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NOTA DO AUTOR

Os textos que tratam sistematicamente dos temas da parte geral do 
Código Penal costumam se apresentar sob a denominação Curso de Direito 
Penal, Manual de Direito Penal ou simplesmente Direito Penal. A utilização 
de qualquer dessas denominações não importa, necessariamente, em que 
a exposição dos assuntos obedeça à ordem na qual estes se apresentam 
no Código. Tal metodologia poderia até permitir ao leitor ir, aos poucos, 
familiarizando-se com a legislação. Mas entendo que é melhor perceber 
o sistema que fundamenta a resposta estatal ao fato punível. 

Mesmo optando pela tradicional denominação Direito Penal, preten-
di transmitir a ideia de que a apresentação e análise dos temas obedeceu 
a outra lógica. Não houve a preocupação de seguir a ordem estabelecida 
pela legislação para a apresentação dos assuntos, muito embora haja muita 
coincidência com os rumos de uma exposição tradicional. A ideia central 
foi desenvolver uma análise que pudesse orientar a interpretação sobre 
como o Direito Penal se materializa em responsabilidade concreta. No 
estudo do Direito Penal, importa saber por que, para que e como se realiza 
a atribuição legítima de responsabilidade. Todos os institutos do Direito 
Penal convergem para a produção de efeitos concretos na atribuição de 
responsabilidade. A finalidade última do Direito Penal é estabelecer os 
pressupostos e os limites de uma responsabilidade que possibilite a mais 
grave forma de intervenção estatal na esfera de liberdade individual. 
Assim, persegui o objetivo de realçar a convergência existente entre os 
temas analisados e a apuração concreta da responsabilidade. 

Com base nas premissas do Estado Democrático de Direito, na teoria 
discursiva do Direito e no compromisso por realizar a justiça constitucio-
nal, a abordagem parte dos pressupostos de legitimidade da intervenção 
repressiva e prossegue até atingir o exame das causas de extinção da 
responsabilidade. Os temas da parte geral são analisados, mas, na confor-
mação e sequência dos capítulos, procurei contextualizar cada instituto 
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com os efeitos produzidos sobre a apuração de responsabilidade. Ao 
examinar a tentativa, por exemplo, fiz questão de inseri-la no contexto 
das causas de diminuição de pena, pois esse é o efeito específico que o 
instituto produz na apuração da responsabilidade.

A percepção da legitimidade e da finalidade da intervenção puniti-
va não se restringe aos parâmetros impostos por uma visão meramente 
teórica, mas, sobretudo, retrata uma questão de enorme repercussão 
prática. Não quero dizer com isso que, no texto que ora apresento, a 
dogmática tenha sido relegada a segundo plano. Muito ao contrário, o 
detalhamento conceitual fornecido pela dogmática é indispensável para 
realizar a intervenção qualificada que a sociedade espera e merece rece-
ber. A preocupação com a depuração dos conceitos dogmáticos foi uma 
constante, bem como que tais conceitos fossem sempre interpretados à 
luz da opção político-criminal decorrente do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, espero poder contribuir para uma melhor compreensão 
das repercussões concretas que os institutos penais são capazes de produzir.

Esta 13ª edição foi atualizada com as alterações produzidas pela 
Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como a Lei do 
Pacote Anticrime.

O Autor



D
IREITO

P
E

N
A

L

PARTE 
GERAL

“Desde o começo de nossa carreira, Fernando Galvão sem-
pre se destacou por suas ideias inovadoras. Por várias vezes 
recebeu prêmios nos concursos promovidos pela nossa 
Associação Mineira do Ministério Público. Como professor 
universitário, sempre procurou trazer ao conhecimento 
dos seus alunos as discussões mais atuais e os conflitos 
que sempre envolveram o Direito Penal.

A presente edição retrata, com fidelidade, o espírito 
desse renomado jurista. Não somente trabalhou na 
construção de um amplo manual de direito penal, 
como também, ao seu estilo, inovou na discussão de 
inúmeros temas.

O texto dessa edição consolida a ideia inicialmente de-
senvolvida nas anteriores de que a teoria do crime deve 
ser elaborada e interpretada no contexto de uma teoria 
racional discursiva do direito (como teoria geral) e de sua 
perspectiva comunicativa.”

Trecho da apresentação de Rogério Greco

INDICADO PARA:

ADVOGADOS

PROMOTORES DE JUSTIÇA

MAGISTRADOS

GRADUAÇÃO

PROFISSIONAIS

PÓS-GRADUAÇÃO

FERNANDO A. N.  
GALVÃO DA ROCHA

Professor Associado da Faculdade 
de Direito da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais. Especialista 
em Filosofia e Mestre em Direito 
pela Universidade Gama Filho – 
RJ. Doutor em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Universidade do Mu-
seu Social Argentino – AR (1999) 
e em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais (2014), onde tam-
bém concluiu Pós-Doutoramento 
(2018). Foi Promotor de Justiça 
do Estado de Minas Gerais e, atu-
almente, é Juiz Civil do Tribunal 
de Justiça Militar, tendo sido o seu 
presidente na gestão 2016-2018.

Publicando desde 2013, a Editora 
D’Plácido, que é especializada em 
literatura jurídica, já conta com no-
mes reconhecidos no cenário jurídi-
co profissional e acadêmico. 

Em 2015, a Editora D’Plácido foi 
laureada com o 1º lugar no Prê-

mio Jabuti de Literatura, na ca-
tegoria Direito, com a obra “Direi-
tos fundamentais das pessoas em 
situação de rua”, organizado por 
Ada Pellegrini Grinover, Gregório 
Assagra de Almeida, Miracy Gustin, 
Paulo César Vicente de Lima e Ro-
drigo Iennaco. 

O prêmio é o mais importante da 
área e celebra a qualidade e as-
cendente importância da Editora 
D’Plácido no mercado editorial mi-
neiro e brasileiro. 

Conheça também a coleção de cur-
sos e manuais da Editora D’Plácido. 
São publicações de autores renoma-
dos com um capricho na formatação, 
que ajuda na fluidez da leitura e fixação 
do conteúdo.
Você pode encontrá-los nas princi-
pais livrarias e em nosso site:

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

editora

ISBN 978-65-80444-56-4

PARTE GERAL

1 3 ª  E D I Ç Ã O

1 3 ª  E D I Ç Ã O

2 0 2 0

Atualizada de acordo com a  
Lei 13.964/19 – pacote anticrime




