanto um 

material privilegiado na tarefa de fazer vir a tona as intimidades de homens e 

mulheres no processo historico em Campina Grande. Dessa forma, embora 

elegendo os processos criminais como fonte principal, se fez necessario a leitura de 

textos complementares as fontes criminais, como por exemplo, leituras 

historiograficas, jornalisticas e literarias que, como discursos influentes para o 

objeto de pesquisa, deram suporte importante a reconstrucao e problematizacao das 

experiencias cotidianas e das identidades dos sujeitos historicos nos seus diversos 

dramas passionais. 

Visando, portanto, questionar os discursos dos envolvidos nas tramas 

cotidianas, ante os crimes mencionados, foi extremamente importante consultar as 

obras juridicas e doutrinarias, como referencial bibliografico capaz de interpretar a 

apropriacao das falas ditas nos tribunals e a relacao existente entre os discursos da 

Justica Criminal e a sociedade brasileira no contexto da pesquisa. 

A partir das fontes coletadas e tendo como base a organizacao do campo 

juridico na Primeira Republica, sugeriram-se os recortes temporais que tiveram 

como parametro o Codigo Penal de 1890, primeira legislacao criminal republicana 

e seu substituto, o Codigo Penal de 1940, que encerra a temporalidade 

reconstituida nesta dissertacao. Assim, foi no periodo decorrido entre esses dois 

Codigos Criminais que se construiu a figura tipica penal dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Crime Passional, com 

base no dispositivo do artigo 27, que trazia a alegacao da perturbacao de sentidos 
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como justificativa de atos criminosos, o qual se apresentara como problematica de 

toda a dissertacao. 

Num sentido mais amplo, buscando um aparato teorico que funcionasse 

como orientacao das reflexoes sobre o tema, recorremos a autores como Michel de 

Certeau que trouxe as concepcoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA taticas e estrategias no campo das 

experiencias e das tramas cotidianas para a analise das fontes coletadas. Tais 

contribuicoes nos permitem investigar os significados das praticas sociais, como 

fenomenos multiplos, plurais e especificos de uma dada temporalidade. Em 

consonancia com essa questao, os pressupostos teoricos tambem possibilitaram a 

compreensao de permanencias culturais como elementos que circulam, que sao 

apropriados e reproduzidos por meio de representacoes criadas e legitimadas com 

o poder de nomear condutas e instituir uma dada organizacao social. 

O proprio Codigo Penal, por exemplo,bem como todo o complexo 

judiciario no inicio do seculo XX, serviu de recurso utilizado pelo sistema vigente 

a fim de nomear condutas, disciplinar e estabelecer normas para homens e 

mulheres, principalmente para as mulheres que eram estimuladas a manter "habitos 

sadios e de boas maneiras", conforme os padroes morais da epoca. Essas 

concepcoes de sociedade disciplinar, de autovigilancia, punicao e de interiorizacao 

das normas, sao observadas, tambem, inevitavelmente por um olhar foucaultiano, 

no tocante as ideias de controle social frente as mudancas que as cidades passavam 

na virada do seculo. 

Por fim, na busca da problematizacao das tramas que permeavam os 

crimes passionais, foi adotada a categoria de analise de genero - imprescindivel ao 

objeto tratado - para elucidar as relacoes entre homens e mulheres a partir dos 

ideais criados para o exercicio das funcoes masculinas e femininas na sociedade. 

Este aparato teorico e metodologico orientou a pesquisa no sentido de fundamentar 

as diferen^as de genero no ambito cultural, como criagoes humanas afloradas em 

contextos historicos especificos. E, por outro lado, permitiu a superagao da ideia 

dicotomica de mulheres-vitimas e homens-agressores, muito embora elas aparecam 

em geral como vitimas, mas, tambem, mulheres que reinventaram seus lugares, 

transgredindo, burlando e infringindo as normas, assim como eles. 
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Para acentuar a visibihdade sobre as relacoes de genero e possibilidades 

dc desvios, resistencias e transgressoes ordens sociais no cotidiano de Campina 

Grande, nos primeiros anos do seculo XX, trabalhos como de Rachel Sohiet, 

Martha Abreu e Mariza Correa, guiaram o olhar sobre mulheres e homens 

envolvidos nos crimes como construtores de seus cotidianos, entrecruzados com 

muitos discursos e representacoes instituidas e instituintes das multiplas formas de 

ser e de estar no mundo. 

As analises e as conclusoes das autoras citadas, a exemplo, inspiraram o 

trato com as fontes e a tentativa de repensar as imbricacoes entre os discursos e as 

praticas, entre a reproducao dos papeis desejaveis para os generos e as 

possibilidades de transgressao a esses sujeitos. Os atores das cenas de crimes 

passionais, protagonistas, testemunhas, redatores, jornalistas, amigos, vitimas e 

autoridades policiais e judiciais foram assim percebidos como agentes das 

historias, participantes de movimentos mais amplos na esfera social, economica e 

politica, os quais se tornaram tambem sujeitos direto ou indireto das tramas 

criminosas que embalaram os processos crimes em Campina Grande. Esses 

sujeitos, nao sao olhados como portadores de verdades, mas como homens e 

mulheres passiveis de emocoes e interpretacoes, cujas bases estao vinculadas as 

ideias constituidas nas vivencias do cotidiano e das modificacoes que as cidades 

passavam em meio a temporalidade em questao. 

Desse modo, e visando contemplar o objetivo da pesquisa, esta dissertacao 

foi organizada em tres momentos especificos, configurando tres capitulos. O 

primeiro deles, intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campina Grande das Paixdes Violentas: O Crime 

Passional como Narrativa de uma Trama, delineado a partir da contextualizacao 

socioeconomica e politica do Brasil republicano, dando destaque a estruturacao do 

aparato juridico e criminal, bem como das modificacoes sociais que Campina 

Grande vivia face as exigencias das politicas urbanisticas e higienizadoras 

implementadas quantos simbolos da modernidade nacional. No entanto, e 

importante ressaltar que as mudancas defendidas para as cidades durante a 

transicao do seculo XIX para o seculo XX, nao visavam apenas atingir uma 

consolidacao de um sistema politico nacional, mas tambem visavam alcancar os 
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comportamentos dos sujeitos sociais que, de forma direta ou indireta, seriam os 

"mantenedores" desse novo sistema, recem implantado: a Republica. 

Ainda no primeiro capitulo, discutiremos o papel dos principals sujeitos 

dos crimes passionais, revelando o lugar exercido por cada um nas diversas cenas e 

tramas nos delitos a que foram envolvidos, bem como o proprio lugar que a 

violencia de genero exerce sobre as identidades conflitantes de homens e mulheres 

em Campina Grande. 

Ja as narrativas das historias dramaticas construidas pelos envolvidos nos 

crimes passionais se apresentam nas paginas do segundo capitulo, intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vozes 

do Crime: Os sujeitos dos Processos. Neste capitulo busca-se problematizar as 

varias vozes dos sujeitos envolvidos nos crimes, sejam como testemunhas, vitimas 

ou reus seja como advogados, medicos ou juizes. A elaboracao desses processos 

era marcada por nocoes de verdades a partir dos depoimentos de populares que 

construiram historias para alem dos crimes, revelando informacdes acerca desses 

acontecimentos, que se confundiam com as historias do proprio cotidiano local. 

Alem disso, destaca-se a perspectiva da medicina legal e das politicas sanitarias e 

sua relacao com os corpos dos sujeitos envolvidos nos crimes, uma vez que os seus 

discursos se compatibilizavam com as mudancas de ordem social e politica que a 

cidade atravessava, a partir das novas formas de obediencia nas condutas, 

sobretudo na "conduta higienica" das relacoes entre homens e mulheres e "doceis" 

aos padroes de civilidade. 

Ja a tematica da paixao, sentimento presente nas historia dos crimes 

passionais, e analisada no terceiro capitulo, intitulado Vozes da Paixao: a honra 

masculina e feminina, que faz um percurso sobre o cotidiano das relacoes 

amorosas dos sujeitos em Campina Grande, tendo como preocupagao os conflitos 

afetivos entre homens e mulheres. Os elementos que constituiram a pratica dos 

crimes sao vistos sob o olhar das questoes de honra e das nocdes de poder forjadas 

a partir das diferencas entre homens e mulheres elaboradas historicamente com a 

ajuda dos saberes juridicos articulados e reinterpretados no cotidiano das 

experiencias sociais. 
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Portanto, inicia-se o percurso sobre os crimes passionais que embalaram 

Campina Grande nas primeiras decadas do seculo XX, que vai levar o leitor por 

entre as tramas do cotidiano campinense e os dramas da paixao de homens e 

mulheres. 
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CAPITULO 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMPINA GRANDE DAS PAIXOES VIOLENTAS: O C R I M E 

PASSIONAL COMO NARRATIVA D E UMA TRAMA 

Meu amado anjo, quando me lembro da noite passada, 

parece-me que foi um sonho, mas desejava saber 

cientemente se me amas. Tu me amas? Fala com 

certeza, pois acho tao incrivel que so tuas frases 

maravilhosas poderao me fazer, recente. Tu amas 

outra? Pois confessa, pego-te que nao me iluda. Se 

nao me amas, tambem farei de conta que nunca meus 

olhos deram-se com a tua realgavel beleza. 

Mas amo-te como os anjos amam a Deus 

Marcolina Maria 

Campina Grande, 1918.1 

Esta carta, apresentada por uma testemunha de defesa, como forma de 

atenuar a prisao de Francisco Manuel Cavalcanti, acusado de assassinar a sua 

propria esposa, revela-se com evidencia as sutilezas de um cotidiano amoroso e 

sexual em Campina Grande, no inicio do seculo XX. Francisco Manuel Cavalcanti 

trabalhava como servidor na Prefeitura Municipal, casado com Marcolina Maria da 

Conceicao, de 24 anos de idade, com a qual teve duas filhas. No entanto, a boa 

relacao social que o casal desfrutava perante a vizinhanca local se confundia com 

as duvidas e as incertezas quanto a fidelidade amorosa da vida conjugal. 

Sua esposa Marcolina Maria mantinha relacoes amorosas e sexuais com 

um outro homem. Sua vida estava dividida entre o lar, propriedade da familia do 

seu esposo e com as saidas "desnecessarias" ao encontro de "Ze Ivaldo", amante e 

"estopim" de uma tragica cena de amor. Porem, este comerciante, residente e 

domiciliado nesta mesma cidade, nao demonstrava-se apaixonado por Marcolina 

Maria, ao contrario do que esta deixava explicito nas proprias cartas, uma delas 

encontrada no seu proprio leito. 

1

 Processo "Marcolina Maria da Conceicao". 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri de Campina 

Grande. Carta apresentada em Juizo como prova do adulterio de Marcolina com "Ze Ivaldo". 
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Numa noite de feveieiro de 1918, o inesperado aconteceu. o "casal", Ze 

Ivaldo e Marcolina sao pegos em flagrante adulterio pelo seu esposo, Francisco 

Manuel. Naquela fatidica noite as criangas dormiam em um outro quarto da casa, 

quando o seu pai, com uma arma de fogo em punho, atirava a queima-roupa contra 

a esposa e mae das suas filhas. Dado abertura as investigacdes e ao processo 

judiciario, restou concluido que o gesto violento de Francisco Manuel deveria ser 

suavizado com a tese da legitima defesa da honra perante o Tribunal do Juri de 

Campina Grande. 

Historias como essa, marcadas pelo signo da violencia num cotidiano 

amoroso e sexual, em Campina Grande, nao passaram de rotina para os operadores 

do direito deslindar e chegarem as suas multiplas conclusoes. Foram episodios que 

se repetiam tanto no centro comercial da cidade quanto nas periferias. Entretanto, 

eram cenas que se singularizavam pelos detalhes e pelos olhares que eram 

lancados sobre os sujeitos, sobre suas condutas e sobre as suas subjetividades. 

Durante decadas, foi muito dificil aceitar a desonestidade amorosa firente aos 

modelos de familia e de honra. Assim, da mesma forma que pensou Francisco 

Manuel diante do real flagrante, nao era facil conviver com a duvida sobre o 

possivel adulterio da propria mulher. E, viver entre a duvida e possibilidade da 

desmoralizacao social, "lavar" a propria honra e da familia com sangue seria a 

linica alternativa encontrada para justificar a defesa de um bem particular e 

intransferivel: a honra e a sua masculinidade. 

Portanto, neste primeiro capitulo daremos inicio as discussoes sobre as 

tramas que compoem o nosso objeto de analise no presente estudo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os crimes 

passionais ocorridos em Campina Grande no inicio do seculo XX. Nesse sentido, 

faremos um exercicio de idas e vindas dentro das narrativas dos processos 

criminais, apresentando os crimes de homicidios que atemorizaram os 

campinenses nas primeiras decadas do seculo XX, bem como as transformacoes na 

vida cotidiana de homens e mulheres diante das novas sociabilidades e 

sensibilidades urbanas, politicas e economicas dos sujeitos envolvidos nos fatos 

violentos na cidade de Campina Grande. 
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Discutiremos, a seguir, nao apenas as praticas dos crimes, mas tambem as 

narrativas sobre eles, iem como os slgmlicaJos que 0 CrimezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passional aJqiltfe M 

construgao das multiplas vozes processuais, criadas e reinventadas pelos discursos 

representatives sobre a cidade e sobre os individuos nas primeiras decadas do 

seculo X X . A cidade, contudo, devera ser pensada para alem de um espaco estatico 

e homogeneo, mas como um lugar pluralizado e heterogeneo capaz de recepcionar 

e/ou resistir frente as mudancas da "vida moderna" na Republica. Essa cidade 

"modernizada", onde os seus sujeitos, homens e mulheres, carregados de valores e 

identidades diversas, poderao experimentar as suas paixoes, suas angustias e suas 

tramas cotidianas, tornando-as alvos de vigilancia e controle por parte dos poderes 

da Justica que se instituiam e se legitimavam no pais. 

1.1. TRAMAS DO DIREITO: A CIDADE NA CARTOGRAFIA DO 

C R I M E . 

Pensar a cidade e os seus individuos nas profundidades dos seus 

relacionamentos amorosos e violentos e das tramas vividas por homens e mulheres 

na teia social e um dos temas que compoem este primeiro capitulo. O cotidiano e 

um espaco pluralizado de tensoes , mudancas, manipulacoes e escapatorias. 

(CERTEAU, 1994, p. 85) Nesse sentido, o percurso cartografico da organizacao da 

Justica brasileira, em especial na cidade de Campina Grande, no final do seculo 

X I X e nas primeiras quatro decadas do seculo X X , possibilitara mapear a cidade 

tanto como um campo de tensoes diante da nova ordem politica e social 

implantada no Brasil, como tambem um espaco para os envolvimentos 

amorosos/criminosos dos sujeitos, cujas relacoes de saberes e poderes se 

revelavam nas suas experiencias e nas suas praticas cotidianas, publicas ou 

anonimas, silenciosas ou barulhentas. 

2

 Pensar o cotidiano na optica de Michel de Certeau e aferir as diferencas e delas perceber as 

"microrresistencias" que fiindam "microliberdades". O cotidiano se fundamente exatamente na 

pluralidade de suas inven^oes, deslocando a atencao do eixo para as margens, num movimento de 

criacoes anonimas, nascidas das praticas e experiencias de desvios, manipulacoes e reinvencoes. 

Cf. C E R T E A U , Michel. A Invencao do Cotidiano. Tradugao de Ephrain Ferreira. Petropolis. 

Vozes, 1994. 
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Para isso e importante levantar questionamentos sobre as fontes 

processuais dos crimes passionais, bem como o desenvolvimento da organizacao 

do campo juridico na Primeira Repiiblica, segundo os parametros do Codigo Penal 

de 1890, primeira legislacao criminal republicana e o seu substituto, o Codigo 

Penal de 1940, o qual vigora ate os dias atuais. 

Campina Grande, em 1890, acompanhou as primeiras mudancas sociais, 

economicas e politicas no sentido de favorecer e fortalecer a izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C^?/Ay^ 

mstitucional do pais: a Repiiblica. Deixando para tras o modo esc 

exacerbada concentracao politica e o forte intervencionismo economicc >fV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/P^J, / ,^ 

sociedade brasileira, no geral, projetava-se rumo a uma "idealizada m 

que, ainda ancorada na producao cafeeira, possibilitaram alteracoes pioiuriaas no 

cenario social e politico das cidades e principalmente dos seus moradores, cada vez 

mais vigiados pelas autoridades da epoca. 

Assim, a face da Repiiblica construiu-se a partir de transformacoes nos 

diversos grupos sociais que passaram a se organizar, nao apenas em torno de uma 

elite rural e urbana, mas tambem em funcao de um operariado, ainda em formacao, 

e de uma terceira camada, bem mais heterogenea e liberal, que iria conformar os 

chamados setores medios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a plena instauracao da ordem burguesa, a 

modernizacao e a higienizacao do pais despontaram como 

lema dos grupos ascendentes, que se preocupavam em 

transformar suas capitals em mctropoles com habitos 

civilizados, similares ao modelo parisiense. Os habitos 

populares se tornaram alvo de especial atencao... (SOIHET, 

2002, p. 262) 

As normas liberals que regiam o quadro politico e 

economico brasileiros, contudo, nao devem ser vistas 

somente enquanto caracteristicas impostas extemamente. 

Sua utilizacao foi possivel desde que tambem se revelou 

instrumental no processo politico e economico que levou as 

cidades a prosperar. (SOUSA, 1985, p. 167) 
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Nesse sentido, medidas foram tomadas para adequar homens e mulheres 

dos segmentos populares cuversos ao novo estado de coisas, impondo-lhes valores 

e formas de comportamento que passavam pela rigida disciplinarizacao do espa9o 

e do tempo de trabalho, estendendo-se as demais esferas da vida publica e privada 

dos sujeitos sociais. Somando a estas mudancas que se desencadeavam no pais e 

nas cidades, Campina Grande a qual se encontrava ainda se encontrava lentamente 

em processo de "modernizacao" e de saneamento dos espacos urbanos, cujo 

objetivo era acompanhar o mesmo rirmo que outras cidades ja havia implementado 

desde a passagem do seculo XIX para o seculo XX. 

Muito embora, fosse Campina Grande uma cidade considerada 

privilegiada geograficamente por ser um ponto de "uniao entre o Sertao e o Litoral, 

entre a civilizacao da cana e a do gado", como salientou o historiador 

Epaminondas Camara, ainda existia um certo orgulho de viver nas fazendas e nao 

na propria cidade que crescia, cujos habitantes da "rua" eram ainda chamados de 

cafajestes, vagabundos e republicanos liberais. (CAMARA, 1999, p. 70) No 

entanto, Campina Grande na condicao de uma cidade "emergente na 

modernizacao", no inicio do seculo XX, comecou a softer o embate das classes 

comerciais tipicamente urbanas, possibilitando um acelerado deslocamento das 

decisoes politicas do campo para a cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] isto provocou um fortalecimento do comercio urbano e 

varias modificacoes na feicao das ruas. Grandes armazens 

foram construidos para abrigar o algodao produzido na 

regiao. Novas ruas foram abertas e o centro da cidade foi 

sendo modificado pela presenca de novas pessoas, 

forasteiros, turistas e comerciantes. Campina Grande 

comecou a mudar aceleradamente. ( C A M A R A , 1999, p. 

71) 

Alem disso, grupos de imigrantes e migrantes engrossavam as fileiras de 

trabalhadores, empregados ou desempregados, originando e animando um 

incipiente mercado consumidor por meio da pratica do artesanato, do comercio de 

rua, do exercicio das atividades liberais e do emprego burocratico, muito dos quais 

contribuiram para modificar a propria planta da cidade de Campina Grande. 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estacionamcnto comcrcial concorreu sobremodo para 

modificar a planta da cidade. Se a vida mercantil tivesse 

interruptamente seguindo o ritmo dos primeiros anos, o 

trecho entre o comercio velho e o acude novo, passando 

pela frente da capela do Rosario, seria fatalmente ocupado 

pelas casas comerciais. Com o numero de novos 

estabelecimentos da arte e do comercio, Campina Grande 

foi se destacando vultosamente na regiao como centro de 

trabalhadores e visitantes. ( C A M A R A , 1999, p. 89) 

Assim, acompanhando este processo de mudancas no cenario politico-

economico e nas praticas de sensibilidades no Brasil e nas principals cidades, os 

dirigentes politicos e os intelectuais que se achavam a frente dos destinos do pais, 

preocupavam-se com as formas de organizacao dos centros urbanos e as 

sociabilidades que regeriam os destinos da nacao. Neste momento, os debates 

travados pelas elites pensantes do pais revelavam o interesse em preservar a 

unidade politica nacional, em organizar um governo afeito a coesao dos estados e 

preservar a ordem social, pois o que se impunha como emergencial era a 

"sobrevivencia pura e simples da ordem do pais" a partir do cuida com as cidades. 

(CARVALHO, 1990, p. 68) 

O ideario republicano trazia em si a pretensao de formar um 

cidadao com espirito civico e moralmente adequado para 

colaborar com a construcao c seguranca de um pais 

progressista e civilizado. A nacao deveria ser composta de 

sujeitos capazes para conduzir a ordem do pais com 

trabalho e honradez. ( C A R V A L H O , 1990, p. 68) 

No entanto, a maioria da populacao nas diversas cidades brasileira, estava 

alheia tanto ao processo de instalacao da Repiiblica no pais, bem como as novas 

regras de "progresso e civilidade" pensadas pelos "doutores" da epoca. Contudo, 

os poderes instituidos procuraram com "urgencia" diversos meios para a 

legitimacao nao apenas das esferas politicas e juridicas, mas, principalmente, no 

imaginario popular da necessidade da construcao de uma sociedade "limpa e 

segura", condisoes essencial de toda "cidade moderna" no inicio do seculo. 
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A fim de criar uma identidade nacional, portanto, os pensadores da 

Repiiblica valorizaram simbolos imbuidos de forte carga valorativa, como a 

bandeira, o hino, os herois da Repiiblica e a figura feminina, tida como esteio da 

familia e a responsavel por formar o fiituro cidadao moderno. Segundo Lino 

Gomes da Silva Filho, historiador paraibano, "somente no ano de 1890 e que a 

politica em Campina Grande comeca a agitar-se vivamente" apos a proclamacao 

da Repiiblica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E m Campina Grande, por exemplo, a implantacao da 

Republica foi noticiada de forma desencontrada pelos meios 

de comunicacao. A noticia da proclamacao da Repiiblica 

em Campina Grande foi noticiada no dia 17 de novembro 

de 1890, pelo jornal "A Gazeta do Sertao", dirigido pelo 

republicano Irineu Joffily. ( S I L V A F I L H O , 2005, p. 85) 

Dessa forma, no conjunto das preocupacoes dos republicanos em organizar 

o Estado, as novas leis da Repiiblica, por exemplo, adquiriu uma importancia 

fundamental para a organizacao das cidades e, sobretudo dos novos modelos de 

comportamento social no Brasil. Era necessario que todas as cidades passassem a 

acompanhar as mudancas promovidas pela Repiiblica, principalmente aquelas que 

se manifestavam com "profiindo interesse de modernizar-se" (SILVA FILHO, 

2005, p. 87), e como forma de coesao aos poderes recem instalados no pais, 

conforme disciplina o novo conjunto de leis nacionais: a Consntuicao de 1891. 

Dentre os pontos principals da Carta Magna, o federalismo destacava-se por 

delegar aos estados algumas atribuicoes, tais como, por exemplo, organizar forcas 

militares e, principalmente manter uma justi9a propria e independente, capaz de 

controlar a vida da nasao e dos cidadaos. (BARBOSA, 2003, p. 34) 

Em oposicao ao texto Constitucional do Imperio, a referida Carta 

republicana dedicou aos brasileiros e estrangeiros, residentes no pais, o direito a 

liberdade, a seguranca individual e a propriedade. Extinguiu a pena de morte, 

separou o Estado e a Igreja, tornou livre o culto das religioes, estabeleceu o 

casamento civil, o registro de nascimento e de falecimento, e permitiu a 

naturalizacao de estrangeiros. (BONAVIDES, 2004, p. 125) 
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Liberal na forma, mas com marcas autoritarias, essa primeira Constituicao 

republicana, ao instituir a funcao social do voto, privou do processo consideraveis 

segmentos sociais compreendidos como "incapazes" para o exercicio do sufragio. 

Dentre os excluidos encontravam-se os mendigos, os menores de idade, os pracas, 

os membros de ordens religiosas e as mulheres. Apesar de o sistema republicano 

apresentar, como essentia, a participacao popular no curso politico, isto so ocorreu 

efetivamente com uma minoria possuidora das caracteristicas exigidas para o 

exercicio da cidadania: ser homem, adulto, alfabetizado, detentor de poder 

economico, leigo e civil. (SOUZA, 1982, p. 165) 

Portanto, com essas novas regras de manutencao da ordem social no pais, 

que era um atributo do discurso republicano e das autoridades politicas, as cidades, 

a exemplo de Campina Grande, mesmo antes da promulgacao da referida 

Constituicao, encontrava controle respaldado no Codigo Penal de 1890, para coibir 

e punir os comportamentos nocivos a honra e a nacao. Elaborado no ultimo ano do 

regime imperial, pelo conselheiro Joao Batista Pereira, assim como o anterior 

Codigo Criminal do Imperio,3 foi redigido em quatro livros que, por sua vez, 

encontravam-se subdivididos em Titulos e Capitulos. (BONAVIDES, 1982, p. 

166) 

Assemelhando-se ao codigo anterior, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Livro I tratava da responsabilidade 

penal, dos crimes e das penas, numa explicita influencia da Escola Cldssica
4 que 

priorizava os preceitos da responsabilidade juridica das autoridades publicas, 

predominate nos primeiros anos da Repiiblica. O Livro II congregava os crimes 

praticados contra a Repiiblica, ou seja, os crimes contra a ordem interna do pais, a 

acuTumstracao publica e contra os direitos individuals. A normatizacao da 

3

 Se convencionou, durante a Republica, fazer alteracoes nos ambitos de algumas nomenclature, 

a exemplo das leis criminais da fase imperial. Com a proclamacao da Republica, passou a se 

chamar Direito Penal, como um ramo do direito publico preocupado nas acoes criminosas 

passiveis de penas. M I R A B E T E , Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Sao Paulo: Atlas, 2004, 

p. 36. 
4

 Na Escola Classica, dois grandes periodos se distinguiram: o filosofo ou teorico e o juridico ou 

pratico. No primeiro destaca-se a incontestavel figura de Beccaria. Ja no segundo, aparece o 

mestre de Pisa, Francisco Carrara, que tornou-se o maior vulto da Escola Classica.Carrara defende 

a concepcao do delito como ente juridico, constituido por duas forcas: a fisica (movimento 

corporeo e dano causado pelo crime) e a moral (vontade livre e consciente do delinqiiente). 

M I R A B E T E , Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Sao Paulo: Atlas, 2004, p. 36. 
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sexualidade, que era uma constante preocupacao no inicio do seculo X X pelas 

autoridades medicas e juridicas, encontrava-se nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capitulo VIII sob o a 

denominacao de: "crimes contra a seguranga da honra e honestidade das familias 

e do ultraje publico ao pudor."
 5

 Esse capitulo abrangia os delitos de violencia 

carnal, rapto, adulterio, lenocinio e ofensas publicas ao pudor. Imediatamente a 

seguir encontrava-se a regulacao dos crimes contra o estado civil, como a 

poligamia e abandono de menores, entre outros. 

Ja os crimes contra a vida e seguranca da pessoa, incluindo o homicidio, 

infanticidio, suicidio, aborto, lesoes corporais e duelo compunham o Capitulo X, 

enquanto a preocupa9ao com a honra e a boa fama assim como os crimes contra a 

propriedade, incluindo furto e roubo, encerravam o livro II. Ja o Livro III continha 

as regras sobre as contraven9oes em especie estipulando crimes e puni9oes para a 

profana9ao de cemiterios; mantinha do codigo predecessor a regula9ao das loterias, 

rifas, jogos e apostas, alem disso, inovava com o controle de mendigos, prostitutas, 

ebrios, vadios e capoeiras. 

O Codigo Penal de 1890 atravessou a Republica Velha, a decada de trinta 

e atingiu o ano de 1940, sendo, portanto substituido por um outro conjunto de leis 

criminais. Neste periodo de cinquenta anos, a Legisla9ao Penal perpassou a 

vigencia de tres Constitui9oes (1891, 1934 e 1937) e multiplas altera96es na 

conjuntura socioeconomica e politica de Campina Grande provocando profundas 

rea96es nos modos de comportamento dos individuos e nas maneiras de 

sociabilidade nas primeiras decadas do seculo XX. Salientando que durante essa 

epoca de vigencia da legisla9ao criminal de 1890, o dispositivo que disciplina os 

comportamentos passionais era o artigo 27, substituido apenas na interpreta9ao 

pelo Paragrafo 1°, do artigo 121, do Codigo Penal de 1940. 

Assim, abertamente preocupados com crescente descentraliza9ao do pais, 

conforme o novo texto constitutional, as autoridades politicas e intelectuais 

pretendiam um poder autoritario e centralizador para implantar as reformas no 

5 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lenocinio e o atentado ao pudor constituiam inovacoes no Codigo Penal de 1890 uma vez que 

ate entao estes crimes pertenciam a esfera do estupro ou da injuria. E S T E V E S , M. de A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meninas 

perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro. 

Paz e Terra, 1989, p. 30. 
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Estado e na sociedade brasileira, bem como "padronizar a vida de homens e 

mulheres nos espacos publicos e privados" nas cidades, cuja atuaQao do poder do 

aparelho de Estado se tornava mais visivel. (ALVIM, 1998, p. 215) 

Diante deste panorama e possivel aferir que o inicio da decada de trinta 

trouxe sensiveis alteragoes nos quadros da Justica brasileira. A mais visivel 

alteracao foi a ascensao de Genilio Vargas a presidencia da Republica, em 1930, 

mediante uma composicao heterogenea que congregava oligarquias dissidentes, 

partidos democraticos e parte da corporacao tenentista. 

No entanto, em meio as crises internas, como a pressao das elites paulistas 

em 1932, Getiilio Vargas promulgou, em 16 de julho de 1934, a segunda 

Constituicao do periodo republicano. Nesta preservou-se os regimes, o federalismo 

e o presidencialismo. E em sintonia com a conjuntura do periodo confirmou a 

validade da justica eleitoral e trabalhista, criadas no governo provisorio instituido a 

partir de 1930 (1930-1934). Porem, a duracao desta Carta foi efemera, pois no 

final da decada de trinta, sob o aquecimento de influencias externas, do discurso 

autoritario nazi-fascista e do combate as for9as comumstas e, internas, dos 

movimentos de oposi^ao ao crescente autoritarismo, o presidente Vargas 

anunciava, em cadeia de radio, a outorga de uma nova Construcao, elaborada em 

torn francamente autoritario, tao bem acatada pelos seus simpatizantes locais, entre 

eles o proprio interventor geral do Estado, o jurista Argemiro de Figueiredo. 

Em 1937, Alcantara Machado apresentou um projeto de Codigo Penal 

brasileiro, que, apreciado por uma comissao revisora, acabou sendo sancionado, 

por decreto de 1940, como Codigo Penal Patrio, passando a vigorar ate os dias 

atuais, embora parcialmente reformado. (BITENCOUT, 2004, p. 41) E em sintonia 

com o movimento politico e economico do pais, a promulga9ao de um novo 

estatuto Penal ocorreu em plena ditadura Vargas, sob a influencia das diretrizes do 

Estado Novo. 

Neste tempo, outra sociedade, diferentemente da existente na Primeira 

Republica, recebia a compila9ao de leis penais. Sociedade e leis influenciadas pelo 

fascismo europeu e pelo clima de inseguran9a e terror que se espraiava pelo mundo 

durante a Segunda Guerra Mundial. (FAUSTO, 2004, p. 78) Assim, foi neste clima 
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de mudancas politicas e juridicas que as cidades biasileiras e os sujeitos passaram 

a viver e a se relacionar sob os auspicios da nova ordem institutional. O saber da 

justica penal passava a controlar as experiencias e as praticas sociais, de forma a 

criminalizar as condutas e comportamentos considerados ofensivos a ordem e a 

honra da nacao. 

Dessa forma, diante das mudancas no ambito do direito, as cidades 

passaram a ser modeladas, no comeco do seculo XX, com as novas ordens 

juridicas recem implantadas, cujo objetivo era observar as multiplas experiencias 

da criminalizacao de condutas, conforme disciplinava a lei criminal nos processos 

de epoca. Passando a cidade a ser um lugar inserido no contexto de mudancas e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

locus de acoes variadas de sujeitos passiveis de mudancas a maneira de seus novos 

costumes e de suas identidades de homens e mulheres nos espacos variados de 

relacoes de forcas com outros poderes articulados no inicio da Republica. 

Conforme se percebe a partir das fontes historiograficas, o Brasil e as 

cidades brasileiras, dentre elas Campina Grande, nas primeiras decadas do seculo 

XX, se configuravam como "um lugar de ordem e de construcao moral, regido 

pelo apice da modernidade" (SOIHET, 2002, p. 266). De forma que as cidades 

brasileiras passaram por profundas reformas urbanas e todo um processo de 

remodelacao capaz de transforma-las em "novas cidades", mais limpas e 

higienicas, mas, tambem com novos tipos de tensoes, conflitos e deslocamentos 

provocados pelos diversos grupos sociais que nelas habitavam. 

Eram consideradas "novas cidades" as que surgiam no inicio do seculo 

XX. Ao passo que apareceram novas ruas, construcoes e reformas, tipicas de uma 

cidade moderna e republicanizada, com caracteristicas de ordem, leis e civilidade 

em todos os espacos. Entre as modelacoes empreendidas na cidade de Campina 

Grande estava a reconstrucao de mercados e matadouros, obedecendo ao estilo das 

outras grandes cidades brasileiras e as melhores condicoes de higiene e poder 

juridico diante da nova ordem implantada no pais. Assim, passeios, pracas e ruas, 

alem disso, a confianca nas autoridades judiciarias tambem fazia parte desta nova 

estetica da vida em Republica. 



1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo a vida urbana se foi aprcscntando mais 

toleravel. Gcnte educada nos mcios intelcctuais. abalava-se 

a morar na vila. A justica nas maos dos bachareis j a nao era 

mais aplicada por juizes ordinarios leigos, que moravam 

"fora"' e scntenciavam ao sabor do seu credo politico. Pelo 

mcnos os matutos acrcditavam, agora, ingenuamente, nos 

magistrados togados, supondo que estes, ou alguns destes 

nao se levassem por conveniencias alheias aos interesses da 

sociedade. Essas mudancas pcrmitiram que a urbanidade 

passasse a ser um lugar de respeito, onde homens e 

mulheres fossem conduzidos pela moral c obediencia as 

leis. ( C A M A R A , 1999, p. 84) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse ambito, uma serie de praticas e discursos fez aflorar a tematica das 

reformas urbanas, culminando, nessa perspectiva, na inclusao da moral e das vidas 

das familias, sobretudo homens e mulheres, como um dos desdobramentos dessa 

movimentacao. Vale salientar, ainda, a inegavel influencia dos modos e modelos 

importados pelo cinema e pelas musicas, grandes opcoes de divertimento e fuga 

para encontros e namoros mais "quentes" pelos jovens das "cidades civilizadas" no 

inicio do seculo XX, sem, no entanto, deixarem de ser vigiadas e policiadas pelas 

autoridades policiais da epoca. 

Os campinenses, apesar de tao interessados por outros 

folguedos populares, gostavam de poucas musicas e mais 

dos cinemas. Talvez por falta da boa musica [...] A danca 

exigia agilidade, ritmo, expressao artistica, passos figurados 

em harmonia com a musica; ao passo que o outro nao 

embaracava ninguem porque facil de se compreender, e, 

com mais razao, ofcrecia vantagens que os rapazes e as 

mocas nao dispensavam a facilidade do namoro. mcsmo 

sendo vigiados pelos pais e pelos transcuntes noturnos. 

( C A M A R A , 1999, p. 90) 

Campina Grande foi, portanto, descrita por cronistas que se proclamavam 

moradores da cidade, sobressaindo-se, assim, o seu aspecto sentimental, com os 

lugares publicos de discussoes politicas e namoros sendo retratados sob a luz do 

luar. Ao mesmo tempo, a cidade atentava no moderno, mas sem perder seu lado 

provinciano e mais predominante. A chegada da luz eletrica, em 1920, no entanto, 

abrandou um pouco os encantos romanticos da cidade. Os artefatos e o 
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aparelhamento tecnico c sonoro passaram a figurar de maneira constante como 

simbolos da modemidade. 

Por outro lado, exisria uma outra cidade moderna: a Campina Grande dos 

processos criminais, que se mantinha pelos discursos de ordem e manutencao 

moral, sutilmente incutidos e, sobretudo, direcionados a populares amontoados em 

casebres e regioes perifericas da cidade. Contudo, as articulacoes ligadas aos 

projetos de mudancas perseguiam nao esta cidade, mas uma outra considerada 

insalubre e formada por becos, casas de palhas, corticos e modos de vida de 

trabalhadores que prestavam servicos como lavadeiras, engomadeiras, ferreiros e 

pedreiros. Desse modo, as acoes desses personagens no desenrolar de suas 

experiencias cotidianas tracaram um percurso e se revelavam de modo a viver em 

vias publicas de espacos de sociabilidades e tensoes. 

Os moradores, em especial, participavam do processo de remodelacao de 

Campina Grande, cobrando das autoridades acoes para a eliminacao de detritos 

indesejaveis, de animais espalhados pelos bairros e de lixo pelas as ruas. Alem 

disso, perseguiam os individuos marcados pela miseria, como os desocupados, as 

meretrizes e os bebados, entre outros. Suas reivindicacoes ganharam relevo 

mediante os jornais que denunciavam em suas materias as reclama9oes dos 

campinenses de maneira incisiva. Dessa forma, pode-se pensar a cidade de 

Campina Grande se formando comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espaQO socialmente produzido por quern a 

habitava, mesmo que fosse feita distinQao entre os seus moradores. 

Os processos criminais, os quais discutiremos a seguir, alem dos relatos 

policiais e judiciais, atentam para um outro lado da aparencia modernizada e 

republicanizada da cidade Campina Grande, uma vez que os casos de crimes 

discutidos neste trabalho revelam um cenario de violencia domestica e familiar, 

muitos deles causadas por paixao, ciume e odio. 

Nas mas e nos bairros de Campina Grande, a trama a respeito do crime 

revela uma teia de sentidos desenvolvidos por agrupamentos em atividades 

comerciais e ludicas dentro do espaco urbano e a violencia no contexto da cidade 

civilizada, durante a proclamada Republica. Ja oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S ludicos, muito 

freqiientados, principalmente no periodo de festas, envolviam cabares ou "casas de 
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pcnsao" c tinham suas portas abertas para receber em sua maioria homens e 

"mulheres da vida". Esses espacos por vezes foram palcos de episodio de amor e 

briga. Alguns se situavam no centro da cidade, onde era mais facil recepcionar os 

"boemios" de outras regioes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ambiente era dos adultos, principalmente dos homens que 

tinham dinheiro para gastar. Havia temporadas que nao 

restavam mesas; cstavam todas reservadas. Era comum, aos 

sabados, chegarem carros com placas de Joao Pessoa, 

Recife, Natal c de outras cidades, boemios que vinham 

assistir shows no famoso "Eldorado". Outros cabares 

situavam-se no centro da cidade, nos antigos casaroes 

herdados dos tempos mais antigos, dos quais as pensoes as 

chamadas '"pensoes alegrcs" ocupavam a parte superior 

dessas localidadcs. A. cidade sabia muito bem recepcionar 

os turistas com divertimento noturno, cmbora muitas vezes 

com ccnas de violencia e alcolismo. (MORAIS. 1985, p. 

52) 

Nesse contexto, a mulher, ao sair de casa para o trabalho e ocupar-se da 

complementacao da renda familiar, escolhia uma dupla Jornada, a do lar e a da rua, 

atuando assim na contramao do discursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA moralizante da epoca. Muitas eram 

engomadeiras ou realizavam servicos domesticos, no intuito de complementar a 

renda do marido. Algumas mulheres recorriam a justica em casos de discriminacao 

e maus-tratos, tanto dos seus esposos quanto dos seus patroes. 

Quanto as questoes de remodelacao e os discursos incisivos em favor da 

saiide e da limpeza publica nao foram de autoria somente das autoridades medicas, 

da prefeitura, do chefe de policia e da inspetoria de higiene, mas tambem dos 

cronistas e das revistas (CHALHOUB, 2001, p. 68). Exista uma grande 

preocupagao em abordar os comportamentos de homens e mulheres em Campina 

Grande, os quais abrangiam brigas, prostituicao, cinema, bebados, desocupados, 

bigamias e queixas de casos ligados a situacao conjugal dos sujeitos, entre outras 

situacoes consideradas "vergonhosas" para a sociedade. (SOUSA, 2005, p. 158) 

Esses fatos de desordem implicam, sobretudo, em conflitos, muitas vezes 

com desfechos em lugares publicos. No caso especifico de um processo criminal, 

que se analisara adiante, percebemos as tramas de violencia extrapolando o lugar 
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privado e se desenrolando nos espacos publicos. Por exemplo, na madrugada do 

dia 23 de setembro de 1923, a Sra. Edith Davis sentiu-se mal e veio a falecer, 

recaindo acusacoes de sua morte sobre o seu marido, Fellipe Davis, que, segundo 

testemunhas, infligia maus-tratos a sua esposa. Desde entao o numero 155 do 

sobrado da Rua Rio Branco tornou-se conhecido como o lugar dessa terrivel 

tragedia. Joaquim Frazao, 45 anos, tambem residente na Rua Rio Branco, declarou 

na delegacia sobre o crime: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Que ellc depoente sendo comcrciante e residente na rua Rio 

Branco. observou na noite de sabado de 22 de setembro 

ultimo, quando alii houvc algo de cstranho com Dona Edith, 

mas viu tambem, logo depois os dois, na mesma noite, o 

ingles Davis e sua esposa na janela de sua casa olhando 

para a rua; que ambos frequentavam ambientes publicos e 

pracas da cidade [...].
6 

Nota-se, assim, que o crime revela-se como um fio condutor capaz de 

vislumbrar as diversas sociabilidades cotidianas de individuos moradores da 

mesma rua, que, neste caso acima, tinham ainda um atrativo: as pracas em frente as 

suas casas. Eram lugares pelos quais os homens e as mulheres se permitiam 

observar a vida de outros moradores, ao mesmo tempo em que serviam para outras 

relacoes publicas e amorosas e sentimentais. Ademais, as janelas das moradias 

podem ser entendidas tambem como um meio de entrelacamento entre o publico e 

o privado, propiciando trocas e maneiras de ver e ser visto, alem da observacao do 

cotidiano e das conversas com vizinhos. 

Dessa forma a cidade pode ser pensada como um jogo de corretores e 

praticantes de diversas acoes. Os nomes das ruas indicavam acontecimentos dos 

individuos que nelas moravam ou de passantes, revelando, muitas vezes, os locais 

considerados de delitos, como se a nomenclatura pudesse situar os territorios de 

praticas de atitudes proibidas de homens e mulheres. Essas praticas no espaco de 

sociabilidade podem referir-se a uma forma especifica de operacao ou "modos de 

operar" de varias experiencias e mobilidades, caracteristicas da "cidade moderna", 

6

 Processo "Edith Davis". 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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dissiplinada pelos saberes da ciencia medica e juridica que se legitimavam uo pais. 

Com isso problematizaremos a cidade de Campina Grande nao apenas como uma 

estrutura urbana pensada para compor o processo "modernizante" conduzido pela 

Republica, mas tambem como um espaco tracado por multiplas experiencias 

humanas incomuns contidas nos processos criminais que apresentaremos a seguir. 

1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TRAMAS DOS SUJEITOS: IDENTIDADES CRIMINOSAS E M CENA 

Umas das fontes mais utilizadas pela historiografia, sobretudo em finais da 

decada de 1980 sao os processos criminais. Em principio, estes processos foram 

alvos de pesquisadores que se preocuparam em caracterizar as relacoes que se 

estabeleceram entre senhores de terras, homens livres e escravos no Brasil colonial 

e imperial. No entanto, atualmente esses processos criminais tern relatado suas 

possibilidades tambem para os estudos das relacoes de genero, principalmente 

quando se referem aos crimes passionais. 

Neste subcapitulo pretende-se analisar os processos criminais de 

homicidios ocorridos em Campina Grande e ocasionados por motivos de paixao, 

ciiime ou abandono conjugal. Nesse sentido, observa-se o momento do fato 

delituoso, o crime, como um resultado de uma trama de acontecimentos e tensoes 

que envolvem diversos sujeitos com multiplas experiencias e valores.
7

 Esses 

processos criminais tambem revelam discussoes sobre as desigualdades de genero 

apresentando caracteristicas sociais e relacionais, constituintes de identidades 

conflitantes de sujeitos historicos. (LOURO, 1997, p. 22) 

7

 Entre os autores que analisam processos criminais como fontes metodologicas. podemos citar: BORELLI. 

Andrea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A late i por Amor: representagdes do masculino e do feminino nos crimes passionais. Sao Paulo: 

Cclso Bastos Editor. 1999. CAUFIELD. Sueann. Em Defesa da Honra. Moralidade, Modernidade e Nagao 

no Rio de Janeiro (1918-1940). Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 2000. CORREA. Mariza. Morte em 

Familia. Representacoes Juridicas dos papeis sexuais. Rio de Janeiro: Graal. 1983. E L U F . Luiza Nagib. A 

Paixao nos Banco dos Reus. Sao Paulo: Saraiva. 2007. ESTEVES. Martha Abreu. Meninas Perdidas. O 

cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro. Paz e Terra 1989. FILHO. claudio 

Gastao da Rosa. Crime Passional e Tribunal do Jiiri. Florianopolis: Habitus, 2006. SOIHET. Raqucl. 

Condigao Feminina e Formas de Violencia, Mulheres pobres e ordem urbana 1890-1920. Rio de Janeiro: 

Forense Universitaria. 1989. 
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OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autos dos inqueritos policiais e pTocessuais de crimes de homicidio no 

inicio do seculo XX, analisados e julgados com base no Codigo Penal do seculo 

XIX, datado de 1890, na cidade de Campina Grande, destacam assassinatos de 

homens e mulheres que se permitiram vivenciar as suas paixoes, lancando-se em 

outros sentimentos, como a dor, o prazer, a traicao, a confianca e a incerteza, 

resultando, assim, em tensoes com desfechos fatais e irreversiveis. Sao processos 

cujos desideratos revelavam as tensoes e os padroes valorativos do inicio do seculo 

XX, para o qual a honra e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status representavam grandes propriedades 

asseguradas pela moral social e amparadas pela lei. 

I - Em 1929, Bento Hermogenes Sales, 38 anos, casado, nascido no 

municipio de Cajazeiras, conhecido tambem como "Bentinho", apelido dado pelos 

colegas de infancia no sertao paraibano, era casado com Maria Eulalia, 27 anos, 

natural de Campina Grande. Segundo os autos do inquerito policial, o casal ja ha 

alguns meses havia deixado de viver em uniao por motivos de "disturbios 

Q 

conjugaes ". 

Bentinho, mesmo vivendo separado ha alguns meses, ainda procurava 

manter "redoes" com a sua ex-mulher, por quern alimentava profundos ciumes e 

sentimentos de domina9ao e posse, com a esperan9a de um possivel retorno a vida 

a dois sob o mesmo teto. Este, desde a separa9ao, nao suportava saber que a sua 

ex-mulher estava vivendo com liberdade, sujeita a outros relacionamentos 

amorosos. O mecanico nao admitia saber que a ex-esposa estava "tirando a vida 

em folgan9as", isto e, vivendo em divertimentos nas ruas da cidade, sem 

obediencia a ninguem. Desse modo, "Bentinho" nao aceitava o novo modo de vida 

que Eulalia passava a ter apos o fim do casamento. Todas as festas e passeios que 

Eulalia fazia em companhia de suas amigas, era espionada e vigiada a distancia 

pelo o seu ex-marido, "Bentinho". Esses policiamentos se tornavam freqiientes 

quando se aproximavam os finais de semana, principalmente quando havia 

8

 Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. No 

processo a expressao utilizada "msturbios conjugaes" foi utilizada para denominar as brigas e desavencas 

no cotidiano matrimonial dos sujeitos historicos que compunham esta caso. 
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possibilidades de festas em outras localidades, como as comemoracoes aos dias de 

padroeiros e os festejos juninos. 

No dia 8 de Dezembro de 1929, ao saber que Eulalia estava na festa de 

Nossa Senhora da Conceicao, Padroeira de Campina Grande, o individuo foi ao 

seu encontro e teve o seguinte comportamento, conforme relatou o Promotor de 

Justica no processo, em suas alegacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] "Bentinho" entao pegou-a por um braco, disse-ihe 

algumas palavras e vibrou-lhe duas facadas e produziu-lhes 

assim os ferimentos que constam no auto de necropcia e um 

dos quais - o da regiao infra-clavicular csquerda - foi so 

por sua sede a causa suficiente da morte instantanea da 

ofendida. 0 Reu agiu com premeditacao e surpresa, 

impossibilitando todas as chances que a vitima pudesse ter 

para livrar-se a ira do homicida. [...]
9 

Portanto, neste caso, pode-se compreender que a negacao por parte de 

Eulalia em viver um relacionamento amoroso com "Bentinho" foi causa para o 

surgimento de tensoes e angustias e que, em muitos outros casos, resultavam em 

comportamentos assassinos, com resultados tragicos, como podemos observar 

acima. Quando um casal se separa, com o consentimento de ambos, seja no ambito 

privado ou nos foros juridicos competentes, ocorre a morte simbolica do parceiro 

na mente de cada um. Ou seja, ambos tendem a ver concretizada a desuniao que as 

partes ja vinham procurando demonstrar de que "nao se amavam mais". Porem, no 

caso em analise, a decisao de rompimento foi unilateral. Neste caso Bento 

Hermogenes, o "abandonado" passou a encontrar enormes dificuldades em aceitar 

a sua morte simbolica (BORDIEU, 1989, p. 54) na consciencia de Maria Eulalia, 

criando para si, espacos de angustias e revanchismo, onde prevaleceria a ideia: "se 

ela nao e minha, nao sera de mais ninguem!". 

Dessa forma, os considerados "abandonados" ou traidos preferem criar a 

morte real do outro a ter de viver com a ideia de estar morto na consciencia do 

parceiro ou da parceira. 

9

 Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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A raiva, a preocupacao com a imagem social, sua moral 

junto aos amigos e a frustracao pela perda dessa sua outra 

parte e um dos fatores mais fortes na necessidade de matar 

em toda sociedade normalista e machista. Assassinar a sua 

"outra metade" e representado como uma tentativa de 

recuperacao do belo e do casamento eterno. Por isso que o 

motivo falado desses crimes passionais geralmente e o 

chime. 0 assassino nao sofre pela "amada", mas sim pelo 

seu ego social. (NAGIB, 2007, p. 114) 

De acordo com o processo, o reu agiu com premeditacao e surpresa. 

Conforme as duas testemunhas do caso, Bentinho andava com uma faca peixeira 

na mao e, "cheio de rancor", demonstrando revolta diante da separacao, mas antes 

de tudo, em virtude da vida que a sua ex-mulher estava tendo na comunidade. No 

momento do crime, "Eulalia estava em companhia de duas mulheres, as quais 

presenciaram toda a tragedia do crime [. . .]". O advogado de defesa, no exercicio de 

tentar inocentar o seu cliente, Bentinho, fez a seguinte reflexao a autoridade 

judiciaria, na instrugao processual: 

Nessa conjectura, perseguindo o acusado pelo ciume que 

lhe invadia a alma, sentiu-se ofendido em sua dignidade de 

homem e de esposo, o deslance que se deu decorreu 

maritalmente de todos esses factos e intrigas, que 

explodindo depois de haver martelado o seu cerebro, 

produzia um estado transitorio de completa perturbacao dos 

sentidos, obrigando-o ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA levando-o a pratica do crime, sem 

que tivesse discernimento do mal que practicava, tudo 

executado automaticamente. Foi o acusado antes de tudo 

uma victima. do que um algoz, merecendo por isso que lhe 

seja reconhecida a sua inocencia.
1 0 

O assassinato de Eulalia foi gerado pelo ciume e pelo sentimento de posse 

que imperava na consciencia do seu ex-esposo "Bentinho". Na perspectiva do 

acusado, havia possibilidades de um "reatamento amoroso" entre ambos, porem, 

"Bentinho" nao queria permitir que a "mulher de sua vida", Eulalia, fosse vista 

como uma "mulher da vida", conceito pelo qual envergonhava as familias 

tradicionais locais. Para o acusado, a sua esposa Eulalia, deveria atender as 

1 0

 Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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imagens do ideal feminino, como: beleza, meiguice, delicadeza, paciencia, 

resignacao e respeito, onde, mesmo apos do fim do casamento, a vitima nao se 

preocupou em manter estes estereotipos construidos historicamente para defmir a 

submissao imposta as mulheres. No entanto, embora se tratasse de uma violencia 

permeada por relacoes pessoais, o homicidio se concretizou pela perda do controle 

e pela explosao das emocoes, ocorrendo num momento de "colapso emotional". 

(BORELLI, 1999, p. 36) 

Percebe-se, tambem, que o referido homicidio teve como motivacao, para 

a realizacao do ato criminoso de "Bentinho", uma serie de acontecimentos 

instigados pelo comportamento considerado "leviano" de sua mulher, agora 

"descasada". Segundo a leitura do advogado de defesa do caso, a acao do crime foi 

concretizada de maneira "automatica" por um individuo confuso e perturbado 

emocionalmente, escapando da propria vontade e intencao do acusado da producao 

do resultado criminoso. Assim, preferiu "Bentinho", como um homicida passional, 

uma morte real e irreversivel, decidida pela sua propria vontade ao inves de seu 

involuntario abandono. Matar, para Bento Hermogenes, significou mandar Eulalia 

para a eternidade, onde ela nao seria infiel e se manteria eternamente sua. A morte 

teria um significado magico de posse eterna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] pode parecer loucura aliviar o sofrimento atraves da 

morte do outro. Mas apesar da dor da morte real que 

causou o assassino de alguma forma ele pode se sentir 

"aliviado" e ate justicado [...] (NAGIB, 2007, p. 114-115) 

Este processo teve a sua investigacao policial concluida, embora 

apresentando ao Poder Judiciario apenas tres testemunhas: uma de acusacao, que e 

considerada "testemunha ocular" do fato, e outras duas testemunhas de defesa, 

cujo proposito era descrever uma "boa imagem" do acusado perante o juizo 

campinense. Levado a julgamento, "bentinho" foi beneficiado com a tese da 

"injusta provocacao da victima" e de perturbacao emocional. Sua pena foi 

insignificante frente ao crime cometido: dois anos de detencao, em regime semi-
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aberto, tambem por ser um sujeito que, conforme as testemunhas, era "serio, 

honrado e trabalhador". 

I I - Em um outro caso, ja apresentado anteriormente, ocorrido em 

fevereiro de 1918, a vitima foi, mais uma vez, uma mulher. Marcolina Maria da 

Conceicao, 24 anos de idade, dona-de-casa, que morava na Rua Barao do Abiahy, 

no comercio de Campina Grande, com o seu marido, o servidor municipal 

Francisco Manuel Cavalcanti, e suas duas filhas menores, de quatro e cinco anos 

de idade, respectivamente. A senhora Marcolina Maria da Conceicao mantinha 

relacoes amorosas e sexuais com um outro homem, conhecido por "Ze Ivaldo", 

comerciante em Campina Grande. Os seus encontros secretos, suas "saidas 

desnecessarias de casa", foram motivos para sue esposo, Francisco Manuel, 

comecar a suspeitar da fidelidade de sua mulher. Alem disso, Marcolina Maria 

passou a se corresponder sigilosamente atraves de cartas, com o seu amante, "Ze 

Ivaldo". Tudo isso, foram motivos "suficientes", segundo o proprio Francisco 

Manuel, para desconfiar da "honradez" de sua mulher. 

O funcionario publico Francisco Manuel, decidido se separar de sua esposa 

pelos motivos de uma "suposta traicao", planejou flagrar a sua mulher Marcolina 

Maria com o seu amante "Ze Ivaldo", como forma de confirmar todas as suas 

suspeitas levantadas sobre a sua mulher. Para isso, Francisco Manuel forjou uma 

viagem para outra cidade, dizendo a sua esposa que so retornaria no dia seguinte e 

que seria uma "viajem de trabalho". Francisco, no entanto, retornou a sua casa 

naquela mesma noite e flagrou a senhora Marcolina Maria com "Ze Ivaldo", 

ambos com "trajes menores", numa rede do casal. As crian^as estavam dormindo 

no outro comodo da casa, quando Marcolina foi encontrada morta no quarto com 

um tiro no peito de arma de fogo, na manha do dia seguinte. Segundo o 

depoimento prestado em juizo do principal acusado, o esposo Francisco Manuel, 

tudo aconteceu da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] que, entrando o depoente de faca em punho e, 

incontinente, dirigiu-se ao quarto onde havia um candeeiro 
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e avistando sua mulher e um individuo que nao conhecia 

deitados na mesma rede em trajes menores, avancou contra 

ele que logo procurou lancar mao de um revolver que 

estava sobre uma mala; que, nao tendo tempo, porem, o 

depoente agrediu-o antes que elle o fizesse, que 

estabeleceu-se entao, uma luta entre os dois. [...] 0 

individuo apenas de ceroula; que, no comeco da luta o 

referido individuo conseguiu tomar a faca do depoente e 

com ela procurou diversas vezes ferir ao respondente [...] 

que sua mulher, no momcnto em que o individuo corria a 

faca contra o depoente dizia para elle nestes termos: 

"cuidado comigo"; que, o individuo em questao e somcnte 

com elle lutou, nao tendo nunca visto a sua mulher a sua 

frente, como tambem nao lhe ofendeu de modo algum, nem 

com arma [...].
11 

Antes de se aceitar o adulterio, tanto na sociedade quanto nas discussoes 

judiciais, como um possivel atenuante de para o crime de homicidio, percebe-se, 

neste caso, o conflito no momento do flagrante e o desfecho violento do corpo a 

corpo entre marido e amante. A vestimenta de "Ze Ivaldo" ressaltava a vergonha 

do proprio marido, Francisco Manuel, que tivera a honra ultrajada e tornava-se, 

naquele episodio, "vitima" nas brechas da lei. Segundo as investigacoes, e os autos 

processuais, Francisco Manuel, declarou diversas vezes que nao tinha intencao 

nenhuma de ferir a sua mulher. Desse modo, o ato criminoso se caracterizou como 

uma atitude cheia de razoes "legais" para se levantar a tese da legitima defesa da 

honra, em meio a obscura e duvidosa autoria da morte da vitima, Marcolina Maria 

da Conceicao. 

Neste processo, a unica testemunha ocular do episodio criminoso foi o 

amante, "Ze Ivaldo". As crian^as estavam dormindo em outro quarto, quando o seu 

pai flagrou a sua mao com o amante. Perante a Delegacia de Policia, Francisco 

Manuel confessou a um amigo, visinho de sua residencia, e que depois se tornou a 

unica testemunha do crime. Esse amigo, ouvindo no inquerito policial disse: 

[...] que o acusado e um homem digno; que nunca agrediu 

ninguem; que trabalha e mora na mesma rua ha mais de 

cinco anos. Que ficou sabendo pelo proprio acusado que a 

sua mulher tinha outro homem e que j a estava se separando 

1 1

 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q u e ficou s a b e n d o d o acusado que nao lembrava ter 

disparado nenhum tiro, pois o quarto se estava escuro. [...] 

que acredita na inocencia do amigo, pois Francisco Manuel 

defendeu a familia e o seu nome. [...]
1 2 

Com o desfecho processual do caso, terminado as investigacoes policiais, 

o delegado de policia pediu o pronunciamento de Francisco Manuel em Juri 

Popular pelo crime de homicidio contra a sua mulher. No entanto, na esfera 

judicial, o magistrado que assumiu o caso, optou pela despronuncia de Francisco 

Manuel, ou seja, sentenciando de forma monocratica pela "inocencia" do acusado 

por falta de provas suficiente para leva-lo ao banco dos reus. Alem disso, ficou 

claro, na sentenca judicial, a possivel defesa da honra, caso fosse o acusado levado 

a julgamento. Assim concluiu o juiz: 

[...] a ausencia de provas ou mesmo a fragilidade dos 

indicios sao razoes suficientes para a despronuncia. Muito 

embora, se se ventilasse a autoria do crime para o acusado, 

nao haveria por que desconsiderar a tese da legitima defesa 

da honra.
1 3 

I I I - No ano de 1927, Carmem Bonfim Arruda, 29 anos, dona de casa, 

"mulher dedicada ao lar e aos filhos", esposa de Joao Navarro Arruda, 36 anos, 

funcionario do Cartorio de Registros Publicos de Campina Grande, foi assassinada 

pelo seu proprio marido na frente dos filhos. Carmem Bonfim convivia ha anos 

com o violento ciume que o marido tinha sobre ela. Esse sentimento se tornou fatal 

no dia em que Joao Navarro encontrou sua esposa conversando com um homem 

que, segundo testemunhas, pediu-lhes "apenas uma informacao". 

Carmem Bonfim, conforme declararam as testemunhas, sempre cumpriu 

com as obrigacoes de "boa mae", tanto no cuidado com a casa quanto pela 

educacao dos filhos e do respeito com o esposo. Ela nunca deixou de apresentar 

uma "boa conduta" de mulher, modelo pelo qual era muito exigido para a 

1 2

 Processo "Marcolina Maria da Conceica"o", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
1 3

 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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formacao das "familias honradas" da cidade. Suas caracteristicas eram de uma 

mulher propria de um casamento indissoluvel do inicio do seculo XX. (RAGO, 

1991, p. 47) 

Assim, depois de sucessivas brigas com a esposa em decorrencia de ciume, 

Joao Navarro decidiu sair de casa e a nao mais voltar a viver maritalmente com 

Carmem Bonfim. Entretanto, horas depois retornou a residencia e, apos uma rapida 

conversa com a mulher, passou a agredi-la verbalmente, insultando-a de 

"vagabunda", quando inesperadamente sacou uma arma de fogo e disparou tres 

tiros a queima-roupa contra a sua mulher. Depois de mata-la, numa demonstracao 

de rapido arrependimento, disparou sua arma contra a propria cabega. Ainda com 

vida, Joao Navarro foi socorrido ao hospital e, resistindo aos ferimentos, mais 

tarde foi encaminhado a cadeia publica, onde respondeu ao homicidio da sua 

esposa. Segundo o relatorio final do delegado que cuidou do caso, este esclareceu 

que: 

Na manha de 24 de Novembro de 1927, Joao Navarro 

Arruda, que desde a tarde do dia anterior se deixara 

dominar pelo ciume, saira de casa dizendo nao mais voltar a 

fazer vida com a esposa. Entretanto, mais tarde volta, entra 

no quarto onde se achava a sua esposa, senta-se numa 

cadeira e pede a sua esposa um copo d'agua [...] 

E, continua o delegado de policia, relatando o momento exato do 

homicidio: 

[...] Sua esposa, depois de ter attendido ao marido, volta a 

guardar o copo, o que, feito, vae novamente para a porta do 

quarto em que se encontra o seu marido. Ao defrontar-se 

com elle e recebida com insultos e a tiros, correndo ela para 

a sala da casa, gritando, a pedir socorro. Joao Navarro 

persegue-a disparando tiros, matando-a, afinal, dentro da 

cozinha, ultimo lugar do suplicio. E m seguida, vira contra si 

a arma homicida e detona na cabeca, caindo ao lado da 

esposa morta.
1 4 

1 4

 Processo "Carmem Bonfim Arruda", 1927. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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O gesto desesperado de Joao Navarro restou provado, segundo as 

alegacoes finais do inquerito policial, como um ato de vinganca diante da suposta 

traicao da sua esposa, Carmem Bonfim. A vinganca como sendo um sentimento 

cruel, segundo a legislacao penal de 1890, esta contida como um crime de 

premeditacao. Por isso que o crime passional pode ser classificado como um crime 

premeditado, pois, de acordo com o caso em questao, Joao Navarro, autor do 

crime, movido pelo sentimento do ciume, teve o tempo de arquitetar o crime, 

quando este decidiu sair de casa, para buscar a arma de fogo que, segundo 

testemunhas, nao era de sua propriedade, para aguardar o momento oportuno e 

concretizar a morte desejada de sua mulher. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ciume e um sentimento profundo que muitas vezes pode 

desencadear uma serie de consequencias gravemente 

danosas ao ser humano, caso nao seja tratado ou controlado 

pelo seu possuidor, pois ele tern o condao de dominar 

totalmente uma mente j a desequilibrada por uma extrema 

falta de auto estima e levar o homem a pratica de crimes 

brutais. (ROSA F I L H O , 2006, p. 32) 

O acusado Joao Navarro, aguardou o julgamento preso na Delegacia de 

Policia. Foram ouvidas tres testemunhas de acusacao, uma delas a irma da vitima, 

conhecida como Marta Bonfim, que declarou, "que a irma vivia sofrendo 

diariamente pelo ciume e pela grosseria do esposo". Na defesa de Joao Navarro, 

foi arrolado apenas uma testemunha que falou da "boa conduta" que Joao Navarro 

tinha perante a sociedade. Porem, levado a Julgamento Popular, restou provado a 

culpabilidade do reu, Joao Navarro, no crime de homicidio. Embora fosse mais um 

processo sem testemunhas oculares, tipico dos crimes passionais, que ocorrem na 

privacidade dos lares, o resultado final do julgamento foi pelo acolhimento da 

acusacao de homicidio, sendo o reu lancado na "lista dos culpados" dos crimes 

contra a pessoa. 
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IV - Ivanilde Sodre dos Santos vivia como amasia de Jose Mossoro da 

Silva. O casal tinha uma casa no bairro Sao Jose, em Campina Grande, ha mais de 

um ano. De acordo com os autos do processo, na noite do dia 25 de junho de 1931, 

o casal desentendeu-se, iniciando uma discussao que culminou na proposta de 

separacao por parte de Ivanilde Sodre. Jose Mossoro vivia do comercio, onde 

tirava o sustento proprio e de sua familia. Era casado e tinha tres filhos menores de 

idade. No entanto, indignado diante de tal proposta de separacao, perguntou a 

Ivanilde se ela iria ter outro homem apos aquela separacao. Nesse momento, 

Ivanilde retrucou dizendo que "quern teria outro homem seria a mulher dele", ou 

seja, a sua esposa.
 1 5 Inconformado com a resposta da amante, o acusado pediu 

para que ela entao repetisse aquelas palavras, e ela, sem titubear, repetiu o que 

havia dito. Entao, Mossoro, no impeto de sua raiva, apos horas de discussao, 

armado com uma faca peixeira, atingiu a mulher em varias partes do corpo, como 

sendo uma forma, segundo Mossoro, de preservar a sua "honra" de homem diante 

da agressao sofrida pela "amasia". 

A vitima foi encaminha ao hospital, onde ainda contou um pouco sobre o 

que aconteceu a Policia, mas chegou ao obito tres dias depois. O agressor, Jose 

Mossoro, no dia seguinte a morte de Ivanilde, apresentou-se a Policia, onde 

confessou o crime e foi preso. Quatro testemunhas tambem foram ouvidas, as 

quais afirmaram que viram Ivanilde em sua residencia caida e derramando muito 

sangue, logo apos o crime. Disseram, ainda, que tinham certeza da perpetracao do 

crime por Mossoro, pois ambos estavamos sozinhos na casa e "nao podia haver 

uma outra pessoa na casa naquele momento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Que todos da rua estavam sabendo que o casal estava 

em discussao, pelo barulhento dialogo que travaram; que 

Ivanilde apresentava desespero e gritava; que Mossoro 

estava sozinho na casa, quando, Ivanilde foi encontrada 

agonizando numa poca de sangue. O acusado ficou 

foragido do local sem deixar pistas; que o acusado era 

conhecido como valente e andava sempre com uma faca. 

1 5

 Processo "Ivanilde Sodre doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santos", 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
1 6

 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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Assim, evadindo-se do local do crime, deixando a amante no chao, 

"agomzando", Mossoro ficou preso por pouco tempo, sendo relaxado a sua prisao 

poucos meses antes do julgamento que o absolveu. Segundo a fala do da 

defensoria do acusado, o reu "agiu impulsivamente, pois estava sendo humilhado 

pela amante". E, continua o advogado de defesa a construir uma imagem negativa 

da vitima dizendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] neste processo nao ha vitima maior do que a familia, a 

esposa de Jose Mossoro e os seus filhos. O ato impulsivo 

do constituinte foi uma demonstracao de que entre a 

familia e a amante, o reu procurou flcar com a familia 

honrada e seus filhos. [...] a violencia de Mossoro foi para 

repudiar a desonra e a imoralidade praticada pela amante 

Ivanilde Sodre.
1 7 

Neste caso, percebe-se a tentativa de moralizacao acarretada pelo controle 

da vida em bigamia, ou seja, a preservacao de Mossoro e de sua legitima esposa. E 

um caso que evidencia o lugar de masculimdade preservado por Mossoro. A sua 

honra fora de casa, construida por meio de um relacionamento extraconjugal, nao 

poderia, por razoes nenhuma, conforme explicita a defensoria, "fustigar a conduta 

do lar e da legitima esposa", uma vez que a sua moral nao poderia ser tumultuada 

por uma "simples" amante. Portanto, embora esses casos de "amasiamento" 

registrassem a ausencia do casamento e a frequencia de homens casados em 

residencias de mulheres solteiras, verifica-se que a troca de parceiros nesses tipos 

de relacionamentos muita vezes tornava-se um habito perigoso do ponto de vista 

do ciume e do anseio pela vida em comum. 

V - O vendedor ambulante Placido Araujo de Souza, casado, analfabeto, 

"seduziu e desvirginou" Nair Soares da Silva, passando, logo em seguida, a viver 

maritalmente com ela, uniao que perdurou ate 1939. Apos cinco anos de vida 

1 7

 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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conjugal, Placido abandonou a esposa e passou a viver com outra mulher, Maria 

Bianca de Oliveira. Depois do abandono do esposo, a vitima, Nair Soares, foi 

morar com a mae e a irma, passando a trabalhar de lavadeira para ajudar na renda 

da familia. Meses apos o segundo relacionamento, Placido resolveu procurar Nair, 

dizendo que estava "arrependido" e que voltariam a morar juntos em uma outra 

casa, que dizia ja ter conseguido. 

Nair, confusa e sob os auspicios da familia, nao quis decidir sobre o 

reatamento sozinha e levou Placido a presenca da mae e das irmas, que, destarte, 

demonstraram oporem-se ao restabelecimento daquela relacao amorosa. Placido, 

entao, se mostrou contrariado pela intromissao das parentas da mulher. Conforme 

relatou o delegado do caso, Nair Soares e Placido, 

Descontente com a intromissao dos familiares da vitima nos assuntos 

amorosos do casal, Placido explodiu e descontou toda a sua raiva na maior 

causadora do impasse, Nair Soares, que por medo e dependencia dos seus parentes, 

preferiu delegar a sua familia essa importante decisao. Verifica-se ainda, que era 

comum a recorrencia, sobretudo, de mulheres abandonadas e descasadas viverem 

na tutela das familias, principalmente maes e irmas. Todavia, muitas vezes essas 

aproximacoes ultrapassavam as fronteiras das relacoes entre os conjuges, 

ocasionando conflitos e violencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processo "Nair Soares da Silva", 1939. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

[...] sairam e comecaram a discutir sobre a impossibilidade 

do retorno da vida conjugal, tendo nessa ocasiao Placido, 

usado de uma faca que trazia na cinta, vibrando diversos 

golpes mortais em sua amasia na frente de sua irma, sem 

que a mesma nada pudesse fazer para impedir que o algoz 

ceifasse a vida de sua irma.f...] perpetrando o crime tratou 

de evadir-se, sendo perseguido e finalmente preso e 

desarmado. Foram estas, em sintese, a declaracao do 

perverso homicida perante este autoridade.
 1 8 

Era uma pratica corriqueira, especialmente entre mulheres 

jovens e recem casadas, irem morar proximo aos familiares. 

Ate mesmo apos os casamentos, o consolo era viver 

proximo da familia, sob os cuidados dos pais, 
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principalmente para aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mulheres [...] Essa proximidade sera 

de grande importancia em periodos de dificuldade, mas em 

certas circunstancias desembocara em conflitos. (SOUSA 

2005, p. 160) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste processo em analise ficou concluido, segundo os autos, da 

culpabilidade de Placido Araujo no crime de homicidio. O acusado foi processado 

e condenado a cadeia por dose anos pela morte de Nair Soares. Tanto a defesa 

quando a acusacao levantaram alegacoes sobre o que seriam "crimes da paixao". 

No entanto, pela impossibilidade que a vitima teve em se defender e pela "frieza" 

com que o acusado detalhou o episodio, o Tribunal do Juri optou pelo provimento 

da acusacao e sentenciou pela reclusao do reu. 

Portanto, os casos apresentados, como se pode perceber desencadearam 

conflitos fatais, decorrentes da representacao de uma suspeita de traicdes, ciumes 

ou abandonos. Dessa forma, a explosao da furia provocada pela paixao violenta 

atingiu esses sujeitos e fez deles assassinos passionais. (NAGIB, 2007, p. 115) 

P6de-se observar, tambem, a acao do crime como o inicio de uma trama de 

acontecimentos, encarados como pontos de partida para um desenrolar de tensoes 

que envoiveram diversos sujeitos em experiencias comuns ou diferenciadas. 

No mesmo momento em que o crime acontecia e a denuncia se 

formalizava, os acontecimentos chegavam ao conhecimento das autoridades 

policiais e o inquerito era instaurado. Percebemos, assim, diversas construcoes 

acerca da ideia de crime, primeiramente devido ao carater "apaixonado" das acoes 

e, depois, as identidades dos envolvidos nos crimes que tomava corpo a partir do 

momento em que se identificavam como vitimas e acusados. Nesses episodios, 

ocorridos em diferentes circunstancias, em Campina Grande, mas tambem 

apresentando pontos em comum, pode-se perceber experiencias de conflitos e 

desfechos com cenas passionais de violencia, ocasionando a morte de mulheres, 

vitimas de homens dominados pela paixao e por sentimentos confusos de posse ou 

perda. 

A fala das testemunhas, dos advogados, dos promotores, juizes expressam 

os procedimentos juridicos de processos criminais instaurados antes da 
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promulgate- do Novo Codigo Penal de 1940. As informacoes contidas nesses 

processos sao construcoes culturais que apontam para a pratica e representacoes 

sociais de genero19, sexo e sexualidade compartilhadas pela sociedade campinense 

da epoca, expressando, assim, diversas formas de violencia e identidades de 

homens e mulheres. 

Portanto, as peculiaridades desses casos evidenciam variadas questoes 

acerca dessa nova sociedade que estava se formando e na qual, embora 

apresentando permanencias atinentes a lacos patriarcais, mulheres e homens 

implementaram um ritmo intenso de vida, estabelecendo elos de afetividade e 

solidariedades. Toda essa teia contribuia para uma nova identidade higienizada e 

modermzada da cidade, sobretudo no que se referia aos sujeitos que nela 

habitavam e a trama da vida cotidiana, foram compreendidas nao apenas como 

cenas de uma violencia qualquer em cidades republicanas modernas, mas como 

cenas de um crime que se consolidava no imaginario juridico e popular: o crime 

passional. 

1.3. TRAMAS DO PROCESSO: A CONSTRUCAO DOS CRIMES 

PASSIONAIS. 

A violencia pode apresentar-se sob varios aspectos, sobretudo, quando e 

observada a partir de uma ampla construcao identitaria num campo de tensoes, 

embalado por subjetividades como a paixao, a posse, o ciumes e a inseguranca 

1 9

 Os estudos sobre as relacoes de genero nas ultimas tres decadas no seculo X X ganharam visibilidade no 

espaco publico, tanto pela atuacao do movimento feminista, como pela cientificidade da categoria genero na 

academia. As decadas de 70, 80 e 90 do ultimo seculo se revelaram abundante e proficua na pesquisa sobre 

as relacSes de genero na sociedade moderna e apomam para diferentes focos de analise dentre os quais 

sexualidade, poder, mercado de trabalho e violencia , familia. Ao longo do desenvolvimento desses estudos 

podemos observar diferentes direcoes, caminhos para expUcar as relacSes de genero que acompanham as 

transformacoes sociais na modemidade e que se instauram em dois grandes campos de analise. Um pautado 

no que hegemonicamente disseminou a centralidade do sujeito como eixo norteador da analise, assim, "ha 

uma negacao das explicacoes universais e favor da relatividade. Por outro lado, exalta a subjetividade 

atraves da interpretacao, principalmente, discursiva como fato e limite de uma inovacSo e mudanca". 

PEDRO, Joana Maria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Traduzindo o debate: o uso da categoria de genero na pesquisa historia. Revista 

Hist6ria. Sao Paulo: Editora UNESP, 2005, Vol. 24, p. 2. 
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diante do contato com o genero. Assim, o lugar que a violencia ocupa no cotidiano 

pode ser interpretado nao apenas na familiaridade dos relacionamentos em comum, 

mas tambem nas identidades conflitantes de homens e mulheres, cujos emblemas 

sao demarcadores de relacoes de poderes hierarquicos e desiguais historicamente. 

(LOURO, 1997, p. 33) 

Na historiografla podemos encontrar algumas referencias acerca da 

historia da violencia no Brasil, ou mesmo da historia criminal brasileira, as quais 

buscam por meio das fontes processuais as peculiaridades de uma teia de tensoes 

que se amplia e se alimenta a partir das identidades construidas entre os sujeitos 

envolvidos nos conflitos sociais. 

Os estudos que se reportam as questoes da violencia, no Nordeste, 

principalmente, estao associadas aos simbolos da masculinidade, criados para a 

figura do "homem sertanejo", como "forte, rigido e viril", que serviu ao longo das 

primeiras decadas do seculo XX como sustentaculo da moral e equilibrador da 

honra da familia, da propriedade e dos filhos. (JUNIOR, 2005, p. 88) 

Algumas acdes violentas na Paraiba estavam vinculadas as praticas de 

viver de homens e mulheres, bem como a nova forma de se relacionar com o novo 

e o moderno. Porem, a presenca da violencia no interior da Paraiba, especialmente 

Campina Grande, no inicio do seculo XX foi demarcada a partir das relacoes de 

poderes existente nas tramas do cotidiano, sejam poderes politicos, religiosos, 

como tambem poderes familiares e amorosos. 

A observacao dos atos de violencia praticados em Campina Grande e as 

identidades que foram construidas para o comportamento violento nas primeiras 

decadas do seculo XX resultariam de um processo de surgimento de novas praticas 

de sociabilidade e solidariedade. Nesse momento, os campinenses conviviam com 

os emblemas da modernidade, mas tambem existia uma grande parcela da 

populacao desconstituida desses elementos novos. Eram sujeitos, homens e 

mulheres que passaram a viver no confronto do "velho" com os novos modos de 

vida impressos pela modernidade. 

Dessa forma, percebe-se um espaco social de uma dupla identidade 

moderna, cuja efervescencia dos artefatos da modermdade, das maquinas, dos 
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divertimentos, sociabilidades e do progresso, deram tambem espa^os para os 

conflitos, as tensoes e distorcoes. 

As transformacoes percebidas ao longo dos anos 20 e 30, do seculo XX, 

foram significativas nos ambitos politicos, economicos e sociais. As 

administracoes piiblicas empreenderam reformas no piano estrutural da cidade, as 

quais refletiram nos modos de viver dos individuos, como por exemplo, 

urbanizacao e saneamento, e redefmiram novas identidades de homens e mulheres 

diante das tramas do cotidiano. 

Passaram a fazer parte do cotidiano da cidade jogos, bebidas, mulheres "da 

vida" e muitos crimes. O alcoolismo e a presenca de individuos considerados 

"vagabundos", "vadios" e mulheres de "vida de folgancas" contribuiram para a 

justificativa do aumento da pratica de crimes, bem como a sensacao de 

deslocamento experimentada por homens e mulheres dentro dessa nova sociedade. 

As autoridades explicitamente associavam a questao da criminalidade ao consumo 

excessivo de alcool em suburbios ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cor t i90 s e ao livre acesso de armas pela 

populacao em geral. Assim, tanto a "sexualidade liberada", ou seja, a vida "em 

folgancas", como descrito no processo que envolve Maria Eulalia e Bento 

Hermogenes, em 1929, violava a identidade de mulher, "dona-de-casa" e honesta, 

o alcoolismo tambem maculava a imagem de homem, "chefe-de-familia" e 

honrado. 

Porem, a repressao a essas "maculas" as identidades de homens e mulheres 

nao era de forma igualitaria, pois, embora o "botequim e o ato de beber fossem 

simbolos de masculinidade, o controle do consumo alcoolico era necessario para o 

homem disciplinado". (MATOS, 1996, p. 58) Este devia beber como "homem", e 

nao como um "vagabundo". 

As pensoes, os cabares e as zonas de meretricio em Campina Grande 

tambem contribuiram para a redefinicao da cidade e a reinvencao dos seus sujeitos, 

permitindo que "novas mulheres" passassem a ocupar outros espasos na vida 

publica e mtima nas tramas amorosas. Assim, autoridades, por sua vez, agiam 

nesses locais promovendo o desarmamento dos seus frequentadores assiduos e o 

controle da vida das "mulheres solteiras" e "vulneraveis". Pois, tanto as meretrizes 
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e os individuos ebrios concorriam para a desordem na cidade nao so ao praticarem 

atos violentes, mas tambem em suas acoes ditas "imorais" e de "desrespeito". Ao 

lado dos homicidas, dos ladroes que violavam as residencias, campeavam tambem 

os "arruaceiros", "bebados depravados", provocadores de crimes e 

"vagabundistas". 

Era necessario, segundo a otica das autoridades, reprimir, vigiar e colocar 

mais policiamento nas ruas, principalmente nos bairros pobres, onde vivia a 

populacao que se submetera a uma busca por outros territorios dentro do espa9o da 

cidade. 

Embora essa via fosse de mao dupla, ja que as mulheres populares 

diferiam em muito das mulheres da elite, com acessos distintos aos equipamentos 

da modermdade, percebem-se mudan9as que convergiam com as altera9oes na 

estrutura da familia, o que, nesse sentido, era um dos principais motivos dos 

indices de criminalidade e para as varia96es de delitos envolvendo casos amorosos, 

a exemplo da vida que levava a senhora Edith Davis, numa estrutura familiar 

considerada "bem organizada", ao contrario da vida de Nair Soares, que trabalhava 

"lavando roupas" para ajudar ao sustento da familia. 

Dessa forma, a tentativa de se promover a ordem publica ultrapassava as 

fronteiras do domicilio e da liberdade individual. Segundo o advogado Viveiro de 

Castro, "a ordem da familia, que e a propria condi9ao da ordem da sociedade, 

implica a repressao de um facto, donde resulta muito frequentemente a dissolu9ao 

da familia". Destarte, o crime passional adquire p r o p o s e s amplas, permitindo 

entender a sociedade da epoca. Os casos levados a instancia juridica revelam a 

representa9ao da condi9&o das mulheres, que deviam atender a um "padrao ideal", 

atuando como rainha do lar, estendido para todas as mulheres. (CASTRO, 1936, p. 

43) 

No inicio do seculo XX, o aumento do numero de crimes motivados pela 

paixao ocorreu nao so em Campina Grande, como tambem em diversas outras 

cidades brasileiras que passavam por mudancas e remodela9des sobre as suas 

ordens sociais. Tais transforma9oes geraram o afrouxamento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la90 S familiares, 

de forma que as reformas arquitetonicas e sociais adentraram nos espa90 S privados 
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e ditaram regras de comportamento e novas identidades, fazendo confundirem-se 

os usos doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s da cidade e dos espacos particulares dos sujeitos. (CORREA, 

1983, p. 45) 

No momento em que o inquerito policial era instaurado, varias ideias 

surgiam sobre o crime, os saberes juridicos sobre o caso e as falas das 

testemunhas. Existia uma complexa estrutura para a elaboracao do processo, que 

deveria conter a denuncia do promotor de justa^a, o interrogatorio das testemunhas, 

as declara9oes prestadas pelos acusados e vitimas, alem das declara96es dos 

envolvidos diretamente no crime e do reconhecimento visual desses individuos, os 

quais constituem um mosaico de discursos. 

Os acusados dos crimes eram referidos nos processos na terceira pessoa. 

Eles falavam mediante outras vozes, ou seja, as falas era transcrita de acordo com 

a in terpreta9ao daquele que ditava ao escrivao as palavras que ficariam registradas 

no processo, seja o delegado ou o juiz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] o processo crescera a medida que sao acrescentados 

recursos, cartas precatorias (pedindo o depoimento de 

testemunhas que morem em outra cidade), exames de 

sanidade mental, exames tecnicos, etc. (CORREA, 1983, 

p. 56) 

No momento publico do drama, o aparato policial e juridico se 

encarregava de punir os acusados e de por em pratica as normas do Codigo Penal 

que regulava a sociedade. Exigia-se do individuo julgado uma retrata9ao com 

rela9ao ao crime, a qual muitas vezes, contemplava nao somente a pessoa 

ofendida, mas tambem a sociedade em geral, numa especie de "explica9ao 

civilizada". Em se tratando de crimes passionais, nos quais os acusados muitas 

vezes eram levados pela paixao, pelo chime, pelo odio e pela defesa da honra 

desmoralizada, a reconstru9ao do crime era como um evento em que os sujeitos 

passavam a ser definidos pelas suas condutas morais, disciplinadas pelas normas 

morais e sexuais da epoca. Os advogados de defesa utilizavam a expressao 

"estrategias" a fim de defender os interesses de seus clientes. Conforme alegou o 

advogado de Francisco Manuel, acusado de matar a sua companheira Marcolina 
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Maria, "o acusado montou a estrategia para desmontar a falta de conduta moral 

que a sua esposa estava tendo dentro da propria casa". 20 

Esses crimes passionais figuraram uma das modalidades de evento no 

ambito do direito e um "fenomeno social" que durante muito tempo foi visto com 

aspectos romanticos, sobretudo por parte da literatura do seculo XIX. Crimes 

movidos por paixoes e cometidos em defesa da moralizacao da familia tornaram-se 

visiveis, e a sociedade mobilizou-se no sentido de limitar essas paixoes ditas 

doentias, bem como sentimentos como odio, o amor e o chime, inerentes ao impeto 

humano de controlar o ambiente rearranjando-se diante de inovacoes tecnologicas, 

esteticas, politicas e sociais. 

Nos autos do citado processo de Marcolina Maria da Conceicao, em 1912, 

por exemplo, o assassinate cometido pelo seu marido, Francisco Manuel 

Cavalcanti, demandava por parte do advogado alem de uma defesa, uma 

argumenta?ao eficazes do perfil do acusado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] na sociedade e em particular, trilhou um caminho da 

honra e do dever. Que no lar sempre foi um marido 

dedicado e um pai extremosissimo, nao tendo sequer um 

vicio toleravel que o manche ou sacrifique, como jogo, 

embriagues, etc.21 

Todas essas atribuisoes foram marcadas por valores julgados como 

necessarios para toda a sociedade. Assim, os processos comumentes se tornavam 

uma "licao didatica" e as puiu^oes exemplares para os sujeitos sociais 

"vulneraveis" ao crime. A propria linguagem dentro do documento passava por 

refinamentos, podendo ser modificada em seus sentidos, carregando a 

subjetividade daquele que construia o relato e questionava os acusados e as 

testemunhas. O baixo nivel cultural ou escolar de deterrninadas testemunhas 

tambem podiam faze-las sofrer descredito no julgamento, alegando que houve 

mentiras e contradisoes nos depoimentos. 

20 Processo "Marcolina Maria da Concei«jao", 1918. Aiquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
21 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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O processo movido em 1923, por ocasiao da morte da senhora Edith 

Davis, casada como o ingles Fellipe Davis, revela alguns desses niveis de releitura 

nos depoimentos. Na noite de 22 de setembro de 1923, apos o jantar, Edith e 

Fellipe, recolheram-se aos seus aposentos. A versao oficial leva a crer que Edith 

morreu depois de uma "syncope cardiaca", mas os depoimentos de duas 

testemunhas, proximas do casal, sugerem que existiu nesse caso mais que uma 

simples morte natural. 

Depoentes revelam que o casal vivia em constantes brigas e que Fellipe 

Davis infligia maus-tratos a sua esposa. Uma "creada" de sua casa afirmou que 

antes daquela tragica madrugada, a tardinha, Edith e Fellipe voltaram para a casa 

aparentemente bem, jantaram e, em seguida comecaram a brincar, correndo um 

arras do outro em volta da mesa. Fellipe, em seu depoimento, sobre os maus-tratos 

a sua esposa, afirmou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Que absolutamente nunca infligiu maltratos a sua 

esposa, apenas como e costume e natural na Inglaterra, o 

depoente nao por instincto de perversidade empurrava sua 

esposa ou dava-lhe palmadas no rosto ou nas costas, mas 

isso por brincadeira. Que o fato de ter feito a barba no dia 

da morte de sua mulher, nao tern a significacao mal que 

prestar, por quanto, se aqui o Brasil e isto censuravel nao o 

e em sua Patria, onde constitui um habito de reconhecido 

asseio e hygiene, e o depoente, seguindo costume de sua 

patria e esperando a visita de patricios seus, entendeu de 

barbear-se.2 

O processo de Fellipe Davis permite perceber que foi um caso cheio de 

nuances e detalhes. Na construcao da identidade de acusado e no posterior 

desenrolar das investigacoes, podem-se notar as contradicoes nos discursos das 

testemunhas e a confusao entre medicos e o poder juridico em geral. Essas varias 

vozes - a da "creada", a do interprete e a do proprio acusado, construtores de uma 

"fabula" - se viram confusas pelas questoes etnicas, culturais e pela propria 

dificuldade em se compreender a lingua falada pelo casal. Esses elementos foram 

usados pelo acusado em sua defesa e na construcao do processo. Assim, disse o 

Processo "Edith Davis", 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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delegado, apos o laudo medico: "nao se pode indiciar pessoal alguma sem as 

provas constantes nos laudos medicos que demonstrem morte natural ou 

criminal".23 

O interesse, portanto, em justificar as atitudes de acusados manifestava-se 

de acordo com os valores que a narrativa dos crimes se propuseram a mostrar para 

a sociedade. Por exemplo, uma esposa que abandonou o marido e depois passou a 

levar a vida de maneira "descomprometida e livre", a merce de outros possiveis 

amores, poderia ter provocado o reu a atuar como homicida. Alias, certas 

justificativas para o crime eram aceitaveis dentro da sociedade e que podiam 

justificar as cenas de violencia e sangue. Nesse sentido, o advogado de Bento 

Hermogenes Sales, mas conhecido como "Bentinho", argumentou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Foi o acusado antes uma victima do que um algoz, 

merecendo por isso que lhe seja reconhecida a sua 

inocencia. Em qualquer desses casos forcoso e reconhecer 

que se pode opor a reacao da legitima defesa. Lemos em 

sua tese sobre legitima defesa que a vida, a integridade do 

corpo, da honra, dos bens e da liberdade dos individuos e do 

lar sao e devem ser protegidos legitimamente.24 

As construcoes acerca da ideia de crime passional residiam nos espacos 

arrebatadores de uma grande paixao que nao se puderam controlar, tanto a mulher 

ao trair como o homem ao matar. 

A ideia relativa ao crime passional merece, ainda, uma analise apurada, 

levando-se em consideracao diversos aspectos da vida cotidiana, como, por 

exemplo, o lazer e o trabalho, ambitos necessarios para se construir uma no9ao de 

crime e reu isentos de culpa. O Juizo Municipal de Campina Grande, em 4 de 

dezembro de 1929, sobre o crime de Bentinho contra a sua esposa Maria Eulalia, 

argumentou: 

[...] que se trata de um crime de natureza passional onde o 

marido levado pelo chime, vendo sua mulher na pratica de 

actos libidinosos, sem que tivesse animus nuandi, seu dolo, 

23 Processo "Edith Davis", 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

24 Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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o que exciuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o crime [...] que o reu nao devia estar preso 

preventivamente, visto como nao havendo flagrante, e nao 

sendo o indiciado vagabundo pois exerce profissao de 

artista alem de outros misteres como exhuberantecendo 

demonstra os autos [...].25 

A infidelidade foi um elemento fundamental nessas discussoes, 

alimentadas, em geral, pelo ciume e pelo sentimento de posse. Nesse sentido, 

pode-se dizer que tais discussoes estavam vinculadas a perda da posse ou do 

controle sobre o objeto de desejo e, ainda, ao ultraje a honra masculina, que 

deveria permanecer intacta e ser preservada pela mulher, que, portanto, podia ser 

considerada responsavel pelo seu resguardo. Assim, o perfil dos acusados era 

tracado a partir da ideia de crime que se tinha. Muitos eram considerados loucos ou 

com tendencias para o crime, porem a maioria deles, segundo procurava 

demonstrar os advogados de defesa, eram "passionais", recaindo, nessa 

perspectiva, a responsabilidade por esses atos de desespero e assassinato sobre as 

mulheres. 

Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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CAP1TVLOII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VOZES DO CRIME: OS SUJEITOS DO PROCESSO 

0 juiz precisa, antes de tudo, de uma calma completa, de 

uma serenidade inalteravel, porque o Acusado apresenta-se 

diante dele sob a paixao violenta e apaixonada da opiniao. 

O crime repelente e o objeto despertam em toda alma 

delicada um natural sentimento de indignacao e revolta. 0 

espirito insensivelmente se previne e por essa elaboracao 

lenta de que fala Paula Lombroso, digna filha do eminente 

antropologista criminal, vai se cristalizando em um juizo 

contrario ao Reu, que resiste a todos os argumentos e 

provas em contrario. E necessario, portanto, a maxima 

calma na apreciacao do processo. 0 magistrado deve 

manter o seu espirito sereno, absolutamente livre de 

sugestao de qualquer natureza. (MORAIS, 1945, p. 35) 

O eminente jurista Viveiros de Castro, escrevendo em 1920, atribuiu as 

mudan9as trazidas pela vida urbana, na virada do seculo XIX para o seculo XX, ao 

assustador incremento dos crimes passionais na sociedade brasileira. Para Viveiros 

Castro, o trabalho feminino, a "moderna educa9ao das e r i c a s " e a silenciosa 

saida da mulher do lar, possibilitaram novas atitudes, tanto da propria mulher 

quanto do homem, nas experiencias sociais e no convivio afetivo-amoroso. Porem, 

ainda acreditava este criminalista que a Justica deveria se manter, mesmo diante 

dos casos passionalista, a neutralidade e a lisura, sem deixar-se influenciar pelas 

paixoes processuais e nem pelo firagor das opinioes populares da epoca. 

No entanto, outros juristas, a exemplo de Nelson Hungria, liderando uma 

forte tendencia da jurisprudencia do periodo pos-Primeira Guerra Mundial, 

insistiam que os juizes precisavam adaptar o Codigo de 1890 as realidades do "dia-

a-dia" por meio da "interpreta9ao criativa", uma vez que o novo ambiente social e 

moderno apresentava-se com tipos de homens e mulheres bem diferentes dos 

outros modelos ate entao conhecidos dos seculos anteriores. (CAULFIELD; 2000, 

P- 159) 

Assim, o modo com que as cabe9as do mundo juridicos foram se formando 

diante da plural realidade da vida urbana das cidades, havia tambem a necessidade 

de defender novos padroes processuais, diferentemente dos que disciplinavam o 
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considerado e "ultrapassado" Codigo Penal de 1890, por basear-se em conceitos 

morais tidos como antiquados a realidade vigente. Porem, o modo como as 

testemunhas, as vitimas e os reus, os juizes, promotores e advogados descreviam as 

suas diversas condutas nos processos de crimes passionais, eram, contudo 

vinculadas a moralidade dos corpos e dos valores culturais de honra da epoca. 

Eram sujeitos historicos presos a um cotidiano cada vez mais disciplinado pelos 

discursos das ciencias medicas e juridicas. 

Desse modo, este capitulo se propoe discutir as narrativas construidas por 

populares e testemunhas sobre os crimes passionais que marcaram a vida amorosa, 

afetiva e sexual dos sujeitos em Campina Grande. Essas narrativas se confundem 

com as historias do cotidiano e com as experiencias de vida de homens e mulheres 

na cidade de Campina Grande no inicio do seculo XX. Isso porque as relacoes de 

intimidades transitavam nao apenas nos espacos domesticos ou nas cenas frias dos 

crimes passionais, mas tambem pelos ambientes publicos, uma vez narradas pelas 

vozes testemunhais, isto e, sujeitos, homens e mulheres, cada um com a sua 

parcela de interesse para os mais variados fins nos crimes da paixao. Alem disso, e 

importante problematizar o lugar exercido pelos medicos legistas e pelos juristas, 

advogados, juizes e promotores, diante dos casos de crimes passionais, bem como 

o grau de envolvimento que eles mantinham nas analises e na construcao dessas 

narrativas a respeito dos sujeitos envolvidos e de suas trajetorias no cenario do 

crime. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. VOZES NARRADORAS: A TESTEMUNHA DOS FATOS 

Entre o criminoso e a vitima havia sempre um personagem que estava 

envolvido direto e indiretamente nos conflitos. Alem dos doutores da Lei, que 

questionavam as diversas atitudes de homens e mulheres, autores e vitimas dos 

crimes passionais, havia por tras desses principais sujeitos uma gama de pessoas, 

de certa forma, interessadas no crime ou nos seus desfechos judiciarios: eram as 

testemunhas. Parentes, vizinhos, passantes, amigos, inimigos prestavam seus 

depoimentos nas delegacias ou perante as autoridades judiciarias, por vezes, 
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pretensamente imparciais, outras vezes favoraveis ou desfavoraveis ao criminoso 

ou a vitima. 

Coadjuvantes na cena do crime, estas testemunhas participaram, com suas 

versoes, orientadas pela inquiricao dos agentes juridicos, na reconstrucao do ato. 

Dessa maneira, acrescentavam interpreta9oes externas ao ambito privado e 

ultrapassavam as exposigoes dualistas dos personagens principals do drama: o reu 

e a vitima. Observando o conjunto dos depoimentos de algumas testemunhas nos 

processos pesquisado, e possivel perceber que, nas primeiras decadas do seculo 

XX, suas falas parecem frias e distantes. Contavam o que haviam presenciado 

como se pretendessem evitar um envolvimento afetivo com o acontecido e, na 

maioria dos casos, diziam nada saber que desabonasse o casal ou um dos dois em 

particular. 

Nesses processos de crimes contra a vida, geralmente, as testemunhas 

revelam versoes e passagens dos conflitos que ajudam a apontar e situar os sujeitos 

historicos, vitimas, acusados e suspeitos, bem como suas sociabilidades e 

experiencias entre si com o meio social, fornecendo informacoes que servem, 

ainda hoje, para elucidacao de muitos crimes. Essas testemunhas reconstituem um 

cotidiano de relacoes de familiaridade e amizades, entre vitimas e autores de 

crimes e, em seus depoimentos, elaboram narrativas em que reproduziram vozes, 

acrescentando juizos de valores e preconceitos sobre determinados 

comportamentos sociais, deixando transparecer os seus envolvimentos antes, 

durante e depois da consumacao dos crimes. 

Assim, essas testemunhas sao vozes que nao deixam escapar as girias, os 

xingamentos e expressoes que demonstram tambem as suas proprias condutas e 

valores num ambiente que todos se conhecem e se entrecruzam por motivos de 

amor, subordinacao e dependencia. 

As testemunhas, na maioria dos casos, participam das historias de vida dos 

envolvidos nos crimes mediante varias relac.oes de trabalho, de amizade ou de 

parentesco. Algumas testemunhas dividem o mesmo teto, moram na mesma rua, 

caminham juntas no mesmo bairro ou se comunicam pelos fundos de quintais. A 

rela9ao da testemunha com os sujeitos direitos dos crimes, se realiza tao 
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estreitamente que se tomam ate quase impossivel nao ouvirem gritos de dor, brigas 

ou manifestoes carinhosas entre os casais quando esses ocorrem em vizinhan9as. 

Essas testemunhas sao, portanto, pontos de apoio na briga com casais, mas tambem 

vigilantes dos movimentos das pessoas. Embora sendo um lugar de refugio das 

vitimas, muitas vezes sao elas motivos de brigas e amores, confidencias e tensoes. 

(CORREA, 1983, p. 84) 

Os crimes passionais que estao sendo discutidos neste trabalho revelam 

vivencias permeadas de violencia e paixao. Portanto, no seu desenrolar, pode-se 

perceber, por outro vies, o papel da vizinhan9a, que se caracteriza ora 

acolhedor/protetor, ora repressor/inimigo. Pessoas de um cotidiano que 

alimentaram de forma direta ou nao as tramas passionais. A testemunha Alcides 

Nogueira, casada, 56 anos, dona do lar, vizinha de Ivanilde Sodre, esta assassinada 

por Jose Mossoro, seu amante, em 1931, foi ouvida em testemunho no processo 

em questao e, em seu depoimento, explicou que a vitima estava em sua casa 

sozinha quando observou que o acusado sair correndo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] uma vez disse que viu o acusado sair da casa da vitima 

correndo; que ouviu a acusada gritar chamando por ajuda; 

nao tinha aproximacao com a vitima nem com o acusado; 

que a vizinhanca conhecia do amanccbamento que a vitima 

tinha com o acusado; que havia comentarios que a vitima 

era uma prostituta.26 

Em outro momento do depoimento desta testemunha, questionada sobre a 

sua rela9ao com a vitima, a mesma depos em Juizo dizendo que: 

[...] a depoente respondeu que ele nao tinha contacto com 

ela, pois nao ficava bem para ela, depoente, andar com uma 

amante de um homem casado; que a depoente e casada e so 

teve conhecimento do fato quando ouviu os gritos na rua 

que vinham da casa de Ivanilde [...]27 

26 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos". 1931, Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande 

27 Idem. 
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Pode-se perceber na fala da depoente a discrimina^ao. Seu depoimento nao 

esclarece o grau de culpabilidade de Jose Mossoro diante do episodio do crime, 

nem tao pouco revela como a trama homicida se desemolou, mas, no entanto, 

deixa claro o estigma construido na comunidade para a vitima, a amante Ivanilde 

Sodre, uma vez que esta vivia em relacoes amorosas e sexuais com um homem 

casado. Percebe-se, contudo, que a testemunha nao tinha nenhuma intimidade com 

os envolvidos para opinar na vida amorosa do acusado e ate para usar palavras 

grosseiras para desqualificar a amante. 

No entanto, pode-se dizer, nesse sentido, que a falta de intimidade era 

gerada a partir do lugar exercido na comunidade por Ivanilde, pois sendo esta uma 

"prostituta", nenhuma mulher de "respeito e dignidade" haveria de se acompanhar 

com as de comportamento "vergonhoso". Salienta-se, tambem, que a conduta de 

"prostituta", atribuida para Ivanilde era diariamente fortalecida pelos olhares dos 

visinhos, no contanto diario da rua, no trabalho, na porta de casa ou pelo bairro. 

Esse procedimento de mscriminacao e de distanciamento do fato criminoso 

sao perceptiveis neste caso, quando a referida testemunha afirma desconhecer as 

condutas criminosas dos protagonistas, restringindo-se a prestar informaQoes da 

vida intima do casal, deixando nao esclarecido as mformacoes sobre a consuma9ao 

do crime. 

Em outro caso, a testemunha Ivonete Freire da Silva, mais conhecida como 

"Nenen", em seu depoimento sobre o assassinato de Maria Eulalia Sales, em 1929, 

cometido pelo seu marido, Bento Hermogenes Sales, vulgo "Bentinho", afirmou 

perante autoridade policial que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] presenciou que Eulalia vivia sempre separada de seu 

marido, numa "giga-joga" continua, de se juntarem e se 

separarem constantemente; que ultimamente Eulalia, se 

achava separada de seu marido, a qual passava 

constantemente a porta da depoente, que nas proximidades 

de comecar os festejos de Nossa Senhora da Conceicao, a 

depoente se preparara para estabelecer-se durante as festas 

com um pequeno botequim. 

Processo "Maria Eulalia Sales". 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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Nota-se, tambem, que as falas das testemunhas evidenciam diversos 

indicios acerca da vida pessoal e de intimidade dos envolvidos nos crimes, bem 

como suas impressoes sobre o que consideravam errado ou correto. A testemunha 

Ivonete Freyre, no caso em tela, esclarece no seu depoimento perante a Delegacia 

que o acusado ha determinados dias que antecediam as comemoracdes da 

padroeira de Campina Grande, ja havia tornado conhecimento que Maria Eulalia 

iria se "estabelecer na festa com um pequeno botequim", sem, no entanto conhecer 

intimamente os envolvidos no fato. 

Muitos testemunhos revelavam as experiencias vividas em determinados 

locais de Campina Grande, os acontecimentos festivos e suas fiincoes dentro da 

sociedade. Os momentos liidicos tambem proporcionavam aproximacoes, assim 

como o tempo do trabalho, para os individuos as horas do trabalho, muitas vezes 

"bicos", e os encontros com os vizinhos convergiam com os mesmos festejos e 

sociabilidades. (SOUSA, 2005, p. 69) 

Ainda neste mesmo processo, que envolve Maria Eulalia e "Bentinho", o 

garcom Mario Leopoldo dos Santos depos como testemunha, esclarecendo a sua 

com relacao com o acusado. Declarou ele que: 

[...] depois de casar-se com Eulalia Sales, Bentinho foi 

residir atras da praca do Rosario, onde o depoente ia 

constantemente visita-los; que precisando o depoente casar-

se com sua noiva, Dalila Marcelina da Silva, e encontrando 

muita dificuldade em casa do pai desta, resolveu para esse 

fim rapta-la, indo deposita-la em casa de Bentinho e 

Eulalia, por mais ou menos dois meses; que durante esse 

tempo que o depoente e sua mulher permaneceram em casa 

do casal, presenciaram algumas vezes discussoes entre 

ambos por causa do ciume de parte de Bentinho; que em 

certo dia qual seja, nao pode presenciar o depoente, Eulalia 

abandonou seu marido e este, tambem se retirou da casa, 

ficando na casa apenas o depoente [...] 

A testemunha relatou varias questoes que observou durante o periodo em 

que conviveu com o casal Eulalia e "Bentinho". O depoente, amigo da vitima e do 

acusado, recebeu acolhimento na casa do casal apos ter raptado uma jovem que 

Processo "Maria Eulalia Sales". 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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seria sua esposa. Os dois casais passaram, entao, a morar na mesma casa, onde a 

testemunha observava os conflitos frequentes na vida conjugal dos amigos. Com o 

passar do tempo e a continuacao das brigas, Mario Leopoldo percebeu que o casal 

desfaria os lacos conjugais. De fato, Eulalia abandonou a casa, que passou a ser 

habitada apenas pelo depoente e sua companheira. 

Desse modo, percebe-se uma rede de relacoes que, com a acao do crime e 

do processo judicial, vinha a tona outras narrativas sobre os sujeitos envolvidos. 

Casais, amigos, parentes e vizinhos, muitas vezes ocupando o mesmo espaco, 

dividiam conflitos e tensoes, que podiam resultar, como neste caso, ate na 

apropriacao de bens materiais. A "familia" que se formou nao estava unida pelos 

lacos de sangue e hereditariedade, mas pela ajuda, pelo acolhimento, mesmo 

mediante uma postura ilicita, o rapto, ligando-se por uma questao de 

sobrevivencia, amizade e solidariedade. 

Com efeito, o Codigo Penal de 1890ja se apresentava com as necessidades 

de mudancas devido a nova realidade social, flncada nas transformacoes 

promovidas pela modernidade. Nas mudan9as de comportamento, percebia-se a 

liberdade da "mulher moderna", como um efeito "daninho" da moderniza9ao da 

sociedade. Assim, Maria Eulalia Sales, "moderna" ou nao, embora constituida a 

partir de experiencias multiplas, diversas e variaveis, foi vista pelos olhares 

testemunhais da defesa de seu algoz, sob uma perspectiva fixa, contida na 

representa9ao de mulher "docil" e "submissa". A identidade forjada para Eulalia 

nao seria diferente dos modelos construidos para as mulheres de "vida facil", uma 

vez que esta se comportava a revelia dos moldes de uma "senhora". 

Em outro caso, a pernambucana Maria da Guia de Carvalho era casada, 

tinha 46 anos e trabalhava comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S domesticos quando foi chamada para 

depor sobre o caso "Edith Davis", em 1923, afrrmando perante autoridade policial: 

[...] que de manha cedinho, no dia 23 do corrente, estando 

em sua casa recebeu um recado de sua amiga Marta, que lhe 

mandava dizer que a inglesa havia fallecido, 30cujo nome 

completo ignora, como tambem o de seu marido [...]. 

Processo "Edith Davis", 1923. Arquivo do 1 Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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Ja Marta Pereira dos Santos, de 37 anos, tambem empregada domestica, 

sobre o mesmo caso relatou perante o Juizo: 

Pode-se notar que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acontecimento tragico dos "estrangeiros" circulou 

entre a vizinhanca, chocando a todos e atraindo curiosos, e mesmo aqueles que nao 

tinham tanta intimidade com o casal e adentraram na residencia para ver o cenario 

do crime. Percebe-se tambem os espacos de delimitacao entre a casa e a rua. E a 

rua que se pode chamar de publica, mas nos processos criminais a casa tambem se 

tornava por alguns instantes um local publico. (SOUSA, 2005, p. 89) Segundo 

Marta Pereira, ainda em Juizo, afirmou que a casa de Dona Edith Davis foi 

invadida pelos moradores da rua, pois muitos tinham "curiosidades" para saber 

sobre o seu interior. 

A peculiaridade desse caso que envolve o casal de ingleses reside nas 

relacoes menos proximas entre os vizinhos, que nas outras conjunturas 

relacionavam-se com mais contiguidade. A condicao financeira mais favoravel, o 

prestigio social, a origem estrangeira e o idioma do casal, que, de naturalidade 

inglesa, tinha dificuldade de se comunicar na lingua portuguesa, contribuiram para 

o convivio menos proximo com a vizinhanca. 

31 Processo "Edith Davis", 1923. Arquivo do 1 Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

32 idem 

[...] no dia 23, muito cedo, ao levantar-se e chegar a porta, 

seu visinho chamou a depoente e lhe disse que o ingles lhe 

havia referido que a sua mulher, dele ingles, havia fallecido 

as cinco horas da manha; que imediatamente a depoente se 

dirigiu a casa da inglesa; que ao chegar encontrou aberta 

apenas a porta de entrada e, penetrando por esta chegou a 

sala de visita notando prorundo silencio [...].31 

[...] assim que a casa da inglesa foi aberta, muitos 

moradores da mesma rua foram adentrando no espaco do 

crime. Nao sabendo o motivo para tamanha invasao, mas o 

importante era conhecer a vitima, depois a casa e seus 

moveis [...] 
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Contudo, algumas poucas pessoas mantinham lacos de amizade mais 

estreitos com os Davis. Assim, embora a condicao social delimitasse o convivio 

entre as pessoas, o momento publico do crime dava-se direitos a abertura de 

intimidades antes negadas, como por exemplo, o caso do acusado ter feito a barba 

no dia da morte de sua esposa, intimidade essa percebida como "estranha" diante 

da situacao que se encontrava a casa dos ingleses. O "fazer a barba minutos depois 

da morte da esposa" nao representava apenas um habito "estranho" aos costumes 

brasileiros, mas tambem uma brecha nas narrativas que brotavam no sentido de 

incriminar o esposo da vitima pela falta de sensibilidade diante da tragedia 

ocorrida no proprio lar. 

Maria da Conceicao, 24 anos, solteira, "creada" do casal, afirmou que os 

dois viviam em perfeita harmonia e que naquele dia, logo apos o jantar, o casal 

comecou a brincar, correndo um atras do outro de forma amistosa. Em seu 

depoimento na esfera investigatoria da Policia, declarou: 

[...] comecaram a brincar correndo um atras do outro, 

rodeando a mesa ate que a inglesa sentou-se em uma 

espreguicadeira e levando a mao ao coracao disse para o 

marido que estava muito cansada conservando-se um 

pedaco bom de tempo sentada [...]33 

A "creada" do casal revelou ainda, que nos tres dias antes da morte da Sra. 

Davis notou que ela chorava muito numa cadeira da sala e que seu marido, neste 

momento, "puxou-a pelo braco e sentou-a em sua perna [...] levando o dedo a boca 

como que impondo silencio". Todavia, ainda que a "creada" participasse da vida 

do casal, ela, em alguns momentos, poderia nao conseguir diferenciar as suas 

brigas das suas brincadeiras, ja que os patroes tinham uma cultura por ela 

desconhecida. Alem disso, a dificuldade na compreensao da lingua falada naquela 

casa pode te-la confundido, o que, alias, podia ser usado pelos conjuges como 

estrategias para manter resguardada a sua intimidade e, sobretudo os interesses 

sobre os fatos que resultaram na morte de Dona Edith Davis. 

Processo "Edith Davis". 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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Assim, as relacoes de solidariedades e as praticas entre vizinhos 

terminavam por corifigurar um ambiente propicio para as diversas facetas de luta 

pela sobrevivencia; na morte, entao, nao era diferente. Os discursos, as 

solidariedades e as intromissoes diante dos fatos de morte tambem levavam esses 

sujeitos a construir lugares e territorios dentro da cidade. (SOUSA, 2005, p. 90) 

A cidade e um corpo de diversas formas onde os sujeitos 

brincam, brigam e se entrelacam numa teia social. Todos 

os moradores vivem a reproduzem os seus habitos de 

amizades c solidariedades com objetivos de nao serem 

iguais, mas serem diferentes, mesmo que unidos pelos 

mesmos olhares. (SOUSA, 2005, p. 90) 

Os conflitos aconteciam entre familiares ou vizinhos, tornando-se casos de 

policia. A propria situacao das casas tambem contribuia para a aproximacao. Eram, 

em sua maioria, em bairros pobres de Campina Grande e tinham meias-paredes, 

alem de "puchadas" no fundo do quintal interpenetrado, propiciando aproximacdes 

e troca de informacoes sem sequer ser necessario sair do ambito da labuta diaria. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que tais caracteristicas podiam fazer com que os 

vizinhos se ajudassem, tambem podiam propiciar intervencdes nos 

relacionamentos, tensoes entre casais, cenas de ciumes, brigas por suspeita de 

traicao ou algum tipo de ofensa a homa conjugal e/ou familiar. 

Varias situacdes foram encontradas durante a pesquisa aos processos 

criminais, cabendo destacar tres delas: quando a vizinha interferia na vida amorosa 

do casal; quando o vizinho procurava atenuar algum conflito dos conjuges; e, por 

frm, quando apareciam relacoes amorosas entre vizinhos. Todas essas 

interferencias representavam nao apenas os vinculos interessados da solidariedade 

existentes entre homens e mulheres em Campina Grande, mas tambem outros 

interesses por tras das paixoes e das afabilidades dos espacos de moradia, de 

convivio e de entretenimento entre homens e mulheres. 

No processo de Nair Soares de Oliveira, assassinada por seu marido, 

Placido Araiijo de Souza, em 1939, a testemunha Raimundo Pereira, 23 anos, 

padeiro, visinho da vitima, declarou: 
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[...] que viu a mulher de nome Nair Soares, saltar uma 

pequena cerca que fica dentro do alpendre, separando uma 

engenhoca, que e montada ali, que Nair ao saltar a cerca 

caiu e em seguida o individuo Placido Araujo caiu por 

cima de Nair ferindo-a a faca, f...].34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, pode-se conjecturar o desespero da vitima, alem do enorme 

grau de envolvimento que a testemunha Raimundo Pereira adquiriu com o caso, ja 

que, presenciou o corpo de Nair ser ferido pelo seu algoz Placido. O corpo 

violentado de Nair estava diante do depoente, que, ademais, ficou frente a frente 

com o acusado e com a arma do crime: uma faca peixeira. Assim, as testemunham 

do caso de Nair Soares poderiam testemunhar nao apenas o seu novo convivio com 

a familia - a mae e a irma, como tambem relatar o episodio criminoso, como os 

detalhes descritos acima pela testemunha Raimundo Pereira. 

Como vimos as narrativas construidas pelos individuos que estiveram 

envolvidos no convivio social e amoroso das vitimas e dos acusados dos processos 

criminais analisados, mostraram as intimidades e solidariedades entre vizinhos em 

bairros populares de Campina Grande. O drama da vida cotidiana desses sujeitos 

deixou indicios em Delegacias e Tribunais, porem os fios que teceram essa trama 

tambem percorreram salas, corredores, janelas e quintais. O lugar do crime, 

descrito pelas testemunhas, se revela como um espaco de especula9oes e verdades, 

pois, diante das variedades de tensoes e opimoes das vozes que compoem o crime, 

o espaco, a tragedia e os sujeitos passam a ter conjecturas especificas de um 

convivio que disciplina e conduz o corpo, a moral e os bons costumes frente as 

mudancas em que a cidade passava. 

No entanto, nessa perspectiva, pode-se conjecturar que as testemunhas 

deixaram entrever vivencias e conflitos que, processualmente, finalizavam nos 

emaranhados das tragedias entre casais por motivos amorosos e sexuais. Ao 

revelar o privado, essas testemunhas corroboravam com as representa9oes 

idealizadas para os generos, pois seus relatos tinham como base a aproxima9ao ou 

o distanciamento dos protagonistas em rela9§o as suas fun9oes sociais. 

34 Processo "Nair Soares de Oliveira".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1939. Arquivo do 1° tribunal do Jiiri da Comarca de Campina 

Grande. 
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No que se refere a sociedade de Campina Grande, os depoimentos 

apontam para uma valorizacao do desempenho das funcoes sociais masculinas 

relacionadas ao aspecto de provedor e protetor do lar. Tais aspectos estavam 

associados a ideia de trabalhadores nao afeitos a vicios de nenhuma especie, 

principalmente a embriaguez. Em contrapartida ocorre, para as mulheres, uma 

volta a velha questao da fidelidade, maternidade e alicerce da estabilidade 

domestica. Estes ideais foram reforcados nao apenas nas falas das testemunhas 

femininas e masculinas quando convocadas a prestarem os seus depoimentos sobre 

os crimes passionais, mas tambem pelas vozes cientificas das autoridades medicas 

legais e das autoridades do mundo juridico. 

2.2. VOZES E PARECERES: MEDICOS, ADVOGADOS, PROMOTORES 

E MAGISTRADOS. 

O scntido da intervencao medica sobre uma serie de fatos 

sociais em geral, aqueles relativos ao crime em particular, 

teria sido o de submeter uma populacao incivilizada a um 

modelo de dominacao? Teria sido uma forma de o esquema 

do governo operacionalizar o conhecimento para enfrentar 

as dificuldades, resistencias e obstaculos colocados por 

uma populacao que pretende, permanentemente, escapar a 

seu controle; por uma populacao para quern norma e 

danacao? (ANTUNES, 1999, p. 72) 

No inicio do seculo XX, o processo de expansao urbana e as 

transformacoes no binomio cidade/familia em Campina Grande, focalizaram o 

discurso medico-samtarista como um conhecimento aplicado e respeitado dentro 

de um piano reformador, regendo o viver na "cidade civilizada e modernizada" e 

buscando controlar os lugares por onde os individuos poderiam transitar. 

(ANTUNES, 1999, p. 122) 

As cidades no inicio do seculo XX passaram a conquistar 

novos espacos permitindo que os sujeitos pudessem 

conviver numa nova sociabilidade, do desfrute com as 

coisas piiblicas as ruas abertas e transitadas. Essas cidades, 

porem, foram instrumentos modelados por novas saberes 
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mtdectualizados capazes de instituirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fechar outros 

espacos. (ANTUNES, 1999, p. 123) 

Desse modo, viver e morar dentro de uma nova configuracao urbana 

passou a ser um sinonimo de obediencia nao apenas as normas juridicas, mas 

tambem as normas de conduta medico-sanitarias que passaram a integrar o saber 

privilegiado de uma elite "moderna e civilizada". Campina Grande nas primeiras 

decadas do seculo XX ganhara um novo arranjo nao somente no piano geografico 

ou estetico das reformas implementadas nas paisagens arquitetonicas, mas tambem 

nas formas de viver e habitar na cidade. 

No entanto, e importante ressaltar que os populares de outras cidades, a 

exemplo de Campina Grande, nao foram somente sujeitos disciplinados, 

conformados e obedientes. Foram homens e mulheres que viveram e representaram 

novos papeis naquele emergente ambiente social que se reconstruia com as 

mudancas politicas e culturais lancadas no seculo XX. Os moradores, em especial, 

participaram tambem dessa movimentacao em torno das reformas na cidade, 

denunciando e cobrando providencias das autoridades para por fim aqueles detritos 

indesejaveis que rondavam a cidade: mendigos, indigentes, meretrizes, 

desocupados de uma maneira geral. (SOUSA, 2005, p. 91) 

O viver em Campina Grande "nao era coisa facil", pois, 

alem dos espacos de sociabilidade destinados a familia e as 

regras disciplinadas para homens, mulheres e criancas, era 

necessario conviver com outros sujeitos que engrossavam, 

para alem dos seus proprios espacos, as ruas, pracas e 

logradouros. Era cena comum as familias desviarem os 

caminhos da Rua da Matriz quando da possibilidade do 

cruzamento com uma mulher de vida facil. Os detritos 

indesejaveis nao eram apenas as sujeiras nas pracas, eram 

tambem os bebados e as prostitutas, os quais eram alvos de 

profundas reclamacdes. (SOUSA, 2005, p. 100) 

Assim, as estrategias de higienizacao social atrelaram a vida dos 

individuos a erica no convivio em sociedade e ao cuidado higienico com o corpo e 

as vestimentas, destacando o respaldo dos medicos durante todo um processo 
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principiado no final do seculo XIX. Dessa forma, processos criminais passaram a 

contemplar o discurso medico-legal, dentro de analise apuradas no laudo pericial, 

cuja tentativa era entender as acoes dos corpos dos sujeitos entre os liames da vida 

e da morte. Os laudos dos medicos legistas se apresentavam para alem de uma 

testemunha: era um parecer tecnico, cientifico, desapaixonado e irrefutavel sobre 

os crimes da paixao. 

Foi, portanto, o momento que os saberes medicos e juridicos entravam em 

consenso, unindo-se para analisar corpos de vitimas, que muitas vezes traziam 

sinais de violencia, dor ou prazer. Diversas teorias medicas e juridicas procuraram 

atestar que o corpo feminino, era sempre um corpo marcado pela dominacao e pela 

paixao excessiva. (SOIHET, 1989, p. 56) Mas, no entanto, o corpo marcado pelos 

signos da violencia nao eram apenas representados na figura da mulher, pois os 

homens, geralmente agressores, eram tambem submetidos a exames fisicos como 

forma de "desvendar" as lutas corporais que resultavam em mortes. 

No tocante as sociedades, nos seus espacos de tramas e de relacoes de 

poderes, existiam varias linhas de argumentacao para se compreender as mudancas 

trazidas pela modermdade, bem como entender as causas dos crimes que 

assolavam os centros urbanos nos primeiros anos do seculo XX. Porem, nada mais 

interessante para a ciencia medica do que buscar explica9oes sobre os crimes 

passionais utilizando-se do corpo da mulher para elucidar as mais diversas 

indagacoes. 

Desde o seculo XIX, a ciencia medica ja demonstrava profundo interesse 

sobre o corpo feminino, principalmente nos primeiros anos do seculo XX com o 

surgimento da chamada "Ciencia da mulher", descrita como uma especialidade 

medica cuja origem se encontrava nas diferen9as sociais e biologicas de homens e 

mulheres. Esses medicos buscavam explicar a inferioridade fisica da mulher como 

forma de justi9ar o seu lugar de "vitima" nos crimes passionais em rela9ao ao 

homem. Assim, foi com base nas visoes biologicas que essas autoridades 

estabeleceram os papeis sociais dos sujeitos protagonistas dos crimes da paixao. 

As caracteristicas anatdmicas das mulheres as destinariam 

a maternidadc e nao ao exercicio de fun9des publicas. A 
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recusa da matemidade, vista como a verdadeira essentia da 

mulher, ou da vida domestica, era um indicio de forte 

ameaca aos padroes e valores estabelecidos para o sexo 

feminino. E nesse sentido, os medicos construiram papeis 

de genero, apoiando-se na diferenca sexual, tendo firmes 

propositos de extrapolar o simples cuidado das doencas 

femininas, abarcando assim varios aspectos da vida social e 

das relacoes de genero. (CAULFIELD, 2000, p. 73) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As nomeacoes de medicos legistas para os exames de corpo de delito nos 

crimes ocorridos em Campina Grande figuravam em eventos bastante esperados, 

uma vez que o exame das visceras era comum, sobrerudo em casos de 

envenenamento ou ingestao de qualquer substantia suspeita. As discussoes para as 

conclusoes dos pareceres medico-legistas se davam entre os proprios medicos e os 

poderes judiciais envolvidos no caso, havendo muitas vezes divergencia entre 

ambos no que dizia respeito a causa-mortis. Mas, como era feito a classificacao 

dos criminosos da paixao? O que pensavam os juristas e os medicos legistas sobre 

os comportamentos violentos quando o assunto era paixao descontrolada? 

Desde o final do seculo XIX, alguns medicos brasileiros, influenciados 

pelas correntes cientificas da Europa, buscaram estudar as ligacoes entre o 

desenvolvimento intelectual e o tamanho da caixa craniana, tentando estabelecer o 

grau de inteligencia dos varios grupos etnicos humanos, como forma de classificar 

os diversos comportamentos de homens e mulheres. Neste clima de medicoes, 

estatisticas e outros elementos, merece destaque o trabalho do medico italiano 

Cezare Lombroso. Lombroso realizou seus estudos de medicina em Padua. Em 

1874, recebeu a catedra de medicina legal, em Turim. Em 1876, foi publicada sua 

obra principal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Homem Delinquente, na qual defendeu a tese da existencia de 

criminosos natos. (CAULFIELD, 2000, p. 84) 

O apice de sua carreira aconteceu em 1885, quando exerceu o cargo de 

presidente do Primeiro Congresso Internacional de Antropologia Criminal. Nestes 

anos, Lombroso lutou para dar consistencia a sua teoria do criminoso nato, 

descrevendo uma serie de elementos considerados essenciais para reconhece-lo, 

antes que suas tendencias criminosas se manifestassem. Em 1895, Lombroso 

passou a analisar as mulheres, publicando o livro A Mulher Criminosct e a 
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Prostituta, em colaboracao com o medico Ferrero. Neste livro, ele tracava a 

inferioridade que considerava inerente a mulher normal, reforcando, dessa forma, o 

universo de representacoes sobre a feminilidade corrente no periodo. A mulher 

criminosa carecia de instinto materno, de lealdade e era dotada de uma crueldade 

requintada e diabolica. Porem, e importante salientar que as teses de Lombroso 

nunca foi uma unanimidade entre os medicos ou entre os juristas brasileiros. Na 

Italia, por exemplo, as ideias de Lombroso encontraram apoio entre juristas como 

Luigi Garofalo e Enrico Ferri. (DARMON, 1991, p. 50) 

Ferri era professor de direito penal e, sua tese principal era a substituicao 

da nocao de responsabilidade moral pela nocao de responsabilidade social e de 

defesa social. Em seu livro Principio de Direito Criminal, Enrico Ferri teceu a 

seguinte consideracao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 homem e sempre responsavel de todos os seus atos, 

somente porque vive em sociedade. Vivendo em sociedade, 

o homem recebe dela as vantagens da protecao e do auxilio 

para o desenvolvimento da personalidade fisica, intelectual 

e moral. E, portanto, deve tambem suportar-lhe as 

restricoes e respectivas sancdes, e que asseguram o minimo 

de discipiina social, sem o que nao e possivel nenhum 

consorcio civilizado. (DARMON, 1991, p. 51) 

Para Michel Foucault, em Vigiar e Punir, considera que a teoria do 

contrato social subsidia uma nova forma de punir os criminosos dos mecanismos 

legais, estabelecendo novos principios na arte de punir e homogeneizando seu 

exercicio. Partindo desta premissa, Foucault apresenta a impossibilidade da justica 

continuar a basear as suas acdes nos suplicios fisicos impostos ao infrator, 

permitindo que a propria ciencia medica pudesse reavaliar as suas posicoes com 

relacao ao criminoso passional ou quern agia violentamente em nome da paixao. 

(FOUCAULT, 1994, p. 29) 

Assim, as praticas sociais, licitas e ilicitas, precisavam ser codificadas 

para o surgimento de uma nova politica sobre a ilegalidade, mas, sobretudo aliada 

as ideias sanitaristas reinantes no inicio do seculo XX. Criou-se, portanto, a nocao 

de que a nova Legislacao Penal representava um consenso sobre o direito de punir, 
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e uma nova forma de gerir o comportamento inadequado na sociedade. Com uma 

Legislacao Penal equilibrada e forte, as autoridades medicas acreditavam que os 

crimes passionais, ou os crimes levantados pelas relacoes afetivas e sexuais 

poderiam diminuir, permitindo que homens e mulheres pudessem ser estudados 

tanto nos seus corpos quando nos seus comportamentos igualitariamente. 

Dessa forma, os corpos masculinos passaram a ser objetos de analises dos 

medicos e juristas da epoca. Os acusados de cometerem homicidios submetiam-se 

a exames para que se pudesse constatar se momento do crime apresentavam-se 

perturbados ou alterados em sua racionalidade, manifestando momentaneamente 

falta de sentido e provocando a morte em funcao de tais alteracoes psicologicas. 

Essas constatacoes medicas dialogavam com os procedimentos juridicos e 

configuravam o crime como legitima defesa da honra do acusado, direito previsto 

no artigo 32, §2, do Codigo Penal Brasileiro de 1890 (MIRABETE, 2005, p. 228) 

Os crimes que envolvem homens e mulheres em situacdes 

amorosas sao dc objetos de analises de natureza juridica. 

medica e sociologica. pois nao se trata de saber apenas do 

corpo quanto bem violado, mas saber as reacoes da mente e 

do comportamento humano. (MIRABETE, 2005, P. 228) 

A participacao de peritos e medicos era fundamental para o desenrolar das 

investigacoes criminais, mas podia tambem se tornarem motivos de polemica 

social, embora esses profissionais fossem considerados competentes, chegando 

muitas vezes a desvendar os casos mais obscuros e tormentosos. Os trabalhos 

desses profissionais da area criminalistica apresentavam muitas divergencias entre 

alguns laudos sobre os crimes passionais. O caso de "Edith Davis" e um exemplo 

dessas divergencias, o qual expressou: 

[...] ha completa divergencia entre a CAUSA MORTIS, 

constante do atestado dc obito fornecido pelo medico Dr. 

Eliczcr da Fonscca que fora syncope cardiaca c o rcsultado 

do cxame medico apos a exumacao do que se evidencia 

que o coracao c os demais orgaos da vitima estavam 

normais e perfeitamente integros, sem vestigio dc lesao 
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alguma, sendo por tanto a causa da morte, que se presume 

ser criminosa com todo fundamcnto.35 

As acoes desencadeadas no crime eram provocadas por sentimentos 

passionais, mas eram nos corpos que suas marcas afetivas se encontravam de 

forma mais evidente. O corpo carregava em si uma experiencia, alem de 

subjetividades peculiares a cada sujeito historico e que se evidenciavam tanto em 

vida como na morte. Segundo pesquisadora Maria Izilda Santos de Matos, os 

sujeitos historicos adquiriram corporeidade e o corpo tornou-se sujeito da historia, 

podendo-se observar que a construcao do corpo tern uma historicidade que vem 

desafiando as reflexoes dos pesquisadores. (MATOS, 1995, p. 87) 

A trama formulada no processo criminal de "Edith Davis" foi, em grande 

parte, produzida por experiencias corporais. Segundo o marido da vitima, o 

acusado Fellipe Davis, sua esposa sofrera de febre amarela: 

[...] que a sua scnhora passou dczenove dias alimentando-

se com agua de caxambu [...] Que depois da febre amarela 

sua scnhora de quando em vez sofria de ligciras syncopes, 

tendo em algumas vezes sentido tontura em casa, 

aparccendo manchas no joelho produzidas por uma queda 

que sofrera ao abaixar-se em cuja ocasiao scntira tontura 

[••J.36 

Os laudos geralmente combinavam aspectos medicos e psiquiatricos, 

apresentando detalhes sobre os ferimentos, as partes atingidas do corpo, o modo 

como fora encontrado o cadaver no momento do exame do corpo de delito, alem 

de questionamentos para o preenchimento de quesitos que permitiam o 

conhecimento mais aprofundado sobre a vitima e tambem sobre o acusado. 

Contudo, sobre o caso dos Davis, restou concluido a falta de provas para indiciar o 

principal acusado, em virtude, de nao existir nenhum indicio corporeo que pudesse 

revelar que a vitima sofria maus-tratos do seu esposo, Fellipe Davis. 

35 Processo "Edith Davis". 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

36 Processo "Edith Davis". 1923. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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Ja no entardecer do dia 25 de julho de 1939, o padeiro Placido Araujo de 

Souza foi preso acusado de matar sua esposa, Nair Soares da Silva. O acusado, 

depois de desvirginar Nair, passou a viver maritalmente com ela, numa relacao que 

durou seis anos. Depois de alguns anos de convivio em comum, Placido decidiu 

separar-se de Nair e viver com outra mulher. Entre idas e vindas, Placido resolveu 

retomar os lacos conjugais, alugando uma casa para viver em uniao. Porem a 

familia de Nair, principalmente a sua irma, desaprovava a reconciliacao do casal, 

justificando-se pelo fato de Placido nao ter se casado com ela e, sim, com outra 

mulher. 

Nair, entao ficou indecisa, nao sabendo se deveria escutar sua familia ou 

voltar a viver com o amasio, o que provocou a ira de Placido, que, apos discussao, 

atingiu a vitima com violentos golpes de faca, levando-a a morte. O exame 

r * 37 

cadaverico realizado constatou: "com causa mortis hemorragia toraxica". A 

conclusao das avaliacoes criminais dos peritos legais resultaram em que o corpo de 

Nair Soares da Silva teria sido violado fatalmente por "instrumento contundente e 

perfuro-cortante", de forma a impedir que a vitima tivesse qualquer possibilidade 

de defesa, uma vez que o referido acusado nao apresentou, em exames posteriores, 

nenhuma marca de violencia sofrida ou escoriacoes de uma "luta corporea". 

Neste caso, percebemos o quanto os pareceres da medicina legal invadiam 

as conclusoes de natureza restritamente juridica. A medicina legal se utilizou, neste 

episodio que envolveu o casal Nair e Placido, de um discurso direto para 

incriminar de forma objetiva o suposto acusado, quando afirmava em seu laudo 

que "a vitima nao teve nenhuma forma de defesa". Essas expressoes nao eram 

comuns nos laudos de exame de corpo de delito, pois cabia aos representantes da 

acusacao, hoje os membros do Ministerio Publico, titulares da acao penal, fazer as 

observacoes se a vitima teve ou nao condicoes de se defender das agressoes 

sofridas. Cabia nas avaliacoes periciais da medicina legal, nas primeiras decadas 

do seculo XX, apenas as analises dos corpos, dos ferimentos e as razoes diretas da 

morte e nao as subjetividades da acao ou da reacao dos sujeitos do crime, 

agressores e vitimas, respectivamente. 
37 Processo "Nair Soares da Silva", 1939. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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No caso de Jose Mossoro da Silva, vulgo Jose Mossoro, por sua vez, vivia 

com Ivanilda Sodre dos Santos. Os dois, vez por outra, discutiam por questoes de 

ciume. Na noite do dia 25 de julho de 1931, em meio a mais uma briga, a vitima 

propos a Jose Mossoro que acabassem com relacionamento que existia entre 

ambos. Diante da tal proposta, o acusado perguntou a Ivanilda Sodre se ela iria ter 

outro homem, ouvindo como resposta que quern "[...] ia ter outro homem era a 

mulher dele, Jose Mossoro", ou seja, a sua mulher legitima.38 O acusado, furioso 

com a refutacao da amasia, atingiu-na com uma faca varias partes do corpo da 

vitima. Ivanilda Sodre foi levada para a assistencia medica do municipio, 

falecendo dias depois. 

Durante o exame do corpo de delito, na ocasiao a vitima ainda estava 

viva. Era procedimento comum e legal os exames de corpo de delito serem feitos 

nos proprios hospitais quando se tratava de uma vitima ainda em vida. No entanto, 

ainda sem lei que regulamentasse como os corpos seriam analisados, decidia-se 

que as vitimas imoladas seriam objetos de estudos nos necroterios e as vitimas 

vivas nos hospitais plantonistas, buscando os medicos resposta aos seguintes 

questionamentos que poderiam elucidar o crime e apontar o grau de gravidade 

exercida pelo agressor na morte da vitima: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sc a ofensa fisica produzindo dor ou lesao no corpo, 

embora sem dcrramamento de sangue? Qual o instrumento 

ou meio que a ocasionou? Sc resultou ou pode rcsultar cm 

mutilacao ou amputacao, deformidadc ou privacao 

permanente dc algum orgao ou membro? Se resultou ou 

pode resultar enfermidade incuravel e que prive pra scmpre 

a ofendida de poder exercer seu trabalho? Se produziu 

incomodo de saude que inhabilite a ofendida do scrvico 

ativo por mais dc trinta dias?39 

A medicina legal adquiria, portanto, notoriedade e status de trabalho 

cientifico, granjeando aparatos de pesquisa e elevando a figura do medico junto 

aos profissionais do direito. Abandonava-se o vocabulario estrito da medicina para 

se alcancar a linguagem que mais se aproximasse da fala policial e dos discursos 

38 Processo "Ivanilda Sodre dos Santos". 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 

39 idem. 
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dos juizes. Muitos medicos legistas passaram a adotar uma escrita nos seus 

pareceres propria dos libelos acusatorios que os promotores usavam durante a 

acusacao dos criminosos, isso tambem como forma nao apenas de afinar as suas 

relacoes com a esfera judicial, mas tambem de tomar parte dos crimes aos quais 

eram obrigados, esses medicos legistas, a exercer com imparcialidade as analises 

pertinentes aos delitos. 

Destarte, a medicina legal cresceu vertiginosamente ao longo dos seculos 

XIX e XX, periodo em que as revistas medicas e as teses de doutorado 

alavancaram as discussoes sobre o perfil do criminoso baseado nos laudos 

periciais. Segundo Lombroso, era importante para os peritos perceberem os 

estigmas e os tipos fisicos dos criminosos, atentando mais o sujeito criminosos do 

que o proprio crime. Acreditava-se que, uma vez se considerava o Brasil um pais 

doente que precisava ser saneado, a mistura racial proporcionava um ser humano 

propicio a adquirir molestias ou degeneracoes (SCHWARTZ, 1993.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 209). 

Considerando essa hipotese, o medico Nina Rodrigues discutia acerca dos 

anacronismos do Codigo Penal, criticando as formas de punicao e defendendo que 

as racas nao poderiam ser punidas com o mesmo grau de penalidade por estarem 

em niveis diferentes de evolucao. 

Dessa forma, teorias e discussoes direcionadas para esse ambito acabaram 

por transformar, sobretudo dentro das elaboracoes medico-juridicas, o Brasil em 

um "pais de doentes" e os individuos pobres em "corpos passiveis" de analises, 

principalmente quando esses sujeitos eram acometidos por sentimentos 

perturbadores da ordem, como a paixao e o ciume descontrolado. Assim, muitas 

opinioes de juristas e legistas sobre as punicoes e a reparacao dos crimes 

passionais tambem demonstraram um compromisso com a preocupacao com a 

questao da honra da familia em detrimento da honra individual dos sujeitos, 

homens e mulheres. 

Uma vez casada. a mulher via a libcrdadc sexual ainda 

mais subordinada a honra da familia. Os jurisconsultos 

concordava em que, embora os homens pudessem ser 

culpados por crimes dc atentado ao pudor contra a esposa. 
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o estupro constava entre os "direitos conjugais" do marido. 

(CAULFIELD, 2000, p. 92) 

De uma forma geral, os argumentos usados pela medicina, bem como 

pelas partes judiciais, defesa e acusacao, nao diferiram de caso a caso. Para os 

defensores, os advogados contratados ou designados pelo Estado, a perturbacao 

dos sentidos, defesa da honra, probidade moral e profissional, ausencia de vicios. 

Para a acusa9§o, personificada no Promotor Publico, os maus tratos, o alcoolismo e 

a ausencia de trabalho por parte dos homens constituiam fortes argumentos para 

pedir a condenacao dos criminosos. 

No salao de Julgamento Popular do Tribunal do Juri de Campina Grande, 

diante de um publico apaixonado e envolvido emocionalmente nas tramas 

passionais, muitas vezes, de pessoas proximas e conhecidas, o discurso dos 

advogados de defesa eram utilizados com argumentos que buscavam comover 

tanto o Tribunal do Juri quanto construir a diferenciacao entre os criminosos 

comuns e aqueles que "matavam por amor". Durante o periodo estudado nesta 

disserta9ao, as alega9oes da defesa, como as da promotoria, pouco se alteraram, 

distinguindo-se, porem, na exposi9ao dos motivos que originaram o ato criminoso. 

Um dos primeiros motivos invocados, pela defesa, era o amor puro e 

desinteressado que o acusado nutriria pela \dtima. 

No caso de Bento Hermogenes Sales, julgado por assassinar a sua ex-

esposa, em 1929, ambos ja viviam separados ha meses, mas o acusado ainda nutria 

a possessividade e o sentimento de domina9ao pela sua ex-companheira Maria 

Eulalia. O advogado de defesa de "Bentinho", nas alega96es finais para o 

julgamento, afirmou que: 

[...] mesmo admitindo-se a sua absoluta responsabilidade 

pelo crime evidencia-se que Bento Hermogenes nutria 

profundo amor pela vitima, que lhe fez promessas de 

viverem juntos, felizes, e no contrario, a sua esposa 

costumava trair-lhe com a liberdade das festas e das ruas 

Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande 

*„mt7 'HfTI 



67 

Um amor coletivo suprimido em nome da "liberdade" individual, naquele 

momento, foi utilizado como respaldo as atitudes mais diversas: das mais nobres 

acoes ao maior desatino e ate mesmo ao crime, sobretudo, se esse era cometido 

pelos homens contra as mulheres. Apresentava as caracteristicas do amor 

romantico, e como tal, justificava qualquer ato. O que poderia ser um gesto 

passivel de condenacao tornava-se aceito sob o manto do amor; mais do que isso, 

de uma paixao desatinada. Vozes dissonantes, inclusive de juristas famosos, 

refutavam a argumentacao baseada na concepcao do crime passional, defendendo o 

sentimento tranquilo que deveria unir homens e mulheres nas relacoes conjugais. 

As alegacoes do amor vinculado a ideia de paixao ou, melhor, de paixoes 

que privam o sujeito de sua consciencia e de sua racionalidade, carrega consigo a 

caracteristica de uma assimetria de poder e seria mais aplicavel ao genero 

masculino. A afirmativa decorre do pressuposto, hegemonico no inicio do Seculo 

XX, de que nas relacoes amorosas os homens ocupariam a face ativa e 

dominadora, enquanto as mulheres deveriam desempenhar os papeis de submissao 

e passividade. A quebra deste suposto equilibrio revelava, nos casos masculinos, a 

rejeicao feminina as funcoes delegadas socialmente as mulheres. Os homens 

poderiam, entao, corrigir as transgressoes, justificando seus atos atraves do amor e, 

perpetuando, assim, a reproducao das desigualdades de genero. (CORREIA, 1982, 

p. 96) 

Uma segunda justificativa utilizada para inocentar os acusados era a 

defesa da honra. Os defensores dos criminosos passionais consideravam essa 

defesa humanitaria uma vez que supunham serem os atos agressivos uma reacao 

psicologica, fugidia ao controle racional. Argumentavam que o temperamento 

idealista de algumas pessoas as fazia perder a razao quando decepcionadas ou 

provocadas por uma forte emocao. E, nos casos especificos dos homens, as 

emocoes estariam vinculadas a paixoes como o amor e a honra, aceitas como uteis 

a sociedade. 

A nocao de honra masculina "ofendida" no ambito conjugal, apresentava 

a particularidade de vincular-se ao comportamento sexual feminino. Esse aspecto 
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criou a relacao entre honra masculina, sinonimo de virilidade e coragem, e honra 

feminina, por sua vez, sinonimo de vergonha, pureza e fidelidade. Neste sentido, a 

honra feminina estava diretamente vinculada ao comportamento sexual das 

proprias mulheres. Para as mulheres solteiras, a existencia do himen, dadiva 

pertencente exclusivamente ao marido. Para as mulheres casadas, a fidelidade 

conjugal. (CAULFIELD, 2000, p. 100) 

O argumento do ciume como sentimento motivador dos crimes, assim 

como para os promotores, foi outro amplamente utilizado pelas defesas daqueles 

que diziam "matar por amor". Ao in verso da acusacao, o defensor dizia que o 

ciume poderia desencadear o processo de perda da racionalidade, levando o 

individuo a comportamentos que ele nao teria em situacoes cotidianas. 

O ciume e a ideia de posse ficaram evidentes nos casos em que o adulterio 

feminino foi argumento utilizado nas falas da defesa. Apesar do Codigo Penal de 

1890 nao consagrar ao marido o direito de matar a mulher, muitos outros casos 

eram interpretados como legitimos diante da violencia domestica. Exemplar, nesse 

sentido, foi a absolvicao do ja citado Ivanilde Sodre e Jose Mossoro. No discurso 

da defesa, o Dr. Soares convenceu os jurados afirrnando que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O denunciado era casado [...] movido unicamente por 

sentimentos de um puro e sagrado amor [...], dispensando-

lhe a mulher legitima um carinho especial, na altura do seu 

grande amor por ela, para quern vivia ha anos, de modo 

que, ao cair nas franquezas da vida masculina, perdeu 

completamente a razao, e, nesse estado de loucura manteve 

um relacionamento extra-conjugal, agindo como um 

verdadeiro apaixonado. Portanto, pelo fato de ver sua honra 

ultrajada, por uma meretriz a qual estava mantendo 

relacoes ilicitas, e que tentara humiihar a honradez da 

familia, sacou uma faca peixeira e sem mais pensar em 

nada, a nao ser a honra da familia e sua propria, se 

defendeu da injusta agressao da amante.41 

Em 1939, Placido Araujo de Sousa sacou e uma arma branca e apunhalou 

com varios golpes a sua ex-companheira Nair Soares da Silva, matando-a 

imediatamente. Placido estava cortejando novamente Nair, apos ambos terem se 

Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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separado e dizia-se apaixonado por ela. No entanto, Nair ja morando com a sua 

familia se recusara a atender o seu pedido de reconciliacao. Inconformado com a 

recusa, o acusado decidiu eliminar a "fonte de sua dor". Encontrando com a amada 

no portao de sua residencia esfaqueou, ferindo-a. Nas alegacdes da defesa, o 

advogado do reu utilizou expressoes como: "no desvario das paixoes, o homem e 

um ser automata, sem raciocinio volitivo, sem a faculdade de pensar, sem a 

normalidade de agir."42 Por fim, o defensor invocou a perturbacao dos sentidos 

afirmando estar, seu cliente, no momento do crime, em "estado de completa 

perturbacao de sentidos e inteligencia, sob o influxo da paixao que o avassalava e 

desvairava." No entanto, o Juri,por maioria dos votos entendeu a clara 

culpabilidade do acusado condenando-o a dose anos de cadeia pela morte de Nair 

Soares. 

No crime perpetrado por Joao Navarro, em 1927, contra sua mulher, a 

perturbacao dos sentidos tambem encontrou respaldo entre a fala da defesa. 

Visando convencer o juri de que o reu se encontrava em tal estado, o defensor 

apresentou algumas ponderacoes medicas a fim de inferir credibilidade ao seu 

discurso, pois ja nessa epoca, como ja discutido anteriormente, as autoridades da 

medicina eram solicitadas para esclarecer pontos obscuros para o corpo de jurados 

e para o publico em geral. Nessa linha de raciocinio e pretendendo reforcar sua 

tese, o defensor buscou criar uma boa imagem do reu perante a sociedade 

campinense, sem, no entanto, receber do corpo de sentenca o veredicto favoravel 

ao seu constituinte: o reu foi condenado pelo crime de homicidio. 

O Amor, a honra, o abandono e a traicao eram, nas quatro decadas iniciais 

do seculo XX, sentimentos interligados. Quando cometiam crimes passionais, 

tanto homens como mulheres se caracterizavam como vivendo num estado de 

insanidade temporaria, desculpa aceita por juizes e jurados. Porem, os acessos de 

descontrole feminino estavam associados a patologia latente observada na natureza 

feminina. Em contrapartida, a irresponsabilidade masculina nesses casos era 

descrita como um momento de loucura semelhante a um estagio de raiva, 

dissimulada com a crise de intensidade emocional. (DARMOM, 1991, p. 82) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idem. 
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Com base no Codigo Penal de 1890 e nos discursos medico-psiquiatricos, 

os defensores afirmavam que o crime passional resultava de uma loucura 

temporaria desencadeada pela perturbacao dos sentidos, que, por sua vez, era 

motivada por agressoes morais a homa e ao amor. 

Enquanto a defesa empenhava-se em encontrar nas premissas dos 

passionalistas as bases de seu discurso em favor dos reus, a acusacao anunciava a 

existencia de um homicidio, de uma morte, e a imprescindivel necessidade de 

punir seu autor. Como representante das leis e defensor da ordem social, o 

promotor publico conclamava a exclusao social do criminoso a fim de defender a 

ordem pretendida. Nos casos passionais, os promotores estabeleciam as 

motivacoes anti-sociais que permeavam os crimes. 

Ao ser acusado de matar de sua mulher, Bento Hermogenes, em 1929, 

defendeu-se dizendo que do amor que tinha pela sua companheira. Nesta historia, 

o acusador oficial, ao contrario da defesa, enfatizou que o crime nao fora cometido 

em nome do amor, sentimento considerado altruistico, mas em prol da indole hostil 

do reu, e, asseverou o promotor de justica: 

Numa demonstracao de perversidade basta atcntarmos para 

a circunstancia de como a vitima foi morta, num festejo 

publico. [...] Ademais, isso nao justifica a sua acao. Ao 

contrario, agrava-a ainda mais; pois quern faz uma 

afirmativa dessa ordem [...], nao pode nem deve ser tido 

como um homem de bem, mas um barbaro matador 43 

Perversidade, vinganca e odio eram sentimentos que, invocados, pesavam 

negativamente no Plenario do Tribunal do Juri em Campina Grande contra o 

acusado. O uso de alegacoes baseadas em sentimentos ocorria para a defesa, assim 

como para a acusacao. Mas, no caso da acusacao, buscavam-se argumentos 

fundamentados em sentimentos de cunho anti-social que, segundo o criminalista 

italiano Enrico Ferri, eram maleficos a ordem vigente e, como tal, deveriam ser 

punidos com a condenacao daqueles que os praticassem. 

Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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Dentre eles, o ciume traz em si uma dupla interpreta9§io, sendo a 

deformacao mais comum do amor-paixao, causa determinante dos crimes 

passionais. Tal posi9ao era defendida pelo jurista Evaristo de Moraes, apoiado na 

tese do medico frances Maurice Boigey. Boigey interpretava o ciume como uma 

paixao paradoxal, pois nao podia distingui-lo do delfrio da loucura. (DARMON, 

1991, p. 86) Diferentemente do ciume, o odio, a vingan9a e a perversidade nao 

deixavam diividas, pois considerados nocivos a sociedade jamais fundamentaram 

argumentos dos defensores. Em contrapartida, eram trazidos a tona pelos 

acusadores, promotores e advogados, ao afirmarem que sentimentos como 

\ingan9a e odio eram como o amor e a honra, tambem paixoes. 

Na apela9ao de um julgamento cujo reu havia matado a sua propria 

esposa, com um tiro no peito, em 1918, o promotor elucidou ter sido a vingan9a do 

adulterio da mulher o sentimento motivador do crime. Visando convencer, aos 

ouvintes e jurados, a promotoria afirmou que nao encontrara nos autos elementos 

de um sentimento de amor que levou o reu a praticar o delito, mas um sentimento 

de \dngan9a, alimentado pela trai9ao da sua propria mulher, 

O odio foi considerado, pela promotoria, como uma paixao malefica que 

deveria e poderia ser racionalizada e controlada como convinha a um homem de 

bem. Essa foi a ideia usada para pedir a puni9ao de Francisco Manuel acusado, em 

1918, de matar a com um tiro Marcolina Maria da Concei9ao. O promotor, neste 

caso, argumentou que o motivo reprovado, que impeliu a pratica do crime, foi a 

\dngan9a. Tendo chegado altas horas da noite e flagrado a sua mulher com outro 

homem. A fala da acusa9ao nas alega9oes finais nao foi o suficiente para que o juiz 

competente do caso pronunciasse o acusado a Juri Popular, sendo, portanto, 

inocentando por faltas de "provas concretas".44 

A lealdade conjugal estava diretamente vinculada com as representa96es 

familiares do periodo estudado. Cabia as mulheres a forma9ao de um solido 

ambiente familiar, valorizado pela intimidade e maternidade. A medicina e a 

educa9ao da epoca endossaram a importancia do amor familiar e do papel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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feminino como base moral da sociedade. Aos homens, por sua vez, atribuiam-se as 

funcoes de mantenedores da estrutura familiar, no tocante as necessidades que 

envolviam o espaco publico, como o mundo do trabalho. 

Finalmente, os argumentos maximos utilizados pelos acusadores eram a 

premeditacao e a racionalidade que antecediam o momento radical de eliminacao 

fisica do companheiro. A utiliza9ao desses dois sintomas psicologicos constituia a 

antitese da caracteriza9ao do criminoso passional que agia, conforme parte dos 

medicos e juristas da epoca, motivado por uma loucura transitoria. Esgotadas todas 

as falas, exauridos todos os argumentos, ouvidas as testemunhas ocorria, entao, o 

apice do drama, quando o juri julgava e o juiz pronunciava a senten9a que 

condenaria ou absolveria o reu. 

Os momentos de sintese de todos os processos estavam vinculados a 

pronuncia e ao veredicto final emitido pelo juiz, apos a decisao dos jurados. 

Durante todo o periodo invariavelmente os argumentos utilizados para definir o 

veredicto de culpa ou inocencia nao apresentaram relevantes altera96es. Questoes 

vinculadas a vivencia familiar, a diferen9a fisica entre os envolvidos, a gravidade 

da agressao e as concep9oes teoricas juridicas permearam as decisoes e podem ser 

compreendidas enquanto permanencias nas praticas dos representantes do direito e 

da justi9a. 

Nesse sentido, o final do seculo XIX e o inicio do XX foram bastante 

economicos no que respeita a fala dos juizes e ao veredicto do tribunal. Nos 

julgamentos de Bento Hermogenes (1929), Joao Navarro (1927) e Placido Araujo 

de Souza (1939) - acusados de matar as suas mulheres - , os discursos dos juizes, 

no momento da pronuncia, restringiram-se a embasamentos teoricos legais, 

condenando-os a letra fria da lei penal. Com exce9ao do caso de Francisco Manuel 

que foi despronunciado para ser levado a Juri Popular. 

Ao proferirem a pronuncia, os magistrados fundamentavam suas decisoes 

em pressupostos relevantes para caracterizar a existencia juridica do crime, como a 

confissao e os exames de delito ou cadaverico. O primeiro indicaria o provavel 

autor e os segundos, a concretude do ato homicida. 
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Outra constatacao observada pelos magistrados foi a superioridade fisica, 

de recursos e a consequente gravidade do ato violento. A avaliacao da violencia 

embasava-se nos laudos medicos, discursos autorizados a medir e descrever a 

extensao dos ferimentos. A partir destes documentos, anexados aos autos, os juizes 

reconstituiram o estado emocional e a intencao do reu. O juiz que presidiu o 

julgamento de Joao Navarro, em 1927, rechacou, em seus argumentos, o estado de 

perturbacao de sentidos invocado pela defesa ao seu cliente: 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elemento primordial a intencao [...]. a arma de que se 

utilizou, e uma mortifera. Empregando-a, tivera nitida 

consciencia do resultado possivel. Alem disso, procurou, 

preferencialmente, ferir a vitima na regiao onde se acham 

os orgaos mais delicados 45 

Ainda no caso que vitimou Carmem Bonfim, o juiz mencionou a 

imprescindivel defesa da sociedade e o risco que o reu poderia representar caso 

ficasse em liberdade. Ao acatar o pedido de prisao preventiva, escreveu o douto 

Magistrado: 

[...] nao se deve esperar outro crime [...]para defender a 

sociedade dos ataques deste. Faz-se mister uma medida 

pronta e energica que previna cometimento de novos 

crimes. [...] Mister se fez a aplicacao da medida 

requisitada, por manifesta ser a temibilidade do reu. Solto, 

nao so embaracos poderia opor a acao da justica [...] como 

i • 46 

pode cometer novos crimes. 

Entretanto, as decisoes juridicas sobre os crimes praticados em nome do 

amor nao foram, exclusivamente, condenatorias. Em alguns casos os reus foram 

absolvidos e impronunciados. Foram tres condenacoes, um caso o reu foi 

despronunciado e duas absolvi9ao pelo Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. Nos casos de absolvicao, o principal argumento dos jurados foi a 

perturba9ao dos sentidos sofrida pelo reu, no momento de cometer o crime. 

45 Processo "Carmem Bonfim Arruda", 1927. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
46 Processo "Carmem Bonfim Arruda", 1927. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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Homens tidos como honestos e trabalhadores, apos o julgamento pela 

morte de suas companheiras, foram restituidos e (re)aceitos na sociedade, livres do 

estigma da recorrencia, haja vista terem cometido o crime num momento de 

desequilibrio emocional. Em consequencia, uma vez que agiram movidos pela 

intencao de recuperar a honra maculada nao representavam perigo para sociedade. 

Traicao, ciume, fragilidade feminina, perturbacao dos sentidos foram 

alguns dos sentimentos que permearam os tribunais e a coletividade em Campina 

Grande quando se noticiava mais um crime ocorrido entre casais residentes na 

cidade ou em seus arredores. Aos jurados, as decisoes. Aos juizes, a sentenca. 

Porem, nenhuma das posturas foi objetiva e imparcial, ao contrario, foram decisoes 

imbuidas de valores culturais ou economicos, sociais, ou de genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. VOZES DA PAIXAO: HOMENS E MULHERES 

A paixao nao basta para produzir o crime. Esse sentimento 

e comum aos seres humanos, que, em variaveis medidas, ja 

o sentiram ou sentirao em suas vidas. [...] Assim, a paixao 

nao pode ser usada para perdoar o assassinato, senao para 

explica-lo. (NAGIB, 2007, p. 113) 

Os conceitos acerca da paixao mudam e se constroem historicamente de 

acordo com os preceitos e as exigencias, adquirindo experiencias em diferentes 

tempos historicos. Os casos de homicidio por motivo de paixao destacaram 

acontecimentos excepcionais no contexto urbano de Campina Grande e, envoltos 

em uma esfera de paixoes, mereceram ser analisados e questionados. 

No ambito juridico, separam-se as ideias de paixao em "paixao social", 

como o amor e a familia, e a "paixao anti-social", como a inveja, o odio e o rancor. 

O discurso juridico compreendia as paixoes sociais como mantenedoras da ordem, 

visto que, ainda que motivassem o crime, combatiam imperfeicoes dentro da 

estrutura familiar. Assim, o criminoso por paixao e um tipo juridico que apareceu, 

inicialmente, nas obras de autores europeus ja citados, como Cesare Lombroso e 

Enrico Ferri. Segundo este ultimo, o delinquente passional e aquele, antes de tudo, 

motivado por uma paixao social. 
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Ja a ideia fundamental de Lombroso era, em materia de criminologia, 

ocupar-se mais do criminoso que do crime e, desse modo, tecer investigacoes 

acerca de seu temperamento mediante o estudo das anomalias psiquicas dos 

delinquentes, criando uma especie de criminologia criminal. 

Apos a publica9ao de "O Homem Criminoso", em 1876, Lombroso 

analisou a composi9ao craniana de assassinos e de pessoas "desonestas" em todo o 

mundo, constatando diferentes estruturas nessas especies e concluindo a respeito 

de quais individuos apresentam inclina9ao para o crime. Movidos por teorias 

psiquiatricas e eugenistas e por no9oes raciais, estudiosos definiram perfis de 

criminosos, indicando suas principals caracteristicas fisicas e psicologicas de 

acordo com os seus crimes. 

O "criminoso por paixao" e vitima de um humor exaltado, 

de uma sensibilidade exagerada, e um individuo 

"sanguineo e nervoso", irreflectido, e a quern a 

contrariedade dos sentimentos leva por vezes a cometer 

actos criminosos, em geral violentos, como solucao para as 

suas crises passionais. Ele e considerado geralmente um 

criminoso por questoes amorosas e de ciume, embora se 

saiba que questoes como a honra, a avareza, os aspectos 

politicos e religiosos possam conduzir ao mesmo tipo de 

actos apaixonados e irreflectidos. (LOMBROSO apud 

ELUF, 2007, p. 122) 

Em seus estudos, Lombroso concluiu que quase todas as especies sao 

dotadas de sensibilidades, embora, segundo ele haja entre elas uma enorme 

insensibilidade fisica, o que as torna semelhantes aos povos selvagens. Assim, 

Lombroso delineou uma vasta "historia natural do crime". Para ele, os passionais, 

termo criado para designar os individuos que cometiam crimes movidos pela 

paixao, tinham algumas caracteristicas estabelecidas pela antropologia criminal, 

eram homens jovens de sensibilidade superior e aguda emotividade que cometiam 

seus delitos as claras de forma premeditada e altamente sofisticada. 

Assim, enquadrando-se nessa categoria de criminosos, Bento Hermogenes 

Sales, conhecido vulgarmente como "Bentinho", nos anos de 1929, em Campina 

Grande, entrou em conflito com Maria Eulalia Sales, sua esposa, motivado pelo 

ciume, que passara a assolar a vida do casal. Entao, Bentinho passou a espionar e a 
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toJher as "saidas" de Eulalia, o que levou o casal a ter um desfecho fatal em suas 

vidas. Com a morte da mulher tragicamente assassinada pelo companheiro.47 

Os homicidas passionais sempre invocaram a honra perante os Tribunals 

na tentativa de serem perdoados em suas condutas. Verifica-se, ainda, que o amor 

e o ciume encontram-se frequentemente atrelados, fazendo-se presente nao apenas 

nas relacoes conjugais, mas tambem entre amigos e irmaos. Portanto o crime e o 

criminoso andam de bracos dados. Os individuos homicidas aqui estudados, depois 

de estabelecerem relacionamentos com suas mulheres e delas retirarem prazer, 

passaram a apresentar sentimentos de posse e tornaram-se ciumentos. Mas, "no 

fundo o que e o ciume? E a duvida, e o medo de perder o objeto para a qual vao os 

nossos desejos" (ELUF, 2007, p. 113) 

O arrependimento, a insensibilidade e a dor, portanto, marcaram o 

momento pos-crime. "Paixao incontrolavel", "loucura" e "falta de sentidos", sao os 

elementos que, unidos, levaram a tragedia, em fun9ao dos quais muitos acusados 

foram encaminhados para um Asilo para receber cuidados psicologicos. Tambem 

se verifica nas jurisprudencias do Direito Penal os casos de suicidio passional, mas 

nao se pode dizer que esses sao comuns, ja que na grande maioria dos casos a ira 

do rejeitado se volta contra a pessoa que o rejeita, e nao contra si mesmo. 

Os advogados de defesa e de acusa9ao eram, em geral, habeis em suas 

estrategias para favorecer seus clientes. Nos casos estudados na presente 

disserta9ao, os advogados de defesa, buscando cumprir o seu papel, utilizavam 

apelos emocionais e justificativas morais no inmito de isentar o acusado da 

puni9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O reu invoca em seu favor esse dirimento e levado por uma 

razao muito simples, qual seja a de que no momento de ter 

praticado o acto delictuoso levado por paixao amorosa, que 

pode levar a loucura pathologica e ao suicidio, ficou em 

um estado transitorio de completa perturbacao dos 

sentidos, que o impediu de raciocinar e tirou-lhe o livre 

arbitrio a dirimento do paragrafo quarto do artigo vinte e 

sete. [...] Nao obstante, penso que assim nao deve ser 

compreendido, mas como uma alteracao da inteligencia, 

uma perturbacao da mente, provocada pela obsessao da 

Processo "Maria Eulalia Sales". 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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ideia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA morte, que ele vinha do ciume e constantemente 

devia lhe provocar o cerebro por se ver abandonado pela 

esposa e preferido por outros. [...] que se trata de uma 

crime de natureza passional onde o marido levado pelo 

ciume, vendo a sua mulher na pratica de actos libidinosos, 

sem que tivesse o animus, portanto seu dolo,o que exclui o 

crime, que nao agiu com a premeditacao, sem com surpresa 

e sim automaticamente levado pelo sentimento da paixao e 

do ciume.48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A utilizacao de justificativas medicas, embasadas em um conhecimento 

"competente", aliavam-se a esses argumentos juridicos. Desse modo, a paixao, 

conceito amplamente discutido por medicos e legisladores, adquiria importancia 

social, podendo, nesse sentido, chegar a interferir na ordem da sociedade. Podia-se, 

portanto, considerar o Direito Penal como um mecanismo coercitivo que procurava 

promo ver a higiene social; era um meio da elevacao da consciencia publica contra 

os "detritos sociais" que preocupavam as autoridades publicas. Se um homicida 

agia em defesa de principios, como a honra, por exemplo, a paixao que o 

impulsionava se classificava como social e, portanto, era possivel a atenuacao da 

pena, ou seja, a diminuicao do tempo de reclusao ou ate a absolvicao do criminoso. 

Como ja demonstramos anteriormente, Enrico Ferri, (FILHO, 2006, p. 32) 

em sua obra, distinguiu duas especies de paixao, a social e a anti-social, a primeira 

caracterizando-se por ser util e favoravel ao desenvolvimento da sociedade 

civilizada, e a segunda por ser danosa e contraria a ordem social. No seu entender, 

estao vinculados as paixoes sociais o amor, a honra, a familia, o patriotismo; e as 

paixoes anti-sociais o odio, a vinganca, a colera, a cobica e a inveja. 

No julgamento do crime cometido por Bentinho, ajuizado com base nas 

paixoes sociais, o juiz foi incisivo em dissertar sobre essas paixoes constatando 

como consequencia delas o ato impensado. 

Tenho como certo que a paixao amorosa, que pode levar a 

loucura pathologica e ao suicidio, pode tambem produzir 

um estado transitorio de completa perturbacao dos sentidos 

que exclui a responsabilidade criminal, sem que entretanto, 

tal estado produza qualquer lesao organica apreciavel por 

Processo "Maria Eulalia Sales". 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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periciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA medico, uma vez passada o crime. O poder da 

paixao amorosa e avassalador.49 

A indignacao provocada por um crime morivado pelo interesse pecuniario 

ou pela sordida inveja nao se repetia diante de um crime determinado por um amor 

infeliz, pela traicao de um falso amigo ou pela ofensa a dignidade de uma filha. 

Ademais, mediante a classifica9ao do procedimento do criminoso nao se pretendia 

so reputa-lo, mas tambem orientar a sua conduta individual. (ELUF, 2007, p. 96) 

Vale ressaltar, ainda, que a paixao que move o crime nao esta ligada ao 

amor, e sim ao odio, a vinganca, ao sentimento de frustra9ao, a mistura de rancor e 

desejo sexual. Os antecedentes e as minucias da vida conjugal de Maria Eulalia e 

"Bentinho", por exemplo, foram expostas nas folhas do processo a cerca do caso, 

de forma a reconstruir a trama do crime ate o seu apice, incluindo considera9oes 

sobre as tensoes cotidianas do casal. Percebe-se, no processo, que Eulalia e 

Bentinho, foram perseguidos pela familia dela, que reclamava dos maus-tratos 

sofridos pela filha. Depois do crime, a sogra de Bentinho, em depoimento, afirmou 

que por "mais de cinco vezes Bentinho abandonara a esposa deixando ela de casa-

em-casa"50 

Em contrapartida, o argumento apresentado pelo advogado de defesa de 

Bentinho referindo a vida em comum do casal, com base nos depoimentos de 

testemunhas, foi emblematico para a constni9ao da identidade de uma "mulher 

descompromissada" com a familia a qual desejava imputar a Maria Eulalia Sales: 

[...] portanto segundo o depoimento das testemunhas a vida 

conjugal de Bento Hermogenes e Maria Eulalia Sales 

decorreu em meio a um verdadeiro inferno, concorrendo 

muito para isso o genio da victima, que nao se incomodava 

com a vida do lar, preferindo as diversos e passeios . os 

chimes do acusado se justificavam pelo procedimento 

pouco honesto de sua esposa, ora residindo em casa de uma 

horizontal, que constituia vida irregular com o guarda n. 

144 que o ameaQava de morte, devido as intrigas da 

mulher, ora retirando-se de casa, sem que o marido 

soubesse para diversoes , ora andando em companhia de 

meretrizes, sendo muito a desejar a sua honestidade. Assim 

Processo "Maria Eulalia Sales", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

Idem 
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e que repreendendo o acusado sua esposa devido a vida 

irregular, ela lhe respondeu que preferia a ser uma 

prostituta a ser maltratada pelo acusado e dias depois 

chegando o acusado em casa de volta de um emprego, 

encontrou a casa fechada, sabendo que Eulalia se 

encontrava numa festa, no centra da cidade e por isso 

mandou chama-la respondendo que nao vinha[...]51 

Os conflitos do cotidiano permitem perceber a intensidade das vivencias 

amorosas do casal, as atitudes estremas de amor e ciumes e a intromissao da 

familia, alem das diversas opinioes e analises evidenciadas na esfera juridica. A 

defesa do acusado pautava-se em tornar notorias as idas e vindas do casal, as 

atitudes da mulher e as impressoes da vizinhanca. Esses olhares, muitas vezes 

embasados em pequenas brigas, invejas ou fofocas cotidianas, deram outro sentido 

ao crime. Assim, pode-se notar que o processo crinrinal trazia construcao de ordem 

moral reprovativas sobre o comportamento da mulher para com o seu marido e 

para com o lar. 

Dessa forma, as mulheres focalizadas nesses processos criminals eram, 

em sua maioria, pobres, trabalhavam, mantinham relacoes fora de casa, inclusive 

com homens, e sustentavam seus maridos/amasios ou contribuiam para a renda 

domestica. No entanto, pode-se perceber que a agressao feminina era encarada de 

forma diferente da masculina, fato este que talvez ocasionasse o baixo indice de 

crimes passionais de iniciativa feminina, se comparados aqueles praticados por 

homens. 

"Paixao" elucida Michaelis, "sentimento forte, como o amor e o odio; 

movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal, desgosto, magoa, 

sofrimento prolongado".52 Otelo, obra de Shakespeare, um dos classico sobre 

paixao, ciumes e traicao, problematiza um conflito psicologico e humano: "Dizei 

se o que queres, que sou um assassino, mas por honra, porque fiz tudo pela homa e 

nada por odio".5 

Processo "Maria Eulalia Sales", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 

DICIONARIO MICHAELIS DA LINGUA PORTUGUESA. Sao Paulo: Melhoramentos, 1998, p. 1529. 

SHAKESPEARE, William. Otelo. O Mouro de Veneza. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1995. 
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O amor que mata, na verdade "paixao que mata", simbolo 

do amor romantico e recusa do amor burgues, e o amor que 

quis se manter apaixonado, mas nao aceitou a evidencia de 

sua incompletude. O mundo da desolacao pela perda ou 

afastamento do ser amado que vive a sua independencia em 

relacao a mim - o ser amado"absoluto" de quern o 

apaixonado passa a depender de maneira tao completa que 

sua falta faz do mundo um verdadeiro deserto - este mundo 

pode ganhar vida, e o apaixonado pode descobrir que 

tambem tern condicoes de se mover dentro dele, se ele 

conseguir suportar a desilusao fundamental de nao formar 

um todo indissociavel com o objeto deserto. A sua morte, 

ou morte do outro. A morte pode ser a outra face de 

quando ele nao consegue se ao principio do prazer, quando 

ele nao consegue se associar ao principio da realidade.54 

O assassino passional, homem ou mulher, busca recuperar, por meio da 

violencia, o reconhecimento social e a auto-estima que julgava ter perdido com o 

abandono ou o adulterio. O criminoso tinha medo do ridiculo social e, por isso, 

equiparava-se ao mais "humilhado dos mortais", o que fazia usar valores e 

instrumentos em sua propria defesa, mesmo que esses instrumentos fossem a base 

da violencia fisica com desfechos fatais. 

Em fevereiro de 1918, Francisco Manuel Cavalcanti matou a sua esposa 

Marcolina Maria da Conceicao em decorrencia de um relacionamento amoroso e 

extraconjugal que esta mantinha com um outro homem, conhecido como "Ze 

Ivaldo". Marcolina e Ze Ivaldo foram encontrados flagrantemente pelo esposo, 

Francisco Manuel, no comodo da propria casa. Os filhos do casal estavam 

dormindo quando Marcolina foi alvejada com tiros a queima-roupa pelo seu 

esposo. Em meio as suspeitas de traicao acumuladas por Francisco Manuel, o autor 

do crime, este explodiu em suas emocoes quando de deparou com a sua mulher 

"em trajes menores" com outro homem. Resultado: Se a mulher, mae de suas filhas 

nao era mais o seu unico e exclusivo objeto de desejo, esta nao sera mais de 

ninguem. 

Como se ve a paixao amorosa produz a perturbacao dos 

sentidos e da inteligencia, nao deixa lesao organica e como 

54 
O. cit.. p. 26. 
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tal nao pode ser apreciado esse estado pela pericia medica, 

uma vez passada a crise. E se o indiciado pode ser 

absolvido pelo juiz da culpa se ficar provada em seu favor, 

qualquer das escussas de responsabilidade prevista nos 

artigos 27, 82, 33, 34 e 25 do Codigo Penal, em seu favor 

invoca a dirimento do artigo 27, paragrafo 4 como se 

demonstra no correr dessas razoes, para que assim seja 

absolvido.55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As prerrogativas utilizadas pela defesa dos assassinos passionais sempre 

estiveram vinculadas as ideias de legitima defesa da honra. Os advogados sabiam 

que lei nenhuma no Brasil apontava a essa faculdade juridica da modalidade de 

legitima defesa da honra, mas os jurados leigos dos Tribunals do Juri, nao 

decidiam com base no texto expresso da lei, mas de acordo com os valores 

culturais. Assim, o "machismo" era o grande aliado dos homicidas passionais em 

Campina Grande, pois, nada mais justificado perante a sociedade e os poderes 

judiciarios do que "matar a mulher" quando flagrada em adulterio na propria casa. 

Foi assim, portanto, que Francisco Manuel agiu. A aprovacao do seu ato violento 

foi a declaracao de um poder instituido pela Justica aos homens que fazem justica 

com as proprias maos. 

O Conselho de Sentenca de Campina Grande no inicio do seculo XX era 

composto exclusivamente por homens, fazendo com que a legitima defesa da 

honra dos homens, mesmo nao existindo na lei, fossem reclamadas por seus 

defensores. Os motivos apontados pelos processos criminals que arrolamos tern 

mais a ver com o sentimento de vinganca, odio, rancor, frustracao sexual, vaidade 

e prepotencia do que com o verdadeiro sentimento da honra. 

A Honra foi usada, a nosso ver em sentido deturpado, referindo-se ao 

comportamento social e sexual das mulheres. 

E a traducao perfeita do machismo, que considera serem a 

fidelidade e a submissao feminina ao homem um direito 

dele, do qual depende a sua respeitabilidade social. Uma 

vez traido pela mulher, o marido precisaria "lavar sua 

honra", matando-a. Mostraria entao a sociedade que sua 

reputacao nao havia sido atingida impunemente e 

Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918, Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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rccobraria o "lespeito" que julgava haver perdido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ELUF, 2007. p. 166) 

Outra, enfim, caracteristica dos homicidas passionais analisados nos 

referidos processos criminais e que os homens que mataram as suas companheiras 

ou ex-companheiras alegaram a questao da "honra", buscando exercer por meio da 

eliminacao real da sua mulher o direito de posse que julgavam ter sobre sua 

mulher. Mas, no entanto, era necessario mostrar a toda a sociedade. Nenhum dos 

casos analisados ocorreu o chamado "ocultacao de cadaver". Nao e por acaso que a 

maioria dos assassinos confessaram os crimes, uns inclusive com requinte de 

detalhes. Para eles nao fazia sentido matar a esposa supostamente adultera e a 

sociedade nao ficar sabendo, pois tudo era uma questao de honra... 
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CAPITULO III 

VOZES DA PAIXAO: A HONRA MASCULINA E FEMININA 

0 assassino passional busca o balsamo equivocado para 

sua neurose. Quer recuperar, por meio da violencia, o 

reconhecimento social e a auto-estima que julga ter perdido 

com o abandono ou o adulterio da mulher. Ele tern medo 

do ridiculo e, por isso, equipara ao mais vil dos mortais. O 

marido supostamente traido fala em honra, quando mata a 

mulher, porque se imagina alvo de zombarias por parte de 

outros homens, sente-se ferido em sua masculinidade, nao 

suporta a frustracao e busca vinganca. [...] O assassino nao 

ve limites e somente se satisfaz com a morte em nome de 

sua honra. (ELUF, 2007, p. 119) 

3.1. O NASCIMENTO DA HONRA NO CRIME PASSIONAL 

O primeiro Codigo Penal apos a Proclamacao da Republica foi editado em 

11 de outubro de 1890. Mesmo sendo considerado uma peca juridica "obsoleta", 

diante das mudancas que as cidades vinham passando firente aos avancos da 

"modernidade", o Codigo Penal republicano foi um avanco para a epoca, pois 

aboliu entre outras punicoes a pena de morte para os homens e instalou o regime 

penitenciario de carater correcional. (CAULFIELD, 2000, p.69) No entanto, e 

importante destacar que as inumeras dificuldades de elaboracao deste Codigo 

Penal levaram ao surgimento de varias leis que pretendiam corrigir os erros 

apresentados durante a sua elaboracao. Assim, diante do grande volume de leis 

complementares que surgiram, foi necessario sistematiza-las, e tal tarefa coube ao 

desembargador Vicente Piragibe. Desse esforco surgiu, em 14 de dezembro de 

1932, a Consolidacao das Leis Penais, que vigorou ate 1940. (CAULFIELD, 2000, 

p. 70) 

Diante desta situacao legal, as atitudes das autoridades judiciais eram de 

buscar um alinhamento legal do crime, ou seja, quais artigos do Codigo Penal de 

1890 podiam ser usados pela defesa dos acusados e para atenuar a pena dos reus. 

Como indicado por Roberto Lyra, promotor de justica: 
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Saibamos, pois, do autor do Codigo Penal se o inciso 4 do 

artigo 27 estabelece dirimencia para o crime passional. 

Explicando a mens legis desse texto de lei, o Conselheiro 

Batista Pereira diz que ai so se tern em vista a loucura e as 

molestias ou estados congeneres, mas nao abrange as 

explosoes criminosas da paixao. (LYRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apude 

CAULFIELD, 2000. p. 81) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente inciso tratava de completa privacao dos sentidos e da 

inteligencia, sendo uma das brechas mais usadas para a aplicacao da tese da 

passionalidade pelos advogados de defesas no plenario dos Tribunais do Juri do 

Brasil. A analise do dispositivo permite perceber a orientacao classica do Codigo 

Penal de 1890. A escola classica e marcada pela no9ao de livre-arbitrio, ou seja, a 

existencia de uma vontade inteligente e livre. Dessa no9ao, uma outra foi derivada: 

a ideia de que so e possivel punir os atos que derivam de uma a9ao consciente e 

desejada. Assim, com base nesta premissa, era possivel compreender a inclusao do 

paragrafo no Codigo Penal, mas tambem provocando o levante de ferrenhos 

criticos ao dispositivo em questao. 

O texto do artigo era inspirado no Codigo Penal da Baviera, o qual 

considerava livre de culpa aquele que agiu inconscientemente, ou seja, aquele que 

sustenta que seu ato nasceu de um momento de completa perturba9ao de sentidos e 

da inteligencia. Esta assertiva revelava uma postura filosofica, que se aproximava 

das no9oes do individualismo, consagrando a ideia de liberdade irrestrita dos seres 

humanos e suas posruras individuals. Portanto, o homem irracional, isto e, aquele 

que agia de forma irracional, era bastante incomum e indesejado. Na verdade, os 

atos inconscientes retiravam do ser humano seu livre arbitrio e sua capacidade de 

julgar, nao importando as razoes que geraram esta priva9ao. 

Para Francisco Carrara, um dos principals vultos da Escola Classica do 

Direito Penal, as paixoes que atingiam os seres humanos eram de dois tipos: as 

cegas e as racionantes. As cegas atacavam a razao e deviam ser escusadas, 

enquanto as racionantes, apesar de atingiriam a inteligencia, nao retiravam do 

homem o livre arbitrio e, por isso, nao deviam ser consideradas. Portanto, tratava-

se, de uma questao de intensidade da paixao e da priva9ao que ela gerou. 



85 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante os anos que seguiram a publicacao do Codigo de 1890, o artigo 

27 recebeu inumeras criticas pela sua redacao, principalmente porque abria 

margem para interpretacoes amplas sobre os comportamentos criminosos de quern 

agia em nome da paixao. Alguns jurisconsultos defendiam que a priva9ao 

completa dos sentidos e da inteligencia tornava o reu irresponsavel juridicamente. 

Em maio de 1899, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista de Jurisprudencia, afirmou: 

A disposisao do artigo 27, inciso quarto comprecnde, 

generalizando, os loucos de todo genero, expressao juridica 

geralmente admitida para abranger todas as especies 

morbidas conhecidas na patologia geral das doencas 

mentais. Compreende ainda este paragrafo os que 

cometeram crime em estado de completa privacao de 

sentidos, isto e, o sonambulo, os epilepticos, hipnotizados, 

enfim, todos aqueles que, embora nao sendo loucos. 

praticarem o crime em tal estado de enfermidade ou 

privacao da mente, que lhes tolha a consciencia ou a 

liberdade dos proprios atos, tornando-se, por conseguinte, 

verdadeiramente irresponsaveis. (DARMON, 1991, p. 76) 

E importante salientar sua insistencia em declarar que era necessaria a 

completa perturba9ao dos sentidos e da inteligencia, isto significava que o reu 

devia estar totalmente inconsciente dos seus atos, pois as perturba96es de menor 

grau receberiam imputa9§o penal. Por isso, o reu devia provar seu estado de 

completa aliena9ao da realidade, quando do acontecimento do crime. Ao receber a 

incumbencia de reunir as leis que complementavam o Codigo Penal de 1890, o 

desembargador Vicente Piragibe optou, tambem inspirado na Escola Classica, pela 

manuten9ao do artigo 27, inciso quarto. Assim, reafirmou a no9ao de que a 

priva9ao dos sentidos e da inteligencia extinguia a punibilidade do agente, uma vez 

que nao agia como o senhor dos seus atos, mas como um sujeito de absoluta 

incapacidade mental. 

A utiliza9ao deste artigo nos chamados crimes passionais foi uma 

constante nos Tribunals do Juri. Os advogados de defesa aproveitavam a ideia da 

violenta emo9ao e completa perturba9ao dos sentidos, para descreverem o estado 

mental do criminoso passional nos momentos que antecediam e sucediam o crime. 

A a9ao, segundo os advogados de defesa, era fruto deste estado e, portanto, o reu 
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tinha sua defesa garantida neste artigo. Varios advogados apontavam que esta 

pratica liberou inumeros assassinos, por um erro de interpretacao doutrinaria e pela 

reda9ao excessivamente ampla dada ao dispositivo. Um dos casos de crimes 

passionais discutidos nesta dissertacao, podemos citar uma das falas do advogado 

de defesa de Francisco Manuel Cavalcante, acusado de ter matado a sua esposa 

com um tiro no peito, apos ter encontrado a sua mulher no leito de sua casa com 

outro homem, conhecido como "Ze Ivaldo". Segundo o Advogado de defesa: 

As atitudes do acusado, meu cliente, sao repletas de 

condutas legais, desde o momento em que foi surpreendido 

pela indignidade de sua mulher ate o momento tragico da 

morte. O acusado nao podc ser responsabilizado por este 

tribunal por se encontra, no momento do crime, 

inconsciente frente ao escandalo e a desonra promovido 

pela sua mulher.5 

Neste processo foi possivel perceber o quanto o inciso quarto, do artigo 

27, foi lan9ado para o convencimento do julgado, pois diante do flagrante adulterio 

da sua esposa Marcolina Maria com o amante "Ze Ivaldo" nao restava outra saida 

a nao ser perder completamente "a cabe9a" e cometer um crime barbaro na 

justificativa da irresponsabilidade penal. E mais... "na ausencia de provas" 

concretas sobre a autoria do crime, o Juiz competente do caso, despromunciou o 

acusado por "fragilidade dos indicios", uma vez que o acusado "nao lembrava ter 

disparado nenhum tiro contra a sua mulher". 

Assim, o inciso quarto, artigo 27, da Consolida9ao das Leis Penais, foi 

durante muitos anos, a "salva9ao dos criminosos". Nao faltavam senten9as 

libertadoras para os "pseudos passionais", os quais eram julgado com simpatia 

tanto pelo Tribunal do Juri, ou mesmo pelos magistrados que muitas vezes 

decidiam monocraticamente os crimes da paixao. 

E a proporcao que a benevolencia dos tribunais populares 

crescia, maior era o desejo para enquadrar os delinqiientes 

comuns entre as circunstancias que favoreciam os 

56 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1 Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
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uxoricidas passionais. Os criminosos, por mais trios e 

insensiveis que fossem, em face dos jurados, se 

transfiguravam, tornando-se de uma sensibilidade fisica e 

moral extrema; os crimes de emboscada, de cuidadosa 

premeditacao, praticados com armas proprias e adequadas 

ao momento, eram tidos como execucoes explosivas, 

geradas pelas paixoes amorosas. E, assim a sociedade 

ficava a merce de uma infeliz redacao de um dispositivo 

penal, pois a responsabilidade foi abolida para os casos de 

emocoes e paixoes, segundo o codigo de 1890. Os casos 

emocionais e passionais eram simulados com grande 

ciencia e arte pelos vulgarissimos criminosos, porque eles 

sabiam que dessa simulacao dependia a sua liberdade; mas, 

esses imaginosos uxoricidas por amor, uma vez em 

liberdade, novamente praticavam acoes criminosas, 

revelando circunstancia de crueldade. Nao e sem tempo 

que elle vira cancellar o famigerado inciso 4° do art. 27 do 

Codigo Penal vigente, - essa chave falsa com que se vem 

abrindo, todos os dias, a porta da prisao a reus de estupidos 

crimes de sangue. Ninguem ignora que a formula da 

dirimente reconhecida nesse paragrapho, tanto mais infeliz 

quanto mutilou o modelo bavaro, com a exclusao da 

clausula que subordinava a "perturbacao dos sentidos ou da 

intelligencia" a condicao de "nao ser imputavel ao agente", 

tern sido umas das razoes maximas da lamentavel 

ineficiencia do nosso Codigo Penal atual, porque se tornou 

uma previa garantia de impunidade aos mais brutos e 

ferozes matadores. (LYRA apud BESSE, 1989, p. 191) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As discussoes existentes nas jurisprudencias do initio do seculo XX, 

girava em torno da possibilidade do assassino passional ser enquadrado nas 

benesses desse artigo 27, do Codigo Penal de 1890. Tendo isso em vista, alguns 

promotores como promotores publicos, como por exemplo, Roberto Lyra, 

trabalhava no sentido de repensar a ideia de privacao dos sentidos e de mostrar os 

assassinos como individuos "brutos" e "ferozes assassinos". 

Esta iniciativa dos membros do Ministerio Publico teve duas 

possibilidades: Em um primeiro lugar, era importante afastava o reu do tipo 

passional idealizado por Enrico Ferri, pois, ao descrever este tipo de criminoso, ele 

afirmava como sua caracteristica basica a violencia impensada como reacao a um 

ato iminente. Contudo, se o assassino premeditou o crime, teve tempo suficiente 

para recuperar-se de sua perturbacao, isto reduzia sua acao a um crime por motivo 

futil. A compra da anna, por exemplo, indicaria premeditacao e seria incoerente 

com a nocao de privacao completa dos sentidos e da inteligencia. Contudo, este 
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aspecto nao era consenso entre os advogados. Segundo o caso que vitimou 

fatalmente Carmem Bonfim Arruda, o seu esposo "violentado pelo explosivo 

ciume" agrediu verbalmente a sua mulher, quando decidiu sair de casa e nao mais 

voltar. Contudo, o tempo em que ele saiu de casa, decidido nao mais voltar, foi o 

momento exato para o planejamento do crime: conseguir com terceiros uma arma 

de fogo, voltar a casa, provocar uma nova discussao com a mulher para, em 

seguida, alveja-la com tiros.57 

Em resposta no relatorio final o Delegado de Policia, em 1927, asseverou 

de forma combativa a nocao de "irresponsabilidade penal" no caso de Carmem 

Bonfim, afirmando que a premeditacao do acusado em ter "conseguido" uma arma 

de fogo com a intencao de matar a sua propria esposa nao se "configurava 

excludentes de punibilidade". 

No entanto, havia quern defendesse o elemento da irresponsabilidade 

penal pela caracteristica do crime passional, que envolvia uma alarmante ruptura 

com o padrao de comportamento vigente e, doutrinariamente, tinha a presenca de 

uma paixao tida como social, ou seja, aceitavel na comunidade. 

Suponhamos que se trata de um crime passional. E 

perfeitamente passivel que o agente, inteiramente fascinado 

pela paixao, completamente perturbado em seus sentidos e 

em sua inteligencia, planeje o crime friamente, de acordo 

com o seu estado mental patologico... Nestas condicoes, 

pode procurar a noite, pode colocar-se em sua 

superioridade agressiva, pode premeditar, etc., sempre 

dominado cegamente pela paixao que o transforma em 

automata levado por uma ideia fixa. (LUSTOSA apud 

BESSE, 1989, p. 195) 

O ato do suicidio era outro elemento crucial, pois, para os juristas, era 

indispensavel como forma de demonstrar o arrependimento do reu e a sua situacao 

mental. Joao Navarro, assassino de sua esposa, Carmem Bonfim, numa 

demonstracao de arrependimento, "vira contra si a arma homicida e detona na 

58 

cabeca, caindo ao lado de sua esposa morta". 

57 Processo "Carmem Bonfim Arruda", 1927. Arquivo do 1° Tribunal do Juro da Comarca de Campina 

Grande. 
58 Idem 
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Portanto, nao foram poucas as criticas sobre a reda^ao dada ao dispositivo 

penal que "salvaguardava" os assassinos passionais no Brasil. As criticas 

doutrinarias continuaram multiplicando-se ao longo dos anos, com grandes 

discussoes acerca da situacao dos passionais diante do projeto de Virgilio de Sa 

Pereira e do projeto Alcantara Machado, que, submetidos ao trabalho de uma 

comissao revisora, originou o codigo penal de 1940. (BESSE, 1989. p. 196) 

Este grupo de revisores era formado por grandes criticos da no^ao de 

privacao dos sentidos e da inteligencia. Portanto, nao causa espanto que esta tenha 

sido excluida do Novo Codigo Penal de 1940. O que provocava a reacao contraria 

de muitos advogados era a adesao a uma ou outra escola criminal, ou a uma outra 

forma de encarar o crime passional. Para eles, nao havia especificidade relevante 

nos crimes passionais, no que tange as relacoes homem-mulher. Existia, no 

maximo, uma questao doutrinaria mal resolvida. As questoes relativas a violencia 

contra a mulher ficavam obscurecidas em varios momentos da argumentacao, ou 

eram utilizadas como elementos de apoio a doutrina que se pretendia defender. Por 

esse motivo, os homens e as mulheres que surgiam pelos olhos destes advogados 

eram seres ideais em relacoes ideais. O crime demonstrava o momento de ruptura 

dessa idealidade, que era utilizada para dar vida a doutrina defendida. 

O ato criminoso era apropriado pelo discurso juridico, e reelaborado com 

enfase em alguns elementos e descaso por outros. Isto acontecia como parte dos 

mecanismos de defesa/acusacao e das possiveis interpreta9oes doutrinarias para o 

mesmo ato. 

Portanto, sendo o direito um discurso interpretativo, nao causa estranheza 

que diversas correntes doutrinarias apontassem sol^oes diferentes para a questao 

da violencia contra mulher, mas com encaminhamentos direcionados ao mesmo 

fim: a libera9ao do homem violento e a coer9ao do comportamento feminino 

considerado inadequado. 

E possivel afirmar que as hierarquias constituidas pela 

perspectiva de genero eram fundamentals para garantir a 

inteligibilidade a velada intencao de que, mesmo por vias 

diferentes, a dominaeao masculina fosse salvaguardada 

pelos discursos da justi9a. (BORELLI, 1999, p. 24) 
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As discussoes em torno deste assunto trouxeram a baila as questoes 

relativas a interpreta9ao dada pelas Escolas Penais a questao da paixao. De forma 

geral, a paixao era tida como for9a propulsora da a9§o criminosa. A Escola 

Classica e seu representante, Francisco Carrara, classificavam as paixoes em cegas 

e racionantes, de acordo com seu grau de intensidade e efeito sobre o livre arbitrio 

do homem comum. A paixao cega atingia tamanho dominio sobre o individuo, que 

este perdia completamente o controle sobre seus atos e, portanto, nao poderia 

responder perante a lei pelo crime que cometesse. Por outro lado, as paixoes 

racionantes atingiam o raciocinio e a inteligencia, mas, por seu efeito menos 

intenso, nao causavam a irresponsabilidade penal. (CORREIA, 1982, p. 50) 

Segundo algumas doutrinas juridicas analisadas neste trabalho, existia 

uma diferen9a entre emo9ao e paixao. A paixao era um estado emocional de larga 

dura9ao e desenvolvimento, que provocava mudan9as efetivas no estado psiquico 

do individuo, nao podendo ser confundida com a emo9ao. Por emo9ao, os juristas 

entendiam um estado agudo e critico que atingia o individuo exposto a um serio 

choque afetivo. 

A emo9ao podia ser causada por elementos externos ou internos, que, 

apesar de sua curta dura9ao, provocavam uma intensa rea9ao do envoivido. Este 

estado provocava a perda da consciencia e a concentra9ao das for9as mentais para 

a resolu9ao do problema apresentado. A paixao, por outro lado, era um desejo 

duradouro e violento que dominava a mente do individuo, sendo sua principal 

caracteristica a presen9a de uma "ideia fixa", que movia a pessoa a realiza9ao de 

seu desejo. (CORREIA, 1982, p. 51) 

Para Enrico Ferri a paixao social era marcada por motivo justo e moral, 

considerado fundamental para a manuten9ao da vida em sociedade. Ja as paixoes 

anti-sociais tinham um efeito destrutivo sobre a sociedade, e nao deveriam ser 

protegidas pela complacencia judicial. A questao da paixao tambem foi discutida 

com veemencia pelos criminalistas brasileiros. Varios comportamentos foram 

identificados por Evaristo de Morais, no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A criminalidade passional. 

Esmeraldino Bandeira, jurista brasileiros acreditava ser necessario, alem 

da existencia da paixao social, um passado correto e honesto. Mesmo assim, as 
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paixoes nao absolveriam o ato criminoso, somente atenuariam a pena do reu. 

Evaristo de Morais discordava de Bandeira exatamente neste ponto, pois 

considerava que individuos honestos e motivados por paixao social nao 

representam perigo para a sociedade e, por este motivo, nao deviam ser 

encarcerados. Para Afranio Peixoto, Roberto Lyra e outros, a tese da 

passionalidade deveria ser completamente repelida, uma vez que servia de 

protecao a varios "crimes barbaros". (CORREIA, 1982, p. 51) 

Entretanto, essa discussao nos meios juridicos foi de fundamental 

importancia, ja que o Codigo Penal de 1940 consagrou a vitoria da corrente que 

defendia a nao exclusao da imputabilidade penal pela paixao. Contudo, em varias 

passagens, a paixao funcionava como atenuante para a diminuicao da pena. O 

projeto do desembargador Virgilio de Sa Pereira apresentava a questao do 

criminoso passional, em seu artigo 188: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artigo 188 — Aquele que sob o dominio de violenta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

emocao, que as circunstancias torncm excusavel, matar 

alguem, sera punido com prisao por 3 a 6 anos, podendo o 

juiz converte-la em detencao ao mesmo tempo, se o artigo 

70 for aplicavel. (ROSA FILHO, 2006, p. 153) 

Segundo Nelson Hungria, o artigo apresentava o merito de considerar a 

paixao uma atenuante do crime. Para que isto acontecesse, era necessario que o 

crime tivesse um motivo justo, indicando filiacao com a Escola Positiva. Isto 

significava que a causa do crime devia ser vista como aceitavel pela sociedade 

como um todo. Dai a necessidade da defesa de Francisco Manuel Cavalcanti em 

associar o seu ato violento como sendo "justo" e "aceitavel pela sociedade", uma 

vez que ele estava diante da traicao de sua propria mulher. Comportamento 

feminino nao aceito pela sociedade campinense e que recebeu a repulsa 

"necessaria" da esposa: tiros a queima-roupa.59 Neste caso percebemos o reforco a 

nocao de que o direito deveria defender a moral e a organizacao social tida como 

desejavel pelo homem. (BORELLI, 1999. p. 122) 

59 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918, Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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A comissao revisora do projeto Alcantara Machado modificou o teor do 

texto no que diz respeito aos crimes de paixao. No texto defimtivo do Codigo 

Penal de 1940, a paixao foi considerada uma atenuante da pena, ou seja, 

dependendo da analise do juiz, o criminoso poderia obter a reducao da pena. O juiz 

deveria considerar a qualidade da paixao que levou ao crime, para assim reduzir a 

pena. Sua decisao deveria refletir a posicao da sociedade quanto ao crime 

cometido. 

Este elemento, segundo alguns juristas, reduziria os crimes dos chamados 

"pseudo passionais", pois a impunidade que o Codigo Penal anterior garantia tinha 

sido excluida. Dessa forma, diante da ameaca da prisao, o crime seria evitado. 

(FOUCAULT, 1994, p. 148) 

Os juristas do periodo, diante desta nova situacao, passaram a considerar a 

defesa da honra e da familia como paixoes sociais. Nesse sentido, o homem que 

declarasse matar por este motivo deveria ser eximido de culpa. Esta corrente 

doutrinaria evidenciava a benevolencia do discurso juridico diante das questoes de 

genero. A definicao de paixao social, que era uma figura juridica aceita 

teoricamente, adapta-se a acao material do homem violento. O significado da 

paixao social como defesa da honra e da familia, remetia a estraturacao da 

sociedade por meio de varias tramas e redes de relacoes, a uma pluralidade de 

questoes candentes, dentre as quais sobressaia o genero, por sua exacerbada 

relevancia, na epoca. 

Pode-se afirmar que, o discurso juridico apoiava-se na constituicao das 

nocoes de homa e familia, dentro do universo de relacoes sociais. Portanto, ao 

determinar a defesa destes elementos como motivo justo para a acao violenta dos 

homens sob as mulheres, garantia-se a defesa de uma nocao que pressupunha a 

subordinacao feminina ao controle masculino, em relacoes marcadas por 

hierarquias. (BORELLI, 1999, p. 123) 

Porem, deve-se observar que, tal mecanismo foi considerado eficiente no 

controle da insubordinacao feminina, pois, durante a vigencia do Codigo de 1890, 

foi largamente utilizado para liberar os homens que atentavam contra suas 

companheiras, alegando serem criminosos passionais. Todavia, apesar das 
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alteragoes do Codigo Penal de 1940, os advogados encontraram outros caminhos, 

como a nogao de legitima defesa da honra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. VIVENCIAS FEMININAS E AS PAIXOES CRIMINOSAS 

Como ja salientamos, nas primeiras decadas do seculo XX os problemas 

gerados pelos crimes amorosos e sexuais, conhecidos como crimes passionais, 

transformaram-se numa das maiores preocupa96es das autoridades brasileiras. 

Vistos como um dos serios problemas dos centros urbanos, algumas autoridades 

publicas, a exemplo de juristas, medicos e intelectuais buscavam explicar que a 

"dissolu9ao dos bons costumes" era em decorrencia das "perigosas" mudan9as que 

as cidades vinham passando e, sobretudo, pelos comportamentos "desafiantes" dos 

sujeitos nas suas diversas experiencias sociais. 

A cidade de Campina Grande, por exemplo, nas primeiras decadas do 

seculo XX, como muitas outras cidades do pais, passou a ser, entao, um "corpo 

enquanto objeto de uma a9&o punitiva", (FOUCAULT; 1987, p. 143), pois as 

mudan9as ocasionadas na cidade com os novos modelos de vida e de 

"modernidade" resultaram no surgimento de instrumentos punitivos e 

disciplinadores, cujos olhares, as leis e as armas buscavam organizar as condutas e 

os corpos de homens e mulheres no contexto social. Assim, o comportamento 

sexual, desses sujeitos foram alvos de vigilancia, principalmente por serem 

apontadas como "atentatorias a ordem social" por simbolizarem a potencialidade 

dos instintos sexuais sobre a razao e por colocarem a honra e a familia em risco de 

desagrega9ao. 

Diante disso, e acompanhando o processo de remodela9ao politica e social 

que as cidades vinham passando, delineou-se uma verdadeira campanha no pais 

contra os chamados crimes da paixao. Foi nesse contexto que se inseriu a obra e o 

pensamento do jurista de origem maranhense Francisco Jose Viveiros de Castro 

(1862-1906) 60, considerado o maior especialista da epoca no combate aquele tipo 

60 Em 1934, Francisco Jose Viveiros de Castro langou a sua mais importante tese a respeitos dos crimes 

sexuais:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Attentados ao Pudor - Estudos sobre as Aberragdes dos Estinctos Sexuais, pela Editora Freitas 

Bastos. Nesta obra. o autor, como um professor de Direito Criminal e Desembargador da Corte de Apelacao 
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de delito e um dos principals divulgadores, no Brasil, da Nova Escola Penal, 

corrente do Direito Penal profundamente influenciada pelas teses antropologicas 

do medico italiano Cesare Lombroso. 

O primeiro indicio do envolvimento do Poder Judiciario no processo de 

normatiza9ao dos comportamentos de homens e mulheres frente as suas tramas 

amorosas e sexuais foi observado no proprio Codigo Penal de 1890, que em seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Titulo Oitavo, "Dos Crimes Contra a Seguran^a da Honra e da Honestidade das 

Familias e do Ultraje Publico ao Pudor", deu tratamento individualizado aos 

crimes de defloramento, estupro, rapto, adulterio, lenocmio, atentados ao pudor e 

ultrajes publicos ao pudor. Esta nova forma legal de disciplinariza9ao das condutas 

sexuais foi vista pelas autoridades policiais e judiciais como um metodo "eficaz" 

para uma "vigilancia continua" dos corpos. (FOUCAULT; 1987, p. 146) 

Assim, na perspectiva de muitos contemporaneos de Francisco Jose 

Viveiros de Castro era que essa nova legisla9ao seria o "coroamento da civiliza9ao 

sobre a barbaric". Isso porque, do seu ponto de vista, naquele estagio de 

desenvolvimento do pais, o homem seria facilmente levado aos "impulsos cegos 

das paixoes", devido aos condicionamentos de ordem biologica e social, deixando 

de prestigiar "aos instintos basicos da nutri9ao e da reprodu9ao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo assim, a lei assumia um papel "civilizatorio" 

fundamental, uma vez que so ela e o "receio das penas" 

seriam capazes de incutir, no homem, a nogao de 

responsabilidade por seus atos e "reprimir-lhe os ardores". 

O respeito a honra da mulher representava nao e um 

sentimento inato ao sexo masculino e sim uma vitoria das 

ideias morais sobre a brutalidade dos instintos. 

(REVISTAS DE ESTUDOS CRIMINAIS - 28. Jan/Mar 

2008, p. 86) 

No entanto, ao justificar a validade daqueles artigos no primeiro Codigo 

Penal republicano, de 1890, acentuou Viveiros de Castro que, ao se preocupar com 

a honra e a vivencia feminina, o legislador expressara uma nova "formula 

do Distrito Federal, buscou analisar os concertos de "amor fetichista"; 'amor azoophilico": 'erotomania": 

"sadismo"; suicidas: ciumentos: Tncestuosos; bestialidade; hermaphroditas; tribades; Pederastas: assassinos 

passionais. segundo a otica da justica do Direito Penal e da Medicina Legal. In. REXTSTA DE ESTUDOS 

CRIMINAIS - 28. Jan./Mar. 2008. p. 83. 
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civilizatoria" tambem quanto a equiparacao dos sexos perante a lei, nao so por 

retirar a mulher das condicoes em que vivia nas "sociedades primitivas", onde 

"nao passa de uma escrava do homem", ou "docil instrumento de seus caprichos e 

desejos" (FOUCAULT; 1987, p. 147), mas porque ensejava a possibilidade de 

garantir tanto o futuro da ofendida, quanto o do filho que pudesse resultar de uma 

"uniao criminosa". 

Nesse raciocinio as nocoes de "homa" e as vivencias das familias 

confundiam-se com as nocoes de "homa" e "honestidade" feminina, a indicar que 

o alvo especifico da legislacao eram as mulheres, a quern caberia incorporar tais 

nogoes para que fossem estendidas a familia. Nessa medida, a analise que se faz do 

caso de Ivanilde Sodre dos Santos, por exemplo, e construida a partir do seu lugar 

de mulher na sociedade campinense. Pois, vivendo amasiada com Jose Mossoro, 

Ivanilde representava para as testemunhas a mesma mulher "amigada", 

"amancebada", "amasiada", "ajuntada", num conjunto de significados que 

caminhavam em desencontro a honestidade e a homa das familias constituidas 

legalmente aos olhos da sociedade da epoca.61 

Embora Viveiros de Castro destacasse que a lei buscasse promover a 

igualdade entre os sexos, o fato e que os pressupostos subjacentes as definicoes 

dos delitos contra a homa da mulher fundamentavam-se, concretamente, na 

desigualdade e na hierarquia sexual e social. Conforme testemunho prestado na 

delegacia sobre o caso de Ivanilde Sodre, o desocupado Francisco Leite acentuou 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] tinha conhecimento que na casa de Ivanilde existia 

algo de errado, pois durante a semana fica sempre de porta 

fechada; que nos finals de semana, vai homens e mulheres 

entrarem e sairem da casa; que sabe que a familia de seu 

Mossoro e uma familia honrada e nao sabe informar 

porque este fora buscar outros relaccionamentos com 

mulheres solteiras que moravam sozinhas.62 

61 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
62 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande 
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A dimensao desse caso acima pode ser constatada na leitura da redacao de 

dois artigos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titulo Oitavo do Codigo Penal de 1890. Segundo o Art. 279, que 

estabelecia o crime de adulterio ou infidelidade conjugal, "a mulher que cometer 

adulterio sera punida com um a tres anos de prisao". Acrescentava o paragrafo 

primeiro, que incorreria em semelhante pena o marido que tivesse "concubina 

teuda e manteuda". Ja o Art. 268 definia o crime de estupro como "o ato pelo qual 

o homem abusa com violencia de uma mulher virgem ou nao, mas honesta". 

Neste primeiro artigo, o tratamento desigual conferido aos sexos pela 

Justica brasileira manifestava-se no fato de que o adulterio feminino constituia-se a 

partir de um simples ato, isto e, na potencialidade do delito. Se Ivanilde era 

solteira, morava sozinha, longe da familia, esta mulher seria aos olhos da Lei 

Penal, uma possivel "adultera em potencial". Ja no caso "infidelidade conjugal", 

manifestada explicitamente por Jose Mossoro, por exemplo, so se caracterizava 

por meio de um lugar que o vinculava a familia: o de provedor e o de chefe 

familia. Assim, a igualdade sexual perante a lei restringia-se apenas a previsao da 

penalidade, identica para homens e mulheres e nao as condicoes sociais e morais 

exercidas pelos sujeitos em suas tramas amorosas. 

No tocante ao crime de estupro (art. 268. Codigo Penal de 1890) o 

diferencial de tratamento se instalava nas questoes de que a mulher deveria nao so 

comprovar que fora vitima de violencia, mas tambem que era virgem antes do 

delito ou, caso nao fosse, provar a sua "honestidade". Com base nisso, a 

caracterizacao do crime deixava de estar atrelada a constatacao do fato em si, 

transferindo-se para criterios de analise estabelecidos pela medicina legal, 

baseando na comprovacao "cientifica" da virgindade e nas identidades subjetivas a 

respeito do que seriam os comportamentos sociais e afetivos ideais, que as 

autoridades juridicas e medicas desejavam valorizar. (MIRABETE; 2000, p. 52) 

O jurista Viveiros de Castro asseverava que, em casos de delito contra a 

homa feminina, dois tipos de mulheres podiam se apresentar a Justica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Umas sao em verdade dignas da protecao da lei e da 

severidade inflexivel do juiz. Timidas, ingenuas, incautas, 
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foramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vitimas da forqa brutal do estuprador ou dos 

artificios fraudulentos do sedutor. Mas ha outras 

corrompidas e ambiciosas que procuram a lei para fazer 

chantagem, especular com a fortuna ou com a posicao 

social do homem, atribuindo-lhe a responsabilidade de uma 

seducao que nao existiu, porque elas propositalmente a 

provocaram, ou uma violencia imaginaria, ficticia. 

(CASTRO apud GIORDANI; 2006, 65) 

Assim, as mulheres eram separadas em "puras", geralmente as da elite, 

casadas, e "impuras", as pertencentes as chamadas "classes perigosas", que viviam 

geralmente sozinhas ou em companhia com outras mulheres, cuja vivencia 

tornava-se suspeita para a Justica. No processo em que envolveu Bento 

Hermogenes e Maria Eulalia, nota-se que as circunstancias descritas nos autos 

processuais e o esforco do advogado de defesa de Bentinho, em passar a ideia de 

"desonestidade" e "imoralidade" por parte da vitima, representaram o requisito 

"perigoso" de "andar so a rua com outras mulheres" 63 como um dado da 

inadequacao feminina. Dessa forma, concluiu o advogado de Bentinho que: 

[...] o acusado foi vitima do amor, do ciume, da 

intolerancia, e da rebeldia. Nunca se viu uma mulher, 

sozinha conseguir destruir uma familia inteira, tudo isso 

em nome de sua liberdade e de suas amizades. A vida que 

Maria Eulalia estava mantendo colocou em perigo nao 

apenas a sua propria vida, mas a vida da familia dela e de 

Bento Hermogenes. 

Outra via tentando esclarecer as "causas" do aumento dos crimes passionais 

e dos crimes contra a homa, um outro grande criminalista fluminense, ja citado 

anteriormente, considerava "de justi9a" responsabilizar, em primeiro lugar, a 

mulher que, "dominada pela ideia, erronea e subversiva de sua emancipa9ao, fazia 

de tudo para perder a estima e a considera9ao dos homens". (MORAIS apude 

CAULFIELD; 2000, p. 166) Para o criminalista Evaristo de Morais, na medida em 

que era sendo descartado a educa9ao nos moldes antigos da "mulher timida, 

recatada e sensitiva, distante dos contatos rudes da vida", em seu lugar, entre as 

Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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"altas classes e as classes medias", comecava a surgir, a "mulher moderna, 

vivendo nas ruas, concorrendo com os homens nas diversas proflssoes e lazeres. 

Segundo esse pensamento, essa mulher moderna, ao sair da protecao da 

"intimidade vigilante do lar" (FOUCAULT; 1987, p. 122) para ir trabalhar ou 

receber uma "educacao moderna", ela tornou-se objeto constituido de varias 

vivencias sociais, embora fossem ainda vistas pelos os olhos juridico sob um 

perspectiva essencialista e fixa, contida na representacao singular de "mulher-

mae", sem, contudo representar qualquer "ameaca" aos comportamentos da homa 

e da moral social. 

Se a pratica da Justica promovia o completo desnivelamento entre homens e 

mulheres perante a Lei, para que estas fossem dignas da "protecao", isto e, para 

que se tornassem cidadas, tornava-se necessario o seu enquadramento numa 

identidade feminina especifica, configurada na imagem da mulher fragil, ingenua e 

passiva, vinculada quase exclusivamente ao ambito da vida privada. No nivel do 

discurso de Evaristo de Morais, por exemplo, era exatamente essa a condicao que 

diferenciava a mulher "honrada" das que viviam nos limites da "prostituicao" que, 

desobedecendo as vozes masculinas, acabavam por se degradar na "promiscuidade 

sexual". 

A legitima defesa e um termo doutrinario do Direito Penal caracterizado 

por ser uma das causas excludentes da antijuricidade. Os manuais de direito penal 

entendem a antijuricidade como a contradicao entre a conduta do individuo e o 

ordenamento juridico. Por exemplo, matar alguem e um fato tipico e antijuridico, 

ou seja, um crime passivel de punicao pela lei. Entretanto, na Lei Penal existem 

causas que excluem a antijuricidade, eliminando sua ilicitude e, consequentemente 

a punibilidade. Matar alguem voluntariamente e crime passivel de punicao, mas, se 

o autor agiu para defender a propria vida, por exemplo, nao havera crime a ser 

punido. (MIRABETE, 2005, p. 241) 

Com a publicacao do Codigo Penal de 1940, os juristas passaram a 

considerar a legitima defesa quando alguem, usando moderadamente de meios 

necessarios, repelia injusta agressao a direito seu ou de outros. Varias teorias 

foram utilizadas para explicar os fundamentos da legitima defesa. As teorias 
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subjetivas fundavam-se na perturbacao do animo e nos motivos da pessoa 

agredida. Ja as teorias objetivas consideram que a legitima defesa fundamenta-se 

na existencia do direito primario do homem de defender-se da acao agressiva. 

Atualmente, a jurisprudencia brasileira considera mais aceitavel as teorias 

objetivas. 

O mecanismo da legitima defesa encontrava-se contemplado no Codigo 

Penal de 1890, na Consolidacao das Leis Penais de 1932 e no Codigo Penal de 

1940, permitindo ao advogado sustentar, em suas argumentacdes, a ideia de defesa 

de direito atingido pela acao de terceiro. 

Segundo o advogado de Jose Mossoro, este agiu em "legitima defesa da 

familia", pois a vitima, que era a sua amante, havia agredido verbalmente a 

legitima esposa do acusado. Assim, embalado pela nocao de que teria a obrigacao 

de preservar a homa da mulher e da familia, Mossoro apunhalou com uma faca 

peixeira a sua "amasia" Ivanilde Sodre dos Santos, alegando o mecanismo da 

legitima defesa.64 

Outro caso semelhante foi o que envolveu Francisco Manuel Cavalcanti 

com a sua esposa Marcolina Maria da Conceicao. O senhor Francisco Manuel foi 

acusado de ter disparado um tiro de arma de fogo contra a sua propria esposa 

quando esta se encontrava deitada numa rede nos comodos de sua casa com um 

amante, conhecido como "Ze Ivaldo". Neste caso, o acusado recebeu o indulto da 

sociedade e da justica, pois estava "lavando com sangue" a sua propria homa e a 

homa da familia.65 A expansao da nocao de direito, que acompanha os anos 

posteriores ao seculo XVIII, tornava necessaria a intervencao do aparelho judicial 

em todos os momentos em que algum direito fosse atingido pela acao de um 

terceiro. Desta premissa nasceu a ideia de que qualquer agressao deve ser 

reportada a Justica, e tratada de acordo com o determinado pelos codigos e leis, 

nestes casos, as leis criminals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

64 Processo "Ivanilde Sodre dos Santos", 1931. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 
65 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1918. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
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Conforme as varias pesquisas realizadas nesta area apontam que, seguindo 

a logica de que todos merecem atencao do corpo juridico, as denuncias de 

violencia entre homens e mulheres que mantenham relacoes de conjugalidade sao 

aceitas, processadas e julgadas de acordo com a legislacao vigente. Contudo, o 

Judiciario legitimava a violencia ao avaliar cada caso, tendo por parametro a 

adequa9ao dos envolvidos aos padroes de genero. (CORREA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1983, p. 93) 

Desta formna, a agressao ou supressao do direito de que a mulher era 

portadora, e substituido por uma analise das motiva9oes da a9§o e pela 

naturaliza9ao da a9ao violenta, carregando o sentido de que existe um elemento 

mais importante a proteger que os direitos individuals: a domina9ao masculina. 

Si o marido tern incontestavel direito a fidelidade da 

esposa, si um pai, um irmao, tem direito a ser respeitado 

em sua honra, que sem duvida pode ficar comprometida 

com o torpe proceder da mulher que perdeu o pudor para 

entregar-se aos bracos de um sedutor, nao se pode negar 

que o crime que o ofendido pratica surpreendendo os 

adulteros constitui um ato de legitima defesa desse direito. 

Em casos semelhantes nao reconhece a consciencia publica 

outro meio de defesa da honra atacada e neste sentido tem-

se pronunciado invariavelmente a jurisprudencia dos 

nossos tribunais. (BORELLI, 1999, p. 87) 

A homa masculina, como se ve, era facilmente atingida e destruida pela 

a9ao inadequada da mulher. Elas haviam "quebrado" e "ofendido" a homa 

depositada em suas maos, pelo nascimento e pelo casamento. Dessa maneira, 

pode-se inferir que, a homa masculina era considerada externa ao homem e 

repousava nas mulheres que formavam seu circulo familiar. (BORELLI, 1999, 

p.88) 

Neste sentido, qualquer ato feminino devia ser cuidadosamente vigiado. 

Afinal, seu comportamento era decisivo para a manuten9ao da homa e da aceita9ao 

social masculina, apresentando uma imagem hierarquica da rela9ao homem-

mulher. Assim, nao passava despercebido aos juristas do inicio do seculo XX, de 

que a no9ao de legitima defesa seria utilizada em casos de assassinatos de 

mulheres apresentadas como "infieis". 
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Esta questao ja estava colocada aos juristas no codigo anterior de 1890. 

pela utilizacao da tese do criminoso passional, invocando o artigo 27, inciso 

quarto, que excluia a culpa por intensidade da paixao envolvida no caso. Com a 

criacao do Conselho Brasileiro de Hygiene Social, citado anteriormente, foi um 

orgao formado por proeminentes juristas, como o proprio Roberto Lyra, Nelson 

Hungria e Afranio Peixoto. Seu objetivo era eliminar a interpretacao "erronea" da 

tese da passionalidade. Para estes reformadores, devia ser combatida a ideia de que 

a honra masculina dependia do comportamento feminino. Somente quando a 

mulher fosse encarada como um ser com "homa propria", a onda de crimes 

passionais terminaria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mulher nao e mais costcla ou apendice. Tern honra 

propria, como o homem. A desonra da mulher nao faz a do 

homem. Responsabilize-se, pois, a mulher por seus atos. 

Nao nego o preconceito em contrario, mas a Justica Penal 

deve combate-lo, quando leva ao crime. Nao deve 

consagra-lo, confirma-lo, desenvolve-lo. Do contrario. nao 

seria retificadora ou evolutiva, mas retardataria ou 

rcgressiva. O Direito Penal e o meio coercitivo de higicne 

social, de elevacao da conscicncia piibica, de compostura 

dentro das realidades da vida e do mecanismo dos 

interesscs. 

Nao obstante as discussoes sobre estes assuntos, o Codigo Penal de 1940 

consagrou a nocao de legitima defesa a todos os bens juridicos, incluso a honra. 

Deve-se observar que, a reforma excluiu o dispositivo do artigo 27, impedindo sua 

utilizacao nos casos de violencia contra a mulher, e fechando a porta para os 

crimes passionais em que a culpa era excluida pela intensidade da paixao. 

Contudo, manteve um mecanismo que permitia a liberacao do marido que matasse 

a esposa, invocando para isso questoes de defesa dos direitos de homa. 

E significativo que a legislacao mantivesse esta "brecha" para a acao 

violenta do homem, pois a sociedade do inicio do seculo XX ainda era pautada por 

uma moral discriminatoria, que impunha um rigoroso controle sobre o exercicio da 

sexualidade feminina. Desta forma, era necessario garantir uma punicao rigorosa a 

mulher adultera, preferencialmente com a eliminacao e a complacencia com o 
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marido que havia "corrigido" um comportamento inaceitavel socialmente, servindo 

de exemplo a outras mulheres e homens. Assim, chega-se a uma questao central: o 

fato do direito normatizar e ser normatizado pelas posicoes sociais, no que tange a 

mulher e sua situacao na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. VIVENCIAS DA PAIXAO: ENTRE A "HONRA" E A 

"LIBERTINAGEM" 

Peco que em vossas cartas, quando rclatardcs estes fatos 

lamentaveis, faleis de mim tal como sou; nada atcnueis. 

mas nada agravcis. Se assim agirdes, devcis falar de um 

homem que nao amou com sensatez, mas que amou 

excessivamente; de um homem que nao foi tao facilmente 

ciumento, mas que, uma vez dominado pelo ciume, foi 

ievado aos ultimos extrcmos; de um homem cuja mao. 

como a de um indio vil, atirou longe uma perola mais 

preciosa do que toda a sua tribo, de um homem cujos olhos 

vencidos, embora pouco habituado a moda das lagrimas, 

verteram pranto com tanta abundancia, quanto as arvores 

da Arabia sua goma medicinal"66 

Foram essas as ultimas palavras proferidas por Otelo ao tomar 

conhecimento da traicao de sua amada, Desdemona, na obra de William 

Shakespeare, alem de afirmar: "Dizei se o quereis, se sou um assassino, mas por 

honra, porque fiz tudo pela honra e nada por odio". Nesta perspectiva a palavra 

honra anelava-se a um sentido, a exposicao social dos atributos masculinos e das 

condutas femininas, representando a justificativa maior do "homem que nao 

admite naido". Assim, Otelo expos toda a sua ira ao atestar a infidelidade de 

Desdemona e utilizou sua posicao como homem das guerras e corajoso, 

prerrogativas da masculinidade para reforcar sua obrigacao em reagir, ou seja, 

lavar a honra perante a sociedade mesmo que para isso fosse com derramamento 

de sangue. 

O homem que mata e depois alega que o fez para salvaguardar a propria 

homa ultrajada tern como intuito mostrar a sociedade que tinha todos os poderes 

66 Suicidio de Otelo depois de ter beijado e assassinado a sua amada Desdemona. SHAKESPEARE, W. 
Otelo. o Mouro de veneza. Sao Paulo: Victor Civita. 1981. p. 441. 
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sobre a sua mulher e quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ela nao poderia te-lo humilhado ou desprezado, sobretudo 

de forma publica. A masculinidade, nesse casso, e exposta de maneira voraz e com 

agressividade, ao passo que poderia existir a possibilidade de perdao se a traicao 

nao se tornasse publica. 

Os homicidas passionais nao cansam de invocar a honra perante os 

tribunals, na tentativa de verem perdoadas suas condutas. Nesse sentido, 

estabelecendo uma analogia entre os processos criminals aqui estudados e a trama 

shakespeariana, pode-se pensar a atitude de Otelo como uma reacao peculiar do 

homem traido, comumente munido de sentimentos intensos e violentos. As 

questoes em torno da homa perpassam de maneira importante os crimes 

passionais, como elementos que dao significados a diferentes experiencias 

historicas vividas, adquirindo valor singular perante os Tribunals de Juri 

As trajetorias desses sujeitos historicos ate o momento publico 

reconstroem-se em varias vozes e olhares no ambito desses tribunals. 

Representantes juridicos, em busca de justificativas para o crime, procuram 

investigar as acoes, mediadas por outros sujeitos que tambem caiTegam suas 

subjetividades nos depoimentos prestados. 

Entre os adjetivos femininos apontados pelas fontes deste estudo 

encontiam-se os seguintes: honrada, imaculada, honesta, seria, decente e de 

familia. Quanto aos homens, o adjetivo de honesto significa virtuoso, provedor, 

honrado e sem vicios. Nestes conceitos verifica-se a relacao entre honestidade e o 

exercicio da sexualidade (virtuoso, honrado) e, ainda, a adequacao as ideias 

vigente na sociedade (provedor). Assim, Agenor Teixeira Magalhaes mencionou, 

em seus estudos no Ministerio Publico: 

Que a sociedade sempre teve com a mulher adultera grande 

rancor; a punia, em todos os tempos, com penas as mais 

atrozes. (...) Enquanto as mulheres eram tratadas 

duramentc. os homens o foram com grande complacencia. 

Dcmostenes dizia: "Nos temos heteras para os nossos 

prazeres e concubinas para o serviso cotidiano, mas as 

esposas destinavam-sc a dar-nos filhos legitimos e a velar 

ficlmentc pelos negocios da casa". (MAGALHAESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

EFUF, 2007. p. 118) 
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Embora o adulterio nao seja facilmente tolerado na maioria das culturas, o 

desejo sexual pela mesma pessoa, a longo prazo, nao se mantem e nao e fiel, tanto 

no homem quanto na mulher. E assim que os homicidas passionais trazem em si 

uma vontade insana de auto-afirmacao. 

O assassino nao e amoroso, e cruel. Ele quer, acima de 

tudo, mostrar-se no comando do relacionamento e causar 

sofrimento a outrem. Sua historia de amor e egocentrica. 

Em sua vida sentimental existe apenas ele e sua 

supcrioridade. Sua vontade de subjugar. Nao houvesse a 

separacao, a rejeicao, a insubordinacao e, eventualmente a 

infidelidade de ser desejado, nao haveria necessidade de 

elimina-lo. (ELUF; 2007, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 119) 

A vida conjugal de Maria Eulalia e Bento Hermogenes Sales, o 

"bentinho" atraiu comentarios e observacoes acerca da conduta da mulher. 

Elementos como ciumes, brigas e passeios configuraram essa trama: 

A vida conjugal foi mais irregular, ora devido aos ciumes, 

ora devido ao genio irrequieto e inquieto de sua esposa que 

tinha por costumes abandonar o lar para passeios e outras 

diversoes com que com muita justica implicava o seu 

marido. O casal vivia num verdadeiro inferno por causa do 

genio da victima. Os ciumes do acusado se justificam pelo 

procedimento pouco honesto da esposa, ora retirando-se de 

casa, sem que o seu marido soubesse, para diversoes, ora 

andando em companhia de meretrizes, sendo muito a 

desejar a sua honestidade. Assim, e que repreendendo o 

acusado sua esposa devido a vida irregular, ela lhe 

respondeu que preferia ser uma prostituta a ser maltratada 

pelo acusado.67 

O depoimento dessa testemunha de defesa evidencia apenas a vida em 

comum do casal, apresentando elementos para justificar o crime. No entanto, 

primeiramente foi colocado em cena o "genio irrequieto" da vitma, que concorria 

para a justa "reclamacao" do marido. Considerou-se que as brigas e o "inferno" em 

que se transformou a vida do casal deveram-se muito a esse genio da esposa, ou 

seja, ao seu comportamento desafiante e comprometedor a sua honestidade. Outra 

67 Processo "Maria Eulalia", 1929. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina Grande. 
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consequencia danosa deste "genio" era a indiferenca com relacao ao lar, 

constimindo-se, assim, mais uma razao para a insatisfacao de Bento Hermogenes, 

cujo ciume era legitimo devido a vida "desregrada" de Eulalia. Alegava-se, 

inclusive, que ela mantinha amizade com meretrizes e outras mulheres de vida 

amorosa ilicita e de honestidade duvidosa, causa "moral" suficiente para as 

implicancias do marido. 

Assim, os conceitos de homa e honestidade completavam-se, e as 

mulheres que deixavam indicios de uma vida "irregular", muitas vezes por isso 

sofrendo maus-tratos do marido, representavam uma afronta a sociedade, alem de 

contribuir para o meretricio indesejado na cidade. 

O papel de uma mulher casada dentro da sociedade foi, de forma sutil, 

posta em questao quando o acusado chegou do trabalho e encontrou a sua casa 

fechada, sabendo que Eulalia havia saido para uma festa que ocorria nas 

aproximidades.Qual o homem cumpridor do seu papel de provedor merecia tal 

ofensa e desfeita? Era essa uma pergunta que sem contar com uma resposta 

oportuna, servia para abrandar a responsabilidade do homicida no processo 

criminal. Por outro lado, a tao sonhada "liberdade" dada por ato de resignacao da 

vitima contribuiu para essa sensacao de vitimismo, com tentativas frusnadas de 

manter a ordem. Portanto, as qualidades possiveis para uma postura feminina 

"idealizada" dentro da sociedade, na elaboracao deste tipo de discurso, buscavam 

elementos remotos e comparacdes de perfeicao e pureza "naturais" a personalidade 

feminina. 

A homa feminina, por sua vez, era ligada ao exercicio de uma sexualidade 

e ao seu grau de exposicao publica, dentro do discurso, a nocao de homa 

confundia-se com a propria definicao de mulher, ou seja, a mulher sem homa nao 

era mulher, transformando-se em outro "ser" qualquer digno de escarnio e dono de 

atitudes vergonhosas. Percebe-se, no entanto, que essas vozes proferidas em 

audiencias pertencem aos grupos conservadores da sociedade. Aderiam a esse tipo 

de discurso, sobretudo as sentencas criminals, que procuravam exaltar os 

elementos mantenedores da ordem dentro da instituicao familiar. 
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Assim, a digressao desses valores deveria softer uma repressao eficaz. E 

foi considerando tal premissa que o relatorio da promotoria acerca do caso do 

assassinato de Marcolina Maria da Conceicao, por seu esposo Francisco Manuel, 

em parecer final proclamou: 

[...] Considerando que, segundo o dispositivo exprcssa do 

nosso codigo penal, art. 32, paragrafo 2, nao sao 

criminosos os que praticarem um crime em defesa legitima 

propria ou de outrem [...] Ora, que a honra que constitui o 

mais sagrado e preciso patrimonio de todo homem, esta 

implicitamente comprehendida entre os direitos 

susceptiveis de lesao, e portanto, capazes de legitimarem 

uma repulsa, provando-o a pleiade brilhante de cultores do 

direito criminal entre os quais destacam-se Cogliolo, Von 

Liszt, Alinena, Lima Drummond e outros. [...] Jose 

Hygino, em nota a traducao por ele feita da obra de Von 

Liszt, acrescenta, que a opiniao dos criminalistas alemaes e 

que a legitima defesa cabe contra a todo ataque a pessoa, a 

vida, a honra e ao patrimonio. Alem disso, nenhum direito 

e mais essencial a pessoa humana que o direito a honra, 

porque ela e o fundamento da vida social e o individuo 

atacado na honra e o ofendido em toda a sua actividade 

pessoal, porque nao considera-los entre os direitos que 

podem ser lesados e de que genericamente trata o nosso 

codigo?68 

A homa do homem apresenta claras dependencias e por isso era tao fragil; 

residia nao so no seu proprio comportamento, mas tambem na conduta da mulher, 

que, portanto, era responsavel pela sua honra e pela de outras pessoas. Alem disso, 

a homa masculina deveria ser publica, ou seja, nao bastava ao homem ser homado, 

era preciso que isso fosse reconhecido socialmente. Estes conceitos ja eram 

consensos gerais dentro da sociedade e, ainda, legitimavam-se repetidamente nos 

nibunais, que entendiam ser autentica a defesa deste "bem" com qualquer tipo de 

atitude punitiva. 

No entanto, o codigo penal de 1890, deixava de considerar crime de 

homicidio praticado sob um estado de total perrurbacao dos sentidos e da 

inteligencia. Entendia que determinados estados emocionais, como aqueles 

68 Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1912. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande 
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gerados pela descoberta do adulterio da mulher, seriam tao intensos que o marido 

poderia experimentar uma insanidade momentanea. Nesse caso, nao teria 

responsabilidade sobre seus atos e nao sofreria condena9ao criminal. (ELUF; 2007, 

p. 164) Ja o codigo penal promulgado em 1940, ainda em vigor, eliminou a 

excludente de ilicitude referente a perturba9ao dos sentidos e da inteligencia, que 

deixava impunes os assassinos chamados de passionais, substituindo as dirimentes 

por uma nova categoria de delito, o "homicidio privilegiado". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Passional nao ficaria mais impune, apesar de receber 

uma pena menor que a atribuida ao homicidio simples. Na 

populacao, permanecia a ideia de que o homem traido tinha 

o direito de matar a mulher. [...] Por essa razao, embora o 

novo Codigo tivesse eliminado a exclusao da ilicitude 

referente a paixao e a emosao, o Juri Popular passou a 

aceitar outras teses para absolver o marido ou amante 

vingativo. A mais popular de todas, a legitima defesa da 

honra, foi usada numerosas vezes, com sucesso, para 

absolver assassinos de mulheres. 

Mas como adequar senten9as oriundas de estudos, ideias e pensamentos 

concebidos em outros tipos de sociedade? Como entender o conceito de 

patrimonio, aliado aos sentimentos e a subjetividade peculiar a cada pais ou 

regiao? 

A promotoria, atuando nos processos criminals, utilizando-se de 

criminalistas diversos e de nenhum modo ressaltava os fatos subjacentes ao apice 

da trama, como o cotidiano da cidade de Campina Grande. Contudo, esta pratica 

parecia ser geral na sociedade brasileira e de outros paises da America Latina nos 

usos do Direito. (ELUF; 2007, p. 171) 

Assim, estudando as questoes de homa nos limites da legisla9ao e da 

jurisprudencia na America Latina, observa-se que nos diferentes paises latino-

americanos agia-se da mesma forma no tocante ao modo como a legisla9ao tratava 

a discrimina9ao ou, em especial, os crimes de violencia contra a mulher, 

compreendendo, ainda, os mesmo conceitos acerca de legitima defesa da honra e 

forte emo9ao. Nos casos de existencia de uma rela9ao previa entre um homem e 
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uma mulher solteiros o matrimdnio era aconselhado, sobretudo quando se dava o 

defloramento ou o crime de seducao. 

Considera-se, entao, que em nome da justica social poder-se-ia agir com 

violencia, conforme demonstra a conclusao a que se chegou no processo que 

investigava a briga ocorrida entre Francisco Manuel, e sua mulher, Marcolina 

Maria da Conceicao. 

[...] porem cm favor dc Francisco Manuel no crime em que 

foi denunciado, o direito de legitima defesa da honra 

matrimonial, pois, encontrado a sua esposa em flagrante 

adulterio, assistia-Ihc a faculdade dc agir contra elles, como 

fez em nome da justica social.69 

Na otica do reconhecido jurista brasileiro, Viveiros de Castro, no tocante ao 

caso do assassinato de Marcolina, declara: 

Geralmente o marido ofendido nao se decide a apresentar 

perante um tribunal uma queixa de adulterio, e abusca na 

pena que se impoe a mulher culpada uma de sua honra 

offendida. Opta em regra pelo divorcio ou a separacao de 

corpos que a lei civil autoriza, e quando a traicao nao 

termina em um drama de sangue, deixa que o tempo e o 

abandono tragam o olvido, ja que a reparacao e impossivel. 

[...] Nao ha duvidas que certas mulheres pela depravacao 

moral, por excessiva libertinagem. Mas ha tambem uma 

grande numero de casos em que o marido e o impelio para 

o adulterio pelo abandono, maus tratos, facilidade e 

imprevidencia, desregrado de conduta, baixeza de 

sentimentos, infidelidade manifesta, etc. (CITAR A 

FONTE) 

O discurso acima do Jurista, presente no processo em questao era utilizado 

como subsidio pelos advogados e promotores campinenses servindo para justificar 

a reacao do sujeito, ja que revelava a limitacao de alternativas para o homem 

traido, visto que nenhum marido recorria a justica para queixar-se de adulterio. 

Nota-se, ainda, que no referido discurso a mulher, mais uma vez, era adultera 

porque deixava dominar por condutas libertinas, ou porque se influenciava pelo 

69 Processo de "Marcolina Maria da Conceigao", 1912. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande 
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comportamento do homem, isto e, dos possiveis abandonos do proprio esposo. 

Alias, o comportamento masculino era elemento de extrema importancia nos 

detalhes desses casos, o advogado de Francisco Manuel,sobre a conduta de seu 

cliente, expressou: 

Defendia, assim, que Francisco Manuel era um homem dedicado ao lar e 

provedor ideal e que merecia a traicao. Sendo assim, afirmava que qualquer atitude 

por ele tomada em decorrencia da infidelidade de sua mulher poderia ser 

legitimada e merecedora do apoio da sociedade em geral. 

Dessa forma, verifica-se que, ao se procurar avaliar as condutas masculinas 

e femininas nos processos, estas eram observadas pelas autoridades e transpostas 

do ambito privado do lar para o conhecimento de todos em publico. A exemplo 

disso, Alexandro Miguel, no ano de 1927, em seu depoimento a respeito da 

conduta de Carmem Bonfim Arruda, assassinada por seu marido, Joao Navarro 

Arruda, declarou que: 

Todavia a tentativa de se provar uma conduta feminina honesta nao era 

muito eficaz para as mulheres que saiam a rua, mesmo que fosse para buscar o 

Processo "Marcolina Maria da Conceicao", 1912. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de 

Campina Grande. 
1 Processo "Carmem Bonfim Arruda", 1927. Arquivo do 1° Tribunal do Juri da Comarca de Campina 

Grande. 

[...] na sociedade e em particular, trilhou sempre o caminho 

da honra e do dever. Que no lar, sempre foi um marido 

dedicado e um pai extremosissimo, nao tendo sequer um 

vicio toleravel que o manche ou sacrifique, como jogo, 

embreagues, etc. [...] eu toda reaccao instintiva que o 

levara a luta e as suas funestas consequencias foi nascida e 

praticada, ao sagrado direito que lhe assistia da legitima 

defesa de sua honra ultrajada.70 

[...] a victima era uma senhora honesta; que nestas 

condicoes afirma que dona Carmem Bonfim, a nao ser pra 

casa da mae, nao saia a rua; que a victima estava estudando 

para tentar emprego porque precisava manter seus filhos, 

pois a metade do ordenamento de seu marido nao chegara 

para a manutencao da familia.71 
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sustento familiar ou complementar a renda do marido. Mas as mulheres que saiam 

a rua, mesmo que fosse para buscar o sustento familia ou complementar a renda do 

marido. Mas as mulheres, sobretudo as presentes em familias pobres, tambem se 

preocupavam com o sustento da casa e com as "necessidades" que seus familiares 

poderiam vir a sofrer. 
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CONSIDERA^OES FINAIS 

Apos a sua inclusao como um tipo juridico penal de pratica cultural, a 

figura do crime passional passou a ser um elemento de grande visibilidade na 

cidade de Campina Grande que, pouco a pouco, foi interiorizando as 

representacoes de paixao como justificativa para os crimes acontecidos entre casais 

nas primeiras quatro decadas do seculo XX. Assim, este trabalho expressou a 

preocupacao em criar os espacos especificos do campo juridico, sob auxilio de 

outras ciencias, demonstrando as tramas dos agentes nos crimes da paixao -

vitimas, reus, advogados, testemunhas, promotores e magistrados - visando 

problematizar as subjetividades nas esferas de poder e nas identidades que 

motivaram homens e mulheres nos conflitos extremados entre a vida e a morte. 

Neste estudo acerca do cotidiano das relacoes reconstruidas pelos processos 

criminals nos casos de homicidio de mulheres ocorridos em Campina Grande, no 

inicio do seculo XX, buscou-se, portanto, perceber tanto os aspectos em comum 

dos casos de crimes da paixao, bem como as suas especificidades entre si. Pois, o 

que se verificou nas expressoes processuais e nas identidades que a esfera juridica, 

auxiliada pela medicina legal, produziu, se traduzem em relacoes de poder, 

estabelecidas historicamente, entre os generos. 

O poder e algo que se expressa no sentido hierarquico e que nao esta restrito 

ao fisico, manifestando-se tambem de maneira simbolica. No caso dos crimes 

ocorridos em Campina Grande, as fontes criminals permitiram perceber a 

existencia dos dois tipos de poder, o exercicio do poder e violencia fisica e o 

exercicio do poder simbolico entre homens e mulheres. Constatamos tambem por 

meio dos estudos de genero, que a relacao entre o feminino e o masculino funciona 

de uma maneira assimetrica e desigual, sob a forma de ascendencia social que se 

reproduz com base num processo de naturalizacao. Pierre Bourdieu tratou dessa 

condicao de dominacao dos homens sobre as mulheres, detectando a presenca de 

um modelo de longa duracao que referenda o exercicio deste poder enquanto 

construcao cultural e historica que vem permeada pela necessidade do 

reconhecimento social. 



112 

Dessa forma, ser homem ou ser mulher em Campina Grande, no inicio do 

seculo XX, representa nao apenas um lugar na sociedade, mas tambem um papel a 

cumprir, embutido de significados que recebe o reforco permanente e publico de 

todo o conjunto social e tecnico-profissional como aconteceu nos crimes referidos 

neste estudo. 

Mais do que as condicoes de mulheres em Campina Grande ou o aspecto da 

vitima gerado pelo crime, as fontes apontavam tambem um relato sobre as 

condicoes morais e culturais da cidade, a convivencia entre os sexos, os lacos 

estabelecidos entre os sujeitos, as vidas conjugais, as crueldades, as paixoes e as 

violencias entre homens e mulheres. Assim, este trabalho procurou entender os 

sentimentos que levavam homens e mulheres, dentro de uma historia de dor e 

opressao, se agredirem e matarem, dentro de um contexto historico e social cujos 

modelos a justica e a medicina ja prescrevia para eles: assassinos da paixao. 

Por seu lado, a atuacao de promotores e jurados, contribuiu para a 

construcao e consolidacao de determinadas identidades que iriam, de certa forma, 

organizar os espacos sociais pelo vies das relacoes de genero; o que leva tambem a 

refletir sobre a importancia do poder no campo juridico, essencialmente masculino. 

Sobre as ideias que tern origem nos debates intrinsecos a ele e que seriam 

apropriadas e legitimadas, num evidente movimento processual e relacional, num 

ambito mais amplo. De certa forma, o campo juridico foi sendo organizado 

legalmente para as desigualdades entre homens e mulheres, entre casais 

heterossexuais no espaco domestico e conjugal das relacoes amorosas e afetivas. 

Os argumentos utilizados tanto pelos agentes juridicos como pelos 

criminosos e pelas testemunhas a epoca, reforcavam algumas caracteristicas 

diferenciadoras de homens e mulheres. Para os homens estavam muito presentes os 

ideais de trabalhado, honestidade e o papel de provedor e protetor do lar; para as 

mulheres, uma fiincao mais interna ao espaco domestico, vinculada as 

representacoes do correto exercicio das funcoes de mae, da docilidade e de uma 

postura amorosa desvinculada dos desejos e satisfacoes sexuais. 

Mesmo assim, as vivencias concretas e as praticas de algumas mulheres 

opoem-se ao idealizado, ao dado como simbolicamente correto, e ai se verificam 



determinados casos em que as mulheres trazem para si as redeas de suas vidas e 

ousam transgredir como foi o caso de Maria Eulalia (1918), assassinada em 

Campina Grande pelos seus ex-marido. Nesses casos, a solucao encontrada, por 

vezes, pelos homens, e a da violencia criminal. A justificacao destes atos implica a 

reiteracao de dois sentimentos basicos ja abordados no campo das representacoes, 

a honra e o amor-paixao. 

Durante muito tempo os crimes passionais foram vistos como historias de 

amores intensos permeados pelo ciume e pela paixao. Os momentos de perigo e 

vivencias de amores proibidos moralmente chamaram a atencao, como no caso de 

Marcolina Maria da Conceicao. O que levava uma mulher a agir de forma 

inconsequente, pondo em risco a sua homa e seu casamento? A carta que 

Marcolina escreveu a seu amante revelava um outro perfil de mulher, diferente 

daquele idealizado, e colocava em evidencia os perigos da paixao. A mulher era 

julgada a partir de suas condutas, dos usos que fazia do corpo, das relacoes 

sexuais, das companhias, com todas as escolhas sendo avaliadas pela sociedade. 

Neste descompasso de relacoes de poderes entre homens e mulheres 

percebemos outras questoes nao menos importantes ligadas diretamente ao 

cotidiano das paixoes violentas, outros sujeitos, outros desejos e outras praticas. As 

relacoes com a cidade eram realizadas mediante o crime, mas perseguicoes dos 

amantes sob suspeitas, as idas e vindas de festas e festejos, as intimidades entre os 

sujeitos tanto na esfera publica e privada, confundindo-se com o proprio cotidiano. 

E importante destacar a problematica da honra neste estudo. Este, analisado 

agora no campo da sexualidade conjugal ou das relacoes de genero, traz consigo a 

ideia de ser um atributo que independe da atuacao masculina, mas situa-se fora 

dela relacionando-se ao comportamento sexual da mulher. Essa posicao 

compreende diversas posturas e elementos culturais, ligando-se a propria virilidade 

e considerando-se os espacos especificos de convivencia social e da preocupacao 

do que se pode pensar e falar da masculinidade de alguem. 

Muitas vezes o homem nao elimina o objeto de sua desonra apenas por um 

sentimento amoroso, mas por estar possivelmente imbuido desses valores, nao 

encontrando no seu campo de possibilidades, outra alternativa. Caberia a ele 
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eliminar fisicamente, o objeto de sua desonra, punindo-o, para encontrar, assim, 

uma maneira de recuperar o capital simbolico aos olhos dos outros. Dessa 

apropria9ao desvairada do conceito de homa e de sua manuten9ao, nasce a ideia da 

paixao que tudo justifica. 

No Brasil, entre outros, o criminalista Afranio Peixoto, ampliando a 

discussao, afirmava que a concep9ao dos crimes passionais estava centralizada na 

defini9ao de paixao vinculada ao amor e na possibilidade de essa paixao 

desencadear um processo psicologico de ausencia momentanea da racionalidade. 

Diante de tais pressupostos, a medicina exerceu influencias na discussao, 

estabelecendo uma diferen9a entre amor patologico, que poderia conduzir a 

loucura, e o amor abnegado vinculado a esfera conjugal. 

No entanto, a vida cotidiana, as praticas femininas, os desejos que 

permeavam os corpos certamente nao permitiram que a mulher ficasse 

exclusivamente restrita as identidades que circulavam no social, o que ocasionou 

as transgressoes dessas normas. A documenta9ao demonstrou que muitas das 

mulheres do periodo estudado opuseram-se as normatiza9oes abandonando 

rela9oes conjugais, tendo outros amores, burlando conveniencias e constituindo 

experiencias baseadas em desejos e emo9oes que, supostamente, lhes negavam as 

institui9oes portadoras da autoridade de nomear as condutas de genero. 

A partir desses modos de estar no mundo e possivel aferir que as 

resistencias nem sempre ocorrem sob um aspecto espetacular ou sob um discurso 

de recusa. Elas podem nascer no interior do proprio consentimento quando a 

linguagem da domina9ao e reutilizada para a sua propria subversao. Dessa forma 

apresentam-se a riqueza e complexidade das r e d o e s de genero, pois nao existem 

categorias universais baseadas em diferen9as essencialmente biologicas e, apesar 

das constantes reafirma9oes dos papeis de genero pelo poder judiciario, no periodo 

estudado, o dia-a-dia de homens e mulheres, seus conflitos e tensoes teimam em 

desvelar multiplicidades e inve^oes. 
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