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RESUMO 

O presente trabalho de conclusao de curso analisa a aplicagao e eficacia da Lei n° 
11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, que proporcionou significativas 
mudangas no ordenamento jur idico do Pais, imputando penas eficazes aos 
praticantes de violencia domestica e familiar contra a mulher, que se encontravam 
antes da sangao da lei em questao, confiantes de que agredir mulheres no ambito 
domestico era comum e que este fato nao era cr iminoso por nao haver uma 
legislagao penal vigente que o combatesse. O objetivo deste trabalho e salientar as 
mudangas estabelecidas pela Lei Maria da Penha nas Delegacias Especial izadas 
em Defesa da Mulher, com um apoio assistencial dotado de profissionais 
capacitados na area juridica, psicossocial e de saude, possibil i tando a mulher vi t ima 
de violencia domest ica e familiar um amparo as suas necessidades e afligoes que 
este tipo de violencia proporciona, seja de ordem fisica, sexual e moral, reabil i tando 
a vit ima atraves de medidas protetivas de urgencia que garantam uma protegao 
justa e eficaz, combatendo o agressor e Ihe imputando penas para tais atos. O que 
se pretende e comprovar que a sociedade clamava por medidas que coibissem e 
prevenissem a violencia domestica e familiar contra a mulher e que tais especies 
nor.nativas trouxeram avangos indispensaveis a prevengao deste tipo de violencia, 
pois observou-se de acordo com dados estatist icos, que houve uma demanda 
crescente de denuncias feitas por mulheres vi t imas da violencia domest ica e familiar 
que encontraram seguranga em denunciar seus agressores acreditando que com a 
chegada de uma Lei especif ica em sua defesa nao ter iam mais necessidade de 
esconder sua dor e angustia, porem extravaza-la em forma de denuncia ja que a lei 
Ihe assiste esse direito. Pelo que se pode observar durante a pesquisa realizada 
atraves do metodo exegetico jur idico, e que a Lei Maria da Penha propiciou um 
resgate a cidadania feminina e a sua integridade f isica, psiquica e moral; 
profundamente abaladas por anos de espera por uma legislagao penal eficaz em 
sua defesa, nao mais considerando a Violencia Domestica e Familiar contra mulher 
como sendo um crime de menor potencial, ofensivo onde a punigao ao agressor era 
remetida em forma de cestas basicas. A Lei Maria da Penha alem de garantir a 
assistencia devida as mulheres vi t imas da violencia domest ica e familiar, informa 
que seja cumprido os acordos internacionais f i rmados pelo Brasil contra a 
discriminagao e preconceito contra a mulher, contando com o compromisso nao so 
da sociedade, como tambem dos Poderes Executivo e Judiciario que fagam a Lei 
acontecer para coibir e erradicar esta forma perversa de violencia atr ibuida a mulher 
em seu ambito domest ico e familiar. 

Pa lav ras -chave : Violencia domestica e familiar. Inovagoes. Denuncia. 



ABSTRACT 

This work of complet ion of course examines the application and effectiveness of Law 
No 11.340/06, known as Act Maria da Penha, which provided significant changes in 
the legal system of the country, attributing effective penalt ies for practit ioners of 
family and domestic violence against women, who were before the sanction of the 
law in quest ion, confident that attacking women in the home was common and that 
this fact was not criminal because they do not have a criminal law that the current 
fought. The goal of this work is to highlight changes establ ished by Law Maria da 
Penha in Stations Special ized Defense of W o m e n , with support provided assistance 
of professionals trained in legal, psychosocial and health, enabling the woman victim 
of domestic violence and family a refuge their needs and distress that this type of 
violence provides, in order to be physical, sexual and moral, rehabilitating the victim 
through measures for protection of urgency to ensure a fair and effective protection, 
combating the aggressor and you attributing penalt ies for such acts. The aim is to 
show that the company ask by measures that coibissem and prevenissem domest ic 
violence against women and family and that these species normative brought 
advances necessary to prevent this kind of violence, because there was according to 
statistical data, which there has been a growing demand of complaints made by 
women victims of domestic violence and family who found safety in denouncing its 
perpetrators believing that with the arrival of a specific law in its defense would not 
have more need to hide their pain and anguish, but to drop it in form of complaint 
since the law assists him that right. For which he wi tnessed during the search 
corduc ted by the method exegetic legal, is that the law Maria da Penha provided a 
rescue cit izenship to women and their physical, mental and moral; profoundly 
disrupted by years of wait ing for a criminal law effective in their defense, no longer 
considering the Family and Domestic Violence against women as a cr ime of lesser 
potential, offensive where the punishment was referred to the aggressor in the form 
of basic baskets. Law Maria da Penha besides ensuring proper assistance to women 
victims of domest ic violence and family, said that is accompl ished international 
agreements signed by Brazil against the discrimination and prejudice against women, 
with the commitment not only of society, but also Powers of the Executive and 
Judicial do happen to correct the law and eradicate this perverse form of violence 
attributed to women in their scope domest ic and family. 

K e y w o r d s : Domestic violence and family. Innovations. Denunciat ion. 
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INTRODUQAO 

Esta pesquisa tem a f inal idade de ressaltar a necessidade que as mulheres 

vit imas de Violencia Domestica e Familiar t inham de uma legislagao penal vigente 

que coibisse e erradicasse esse grande mal enfrentado por elas dentro de seus 

lares, Ihes garantindo assistencia e uma punigao efetiva ao seu agressor, como 

propoe a Lei n° 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. 

O presente trabalho de conclusao de curso pretende fazer uma abordagem 

critica as punigoes empregadas, anter iormente a Lei Maria da Penha, aos 

agressores que se l imitavam apenas a prestagao de penas pecuniarias, se tornando, 

porem, reincidentes na pratica da violencia domest ica e familiar contra a mulher por 

nao haver uma Legislagao que o repreendesse de forma devida. 

A escolha desse tema da-se em virtude de enaltecer e advertir o grande 

avango conquistado pelas mulheres acomet idas pela violencia domest ica e familiar 

ao ser sancionada uma lei que a protege e previne de futuras agressoes, nao 

f icando mais marginalizada e discriminada frente a sociedade que tratava esse tipo 

de violencia como sendo um problema de seara privada, quando na verdade e de 

responsabil idade publica intervir na reincidencia e pratica do crime de violencia 

domest ica e familiar contra mulher. Dessa forma, tem como objetivo a presente 

pesquisa explicitar as reformas trazidas na Legislagao penal Brasileira com a 

entrada em vigor da Lei n° 11 . 340/06, a Lei Maria da Penha, com relagao a protegao 

e assistencias jur idicas, psicossociais e de saude dest inadas a mulher acometida 

pela violencia domest ica e familiar, ressaltando sua aplicagao e eficacia frente a 

essa problematica social que era extremamente carente e necessitava de uma 

norma penal que a combatesse de forma eficaz. 

Um dos desafios enfrentados por esta pesquisa foi encontrar doutrinas 

suficientes que abordassem a Lei Maria da Penha e sua aplicagao, podendo auxiliar 

mais veementemente o desenvolv imento deste estudo. Por essa razao, a 

metodologia utilizada foi o metodo exegetico jur idico, atraves de artigos da internet, 

analise dos Codigos Penal, Processual Penal e a propria Lei n° 11.340/06 e 

principalmente, dados estatist icos provenientes dos trabalhos realizados em 

diversas Delegacias de Defesa da Mulher. 
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No primeiro capitulo deste trabalho constara da definicao das diversas 

formas de violencia ao qual a mulher esta submetida, como a violencia f isica, sexual, 

psicologica e negligenciada. A jungao de todas essas violencias caracteriza-se na 

violencia domest ica e familiar sofrida pela mulher, ressaltando o quanto a mulher 

estava submetida ao seu agressor, causando verdadeiras depreciacoes em sua 

vida, males que a acompanham por longos anos e que precisava de uma nova lei 

penal que Ihe assegurasse uma protecao legal de carater preventivo, v isando um 

decrescimo no numero de praticas de violencia no ambito domest ico e familiar contra 

a mulher. Nesse mesmo capitulo sao abordadas as leis penais que tratavam sobre 

violencia domest ica e familiar contra a mulher, anterior a Lei Maria da Penha, e 

caracter izavam a violencia como sendo de menor potencial ofensivo, fer indo os 

acordos e tratados internacionais f i rmados pelo Brasil, como o C E D A W (Convention 

on the Elimination of All forms of Discrimination agaist Woman) e a Convengao de 

Belem do Para, onde o Brasil reconhecia que a discr iminacao contra a mulher viola o 

principio de igualdade de direitos e o respeito a dignidade humana. 

O segundo capitulo fara referenda a Lei 11.340/06, anal isando a norma 

sancionada e os mecanismos util izados para sua aplicagao, enfat izando que para a 

Lei ser apl icada no caso concreto e necessario atingir determinados requisitos, onde 

a agao e omissao devem ser baseadas no genero da violencia perpetrada no ambito 

da unidade domest ica e familiar, ressaltando que o sujeito ativo tanto pode ser 

homem como mulher, em virtude da nova lei estabelecer que as relagoes pessoais 

independem de orientagao sexual. 

Destaca-se nesse capitulo que para ser enquadrado pela Lei Maria da 

Penha o agressor deve possuir um vinculo afetivo ou de parentesco com a ofendida 

sendo submetidos a aplicagao da lei pai, avo, t io, sobrinho, filho, marido, ex marido, 

companheiro, ex companheiro, amante, namorado ou ex namorado que pratique 

violencia em desfavor da mulher em seu lar. Tratar-se-a tambem neste capitulo 

sobre a assistencia policial, os procedimentos e organizagao judiciaria em torno da 

Lei Maria da Penha e a atuagao do Ministerio Publico e da Equipe de atendimento 

multidisciplinar dispensada a vi t ima de violencia domest ica e familiar, apresentando-

se como um grande avango no sistema penal brasileiro, facil i tando assim a denuncia 

por parte da mulher em virtude do amparo dispensado a ela ser feito de forma 

correta e eficaz. 
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No ultimo capitulo apresentar-se-a as inovagoes trazidas pela Lei Maria da 

Penha as Delegacias de Defesa da Mulher, proporcionando um atendimento 

especial izado, com o objetivo de reabilitar tanto a vit ima como seu agressor, 

destacando os dados estatist icos frente as essas delegacias no tocante ao numero 

de denuncias oferecidas apos a entrada em vigor da Lei 11.340/06. Destaca-se 

neste capitulo a proposta de criagao dos Juizados Especial izados na Violencia 

Domestica e Familiar contra a Mulher trazida pela lei em comento, ressaltando as 

resistencias discorridas em algumas regioes do Brasil em desfavor dessa proposta, 

como tambem os dados positivos para sua criagao. Retrata-se tambem a precisao 

da implantagao de medidas criadas pelo Estado que conscient izem a sociedade da 

eficacia e aplicagao da lei Maria da Penha, cr iando carti lhas, debates, campanhas 

publicitarias que divulguem a lei para todos os cidadaos com o intuito de coibir sua 

existencia. 

Dessa forma, a f inalidade primordial deste trabalho sera alertar o publico das 

medidas normativas propostas pela Lei Maria da Penha, em favor da mulher, 

apresentando-se como forma de coibir, prevenir e erradicar toda forma de violencia 

domestica e familiar sofrida por ela, seja psiquica, sexual ou f isica, apresentado-se 

como um avango significativo dos movimentos feministas que ha decadas lutavam 

por essas medidas, no intuito de combater a discriminagao sofrida pela mulher 

inclusive na nossa propria Legislagao Penal. Portanto, busca-se intensificar a 

aplicagao dessa Lei conscient izando toda a sociedade do seu cumprimento, nao 

tratando-a de forma banal, porem, com seriedade diante dos dados estatist icos que 

assombram a realidade criminal do Brasil. 



CAPiTULO 1 A VIOLENCIA DOMESTICA COMO UMA PROBLEMATICA SOCIAL 

Com uma signif icante frequencia a sociedade tem sido abordada por uma 

realidade que ao longo dos tempos esta conquistando posicao cada vez mais 

avassaladora e preocupante frente ao contexto social, e o crescimento exacerbado 

da violencia, atingindo de forma direta e indireta milhares de pessoas que c lamam 

aos poderes publicos mecanismos que venham coibir em carater de urgencia seus 

avancos e traga solucoes precisas e imediatas. 

Rogerio Grecco (2006, p.75) assevera que "a palavra violencia origina-se do 

latim violentia que significa o ato de violentar abusivamente contra o direito natural, 

exercendo constrangimento sobre determinada pessoa por obriga-la a praticar algo 

contra sua vontade". 

Inumeros casos de violencia permeiam os mais diversos setores de uma 

sociedade, onde geralmente as pessoas vi t imadas se encontram em condigao de 

submissao ao agressor, tendo suas forgas de reagoes contidas em virtude de uma 

dependencia, seja ela material, emocional ou f inanceira. Em regra a necessidade de 

calar diante de tal f lagelo e por que, muitas vezes a vi t ima nao encontra subsidios 

que Ihe oferegam garantia de que seus direitos serao resguardados e que de fato 

aquele determinado agressor sera punido, f icando assim numa condigao de eterno 

silencio e sendo por longos anos receptora de violencias que ocasionam marcas 

profundas em sua vida. A este respeito, Rocha (2001 , p. 96) afirma que: 

Considerada um fenomeno multicausal, a violencia e um processo de 
vitimizacao que se expressa em atos com intencao de prejudicar, subtrair, 
subestimar e subjulgar, envolvendo sempre um conteudo de poder, quer 
seja intelectual, quer seja fisico, economico, politico ou social. Atinge de 
forma mais hostil os seres indefesos da sociedade, como as criancas, 
adolescentes e mulheres sem, contudo, poupar os demais. 

Dessa forma, o agressor sempre impos na sua vit ima a intengao de ve-la 

subjugada a ele, reprimindo seus direitos e imputando sobre ela suas vontades, 

reservando um conteudo de poder sobre a vit ima, tendo em vista que em muitos 

casos e o agressor detentor da condigao economica do lar, ou seja, quern sustenta 

tanto a vi t ima como seus dependentes, sentindo-se no direito de ditar as regras que 



13 

devem ser seguidas no lar sob pena de agressao, o mesmo detem uma forca fisica 

muito superior a vi t ima conseguindo ter domin io facil sobre ela e praticando 

agressoes diversas sem possibilitar sua defesa, f icando a vit ima muito fragil diante 

de tais condicoes de submissao, praticando neste contexto o agressor diversas 

formas de violencia. 

Entre as varias formas de expressao da violencia destaca-se a f is ica, a 

sexual, a psicologica, a negligencia e a domest ica. A primeira consiste no uso 

intencional da forca, atraves de agressoes, tapas, murros, maus tratos e 

espancamentos. A violencia sexual e vista como um abuso do poderio exercido 

sobre determinada vi t ima sem seu consent imento, como caricias indesejadas, 

incesto, exploracao sexual, exibicionismo, pornografias infantis e estupro. A violencia 

psicologica e caracterizada por desrespeito, verbalizagao inadequada, humilhacao, 

ofensas, intimidagoes, traicao, ameacas de morte e de abandono emocional e 

material, resultando em sofrimento mental. A negligencia e uma forma de omitir o 

atendimento das necessidades basicas de a lguem, onde o agressor recusa-se que a 

vit ima se al imente, beba agua, tome banho, impedindo-a de praticar suas 

necessidades vitais. Ja a violencia domest ica caracteriza-se por toda e qualquer 

especie de violencia seja ela f isica, sexual, psicologica ou moral praticada dentro do 

lar, ocorrendo em meio a interacoes entre pai- mae- fi lhos. Nao deve ser 

considerada de forma alguma como algo natural, ao contrario, e algo destrutivo e 

que permeia a dinamica familiar, podendo atingir cr iancas, mulheres e adolescentes 

de diferentes niveis socio-culturais. 

Neste contexto tem-se por base analisar pontos relevantes da Lei 11.340/06, 

a chamada Lei Maria da Penha que criou mecanismos para coibir a violencia 

domest ica e familiar contra a mulher, ressaltando a sua aplicagao e eficacia frente a 

essa problematica, trazendo dados relativos a necessidade da existencia da referida 

Lei no ordenamento jur idico brasileiro como propunha os acordos e tratados 

internacionais f i rmados pelo Brasil, tais como: a Convengao sobre a Eliminagao de 

Todas as Formas de Discriminagao Contra as Mulheres, ratificada em 1984 e a 

Convengao de Belem do Para, que mesmo apos vinte e dois anos nao t inha ainda 

atingido resultados satisfatorios como, enquadrar a violencia e a discriminagao 

contra a mulher como sendo uma violagao aos direitos humanos. Portanto, visa 

destacar leis que dispunha sobre a violencia domest ica de forma muito branda com 
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uma punigao nao condizente com a grandiosidade do ato praticado como e o caso 

das Leis n° 10.886/04 e n° 9.099/95. 

Antes de discorrer sobre o que dispoe a Lei Maria da Penha, e necessario 

ressaltar uma outra forma de violencia domest ica e familiar conhecida como 

violencia intrafamiliar que inclui entre os agressores que prat icam violencia no 

ambito domest ico, pessoas sem funcao parental com a vi t ima mais que convivem no 

mesmo espaco, como por exemplo, enteados, sobrinhos, tios, avo provenientes da 

famil ia do companheiro da vit ima. E de extrema importancia compreender que a 

violencia gerada e presenciada a nivel domest ico tem a necessidade urgente de que 

se estabelega algo de cunho preventivo ao seu respeito, que proporcione um 

decrescimo nos seus acontecimentos e uma melhor interagao intrafamiliar entre a 

vit ima e as demais pessoas incluidas no seu convivio familiar. 

No contexto da violencia domest ica ou intrafamiliar existe uma fungao de 

relagao e poder entre vit ima e agressor, onde a vit ima se encontra submissa a um 

ente que detem do poderio economico do lar, Ihe imputando uma serie de 

obrigagoes indevidas, desencadeando serios fatores psicologicos que atinge 

principalmente sua auto-estima, facil i tando para o desenvolv imento de um ambiente 

familiar dotado de agressoes. Verif ica-se tanto na violencia domestica como na intra

familiar uma submissao da vit ima ao seu agressor, amparada numa distribuigao 

desigual de autoridade e poder entre os membros da famil ia, f icando a vi t ima sem 

autonomia diante de suas vontades, presa ao descontrole de seu agressor que 

muitas vezes esta sob o uso de drogas, causando-a um compromet imento muito 

serio de suas capacidades f isicas e laborais, deixando-a profundamente 

incapacitada de ter condigoes f isicas e psiquicas de desenvolver suas at ividades 

cotidianas. 

Dessa forma a violencia domest ica e um dos mais graves problemas a ser 

enfrentado pela sociedade contemporanea, por ser uma forma de violencia que nao 

obedece a fronteiras, principios ou leis. A mesma ocorre diar iamente no Brasil e em 

diversos paises apesar de existir mecanismos constitucionais de protegao aos 

direitos humanos. 

Na intengao de preservar os mecanismos consti tucionais que dispoem sobre 

a protegao dos direitos humanos, atraves dos movimentos feministas em defesa da 

mulher vi t ima da violencia domest ica foi criado em todo o Brasil Centros de Apoio a 

Mulher Vi t ima da Violencia Domestica, possibi l i tando as mesmas o apoio 
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assistencial, jur idico e principalmente psicologico. Resgatando a sua dignidade 

frente a sociedade e alertando-as de seus direitos, enfat izando a necessidade de 

nao se calar diante desse grave problema, t razendo a tona aos orgaos publicos a 

reaiidade que e a violencia domest ica e familiar contra a mulher, que precisa com 

urgencia ser minimizada e combatida. 

Estatisticas alarmantes decorrentes de delitos domest icos, trazidas pelos 

movimentos feministas e principalmente pela atividade policial que detecta o 

crescimento gradativo da criminalidade intra-lares mobil izaram as instituigoes 

publicas a enxergar o problema e alertar para a necessidade que a Legislagao Penal 

Brasileira tinha de rever a penalizagao ao agressor, para que pena nao f icasse 

apenas caracterizada como uma agressao de menor potencial ofensivo, onde a 

aplicagao a esse delito se reverteria em penas pecuniarias como preve a Lei n° 

9.099/95, contr ibuindo para os efeitos avassaladores trazidos por esse delito ao 

contexto familiar acometendo principalmente as mulheres. 

1.1 A violencia domestica no nosso ordenamento jur idico 

E mister ressaltar que apesar do Pais ter-se compromet ido verdadeiramente 

em adotar polit icas publicas de combate a violencia e a discriminagao contra a 

mulher, as propostas implementadas foram bastante t imidas, nao trazendo 

resultados satisfatorios, pelo contrario, observou-se uma continuidade nos atos, 

tendo em vista que o carater punitivo se apresentava de forma bastante branda. 

A primeira vez que se abordou algo relacionado a violencia domest ica e 

familiar contra a mulher na Legislagao Penal Brasileira e fazia crer na idealizagao de 

uma possivel mudanga ao caso, foi na criagao dos Juizados Especiais em 1995, 

onde a mulher acreditava que na justiga encontraria subsidios necessarios para a 

punigao de seu agressor, porem decepcionou-se, pois nem mesmo a criagao dos 

Juizados Especiais foi suficiente para solucionar o problema, servindo apenas como 

porta de acesso da mulher ao Poder Judiciario. 

Pode-se dizer que no tocante a violencia domest ica perpetrada contra a 

mulher a edigao da lei n° 9.099/95 trouxe consigo um fenomeno social bastante 

vergonhoso para o ordenamento jur idico brasileiro, que resultava em uma 
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sistematica de processamento judicial f i rmada em impunidade e baixa repressao aos 

agressores, na medida em que companheiro, ex- companheiro, namorado, marido 

ou amante da vit ima prat icavam o crime de violencia domest ica e familiar contra a 

mulher e recebia em desfavor desse ato uma pena pecuniaria que o obrigava 

apenas a pagar cestas basicas, nao repreendendo os agressores na forma devida 

que o crime necessitava, est imulando assim a violencia domest ica e familiar. 

Esse posicionamento da referida lei causou nao so um desconforto nas 

mulheres vit imadas por esse tipo de violencia, mas em toda sociedade civil que nao 

concordou com o nivel de impunidade trazido pela Lei dos Juizados Especiais, como 

acentua Cervine (2005, p. 28) ao afirmar que: "o sent imento de inseguranca social 

permite as mais severas punigoes onde a principal vit ima das normas falhas e a 

sociedade em consequencia de leis que sao como nuvens de fumaga que 

engrossam o veu da ignorancia". 

Uma vez que a competencia para processar o cr ime de menor potencial 

ofensivo foi f incada aos Juizados Especiais Criminais, pode-se observar que o reu, 

quando condenado, era obrigado apenas a pagar uma cesta basica al imentar ou 

prestar servigos a comunidade. "Tal situagao levou a banalizagao da violencia 

domest ica, desest imulando as vit imas a denunciar o cr ime por elas sofrido causando 

aos agressores uma sensagao de conforto diante da 'punigao' por ele sofrida", 

co r fo rme relatorio entregue ao C E D A W pela autoridade brasi leira 1 . 

Outra medida com relagao a violencia domest ica e familiar contra a mulher 

estabelecida pela Legislagao Patria, apos intensa mobil izagao social em desfavor do 

que previa a Lei n° 9.099/95 neste sentido, foi a alteragao do Codigo Penal de 1940 

conforme edigao da Lei n° 10.886, de 17 de Junho de 2004 pelo acrescimo de 

paragrafos ao art. 129 do referido codigo criando o tipo especial de Violencia 

denominado 'Violencia Domestica' . 

Neste contexto, em que pese a tentativa de cumprimento dos tratados e 

convengoes assinados pelo Brasil como a C E D A W e a Convengao de Belem do 

Para, essa mudanga no codex penal formal izou, na verdade, mais uma 

marginalizagao a violencia sofrida pela mulher perante os compromissos 

internacionais assumidos, sanada, posteriormente, pela Lei Maria da Penha. 

1 R-^sposta da Delegacao Brasileira ao Comite para a Eliminagao de Todas as Formas de 
Discriminagao contra Mulher(CEDAW). Disponivel em: <http://www.un.int/brazil/speech/03d-ef-cedaw-
response-portugues-0707.htm> 

http://www.un.int/brazil/speech/03d-ef-cedaw-response-portugues-0707.htm
http://www.un.int/brazil/speech/03d-ef-cedaw-response-portugues-0707.htm
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Ao criar tratados f i rmados em acordos internacionais entre os diversos 

paises do mundo acomet idos pela violencia domest ica, observa-se a necessidade 

da sociedade como um todo, de reconhecer a importancia dos direitos humanos e a 

urgencia de repressao significativa de quern os viola. 

Partindo dessa premissa, jamais poderia o legislador enquadrar o cr ime de 

violencia domestica e familiar contra a mulher como sendo considerado um crime de 

menor potencial ofensivo, chegando ao ponto de violar os direitos humanos 

internacionalmente protegidos pelo Brasil quando f i rmou acordos e tratados que 

prezavam pela protegao desses direitos. 

O fato e que mesmo com a intengao do Legislador acreditar que estava 

criando uma 'punigao' ao agressor pela pratica de violencia domest ica e familiar 

contra a mulher, por meio das Leis 9.099/95 e 10.886/04, nao se foi aicangada a 

solugao ao grande problema social que partiria da conscientizagao dos nossos 

legisladores de que esse problema nasce e enraiza-se no seio familiar, projetando-

se em ramificagoes por toda a sociedade. 

Uma outra esfera que mobil izou a estrutura publica estatal para adogao de 

medidas de combate a violencia contra a mulher foi o Poder Judiciario, que adentrou 

ao debate da problematica mundial, enxergando a necessidade de implantar de 

forma jurisdicional na sociedade decisoes jur isprudenciais exemplares, que visse a 

agressao sofrida pela mulher nao como sendo um problema que diz respeito a 

ordem privada, como por exemplo, ao marido e a mulher vit ima de tal violencia, e 

sim como um. problema que cabe ao Estado intervir e punir seus agressores, 

carncterizando o ato da violencia como sendo negativo para os parametros legais 

estabelecidos no ordenamento jur idico brasileiro. 

Esse assunto foi abordado no relatorio ao Comite para Eliminagao de Todas 

as Formas de Discriminagao contra a Mulher, em mensagem datada de 7 de julho de 

2003, onde tragou a decisao da sensibil izagao jurisdicional brasileira da seguinte 

forma: 

Em 1991, o Superior Tribunal de Justica anulou a decisao do Juri Popular 
de uma cidade do sul do pais que absolveu reu acusado de ter assassinado 
sua ex-mulher, recorrendo a chamada "tese da legitima defesa da honra". O 
STJ definiu que essa argumentagao de defesa nao constitui tese juridica, 
revelando tao somente uma concepcao de poder do homem contra a mulher 
e manifestou-se pela anulacao do julgamento. No entanto, em novo julgado 
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o Jiiri popular dessa mesma cidade absolveu o reu, sem que o Superior 
Tribunal pudesse modificar tal decisao face a soberania do Juri Popular. 
Assim, apesar de nos grandes centros urbanos do pais esse argumento de 
defesa estar em desuso, em grande parte pela pressao dos movimentos 
feministas e de mulheres, ainda, em muitas cidades do interior advogados 
de defesa continuam utilizando tal tese, para sensibilizar o juri popular ainda 
orientado por visoes preconceituosas e discriminatorias contra as mulheres. 

Atraves desse relatorio pode-se perceber o quanto a sociedade estava 

baseada em uma ideia machista de que a violencia domest ica e familiar contra a 

mulher e algo normal, onde o agressor praticava tal delito em decorrencia de seu 

poder sobre determinada vi t ima, e que quando tal violencia acontecia geralmente 

era em detr imento de uma traicao por parte da mulher, podendo assim tal agressao 

ser concebida, pois a mulher merecia o devido castigo. Esse tipo de pensamento 

cultural de diversas sociedades brasileiras foi assustando o Poder Judiciario que 

atraves da demanda dos casos de violencia domest ica e familiar contra a mulher 

percebia a necessidade de algo que interligasse os demais setores do judiciario, 

coibindo de certa forma o pensamento discriminatorio que envolvia a sociedade a 

cerca da violencia no ambito domest ico e familiar sofrida pela mulher. 

A lem da sensibi l izacao do Poder Judiciario, faz-se necessario um amplo 

processo de educacao popular, atraves de campanhas na midia que atinja toda a 

sociedade brasileira, no sentido de mudar mental idades e dar amplo conhecimento 

aos instrumentos internacionais de protegao aos direitos humanos, em especial, 

garantir a protegao dos direitos das mulheres frente as violencias por elas sofridas. 

O Poder Judiciario serve como exemplo por ter no centro de formagao de 

seus membros, a Escola de Magistratura, uma secretaria especial de polit icas para 

as mulheres, que conscientiza os ju izes de que a violencia domest ica e familiar 

contra a mulher e uma problematica que precisa ser erradicada e combat ida. O 

mesmo esforgo deveria ser implantado em relagao as Escolas da Defensoria Publica 

e do Ministerio Publico na intengao de perpetuar o combate a violencia domest ica e 

familiar contra a mulher. 

Com o passar dos anos o Poder Judiciario e principalmente a sociedade, 

enxergaram, entao, que cada vez mais se fazia imprescindivel uma norma eficaz, 

que trouxesse reais mecanismos de combate a violencia domest ica contra a mulher. 

Dessa forma criou-se da Lei n° 11.340/06, a Lei Maria da Penha, que aparece como 

resposta aos incansaveis apelos de milhares mulheres que se v iam na condigao de 
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submissao eterna de seus agressores, sofrendo violencias das mais derivadas 

especies e necessitando de uma norma penal eficaz que Ihe assegurassem seus 

direitos. 

A Lei 11.340/06 e a concret izacao dos acordos e tratados assinados pelo 

Brasil, d ispondo os mesmos sobre a protegao e promogao dos direitos humanos, 

sendo a mulher vit ima de violencia domest ica parte signataria dessa conquista. 

1.2 O Brasil e os acordos internacionais: C E D A W e Convengao de Belem do Para 

O Brasil em 1° de Fevereiro de 1984 ratificou o acorde da Convengao sobre 

a Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao contra a Mulher - Cedaw 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), dando 

seu primeiro passo ao combate da violencia domest ica e familiar sofrida pela mulher. 

Posteriormente, ja em 1994, tendo em vista o reconhecimento pela Constituigao 

Federal brasileira de 1988 da igualdade entre homens e mulheres, em particular na 

relagao conjugal, o governo brasileiro retirou as reservas existentes, ratif icando 

plenamente o texto desses acordos. 

O preambulo da C E D A W assinalou a ideia aos Estados - Partes para a 

concepgao do problema da desigualdade de genero e da necessidade de soluciona-

lo, ao demonstrar que a participagao maxima da mulher, em igualdade de condigoes 

com o homem, em todos os campos, e indispensavel para o desenvolv imento pleno 

e completo de um pais e para o bem-estar do mundo. 

A grande conquista desse acordo para o Brasil foi o reconhecimento de que 

a discriminagao contra a mulher viola os principios de igualdade de direitos e do 

respeito a dignidade humana, dif icultando a participagao da mulher em igualdade de 

condigoes com o homem, na vida polit ica, social, economica e cultural de seu pais, 

constituindo um obstaculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da famil ia, nao 

cor.tribuindo para o pleno desenvolvimento das potencial idades da mulher para 

prestagao de servigo ao seu pais e a humanidade. 

Apos o Brasil aderir a CEDAW, o segundo passo adotado pelo Pais no 

intuito de coibir a violencia de cunho domest ico e familiar sofrido pela mulher foi a 
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ratif icacao da Convengao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia 

contra a Mulher - conhecida como Convengao de Belem do Para. 

Essa Convencao foi adotada pela Assembleia Geral da Organizagao dos 

Estados Amer icanos - OEA, e m 6 de junho de 1994, e ratificada pelo Brasil em 27 de 

novembro de 1995. O tratado complementa a C E D A W e reconhece que a violencia 

contra a mulher constitui uma violagao aos direitos humanos e as l iberdades 

fundamentals, de forma a limitar total ou parcialmente o reconhecimento, gozo e 

exercicio de tais direitos e l iberdades. 

Seu texto assinala que a violencia contra a mulher e uma ofensa a dignidade 

humana e uma manifestagao de relagoes de poder historicamente desiguais entre 

mulheres e homens, onde muitos homens dotados de um pensamento 

ext remamente machista acreditam que podem submeter a mulher a todas as formas 

de violencia, tendo em vista que ele d ispoe do corpo da mesma para todas as suas 

vontades. Espera-se que a adogao dessa convengao possa prevenir, punir e 

erradicar toda forma de violencia contra a mulher, no ambito da Organizagao dos 

Estados Amer icanos, constituindo uma contribuigao positiva para proteger os direitos 

da mulher e eliminar as situagoes de violencia que possam afeta-las. 

O avango na luta contra a violencia contra a mulher possibil i tou a ratificagao 

pelo Brasil, em 28 de junho de 2002, do Protocolo Facultativo a Convengao sobre a 

Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao Contra a Mulher (CEDAW), 

oferecendo a possibi l idade das denuncias individuals de cada mulher vi t ima da 

violencia domest ica e familiar, serem submet idas ao Comite de protegao a Mulher, 

tornando-o conhecedor de todas as formas de violencias sofrida pela mesma, 

deixando-a mais a vontade para denunciar seu agressor nao se sent indo humilhada 

e discriminada, ou seja, se sentindo segura para denunciar o mal ao qual era 

acomet ida, sabendo que assim conseguir ia alavancar subsidios para a punigao do 

seu agressor. 

Esse mecanismo adicional f i rmado pelo Brasil veio integrar a sistematica de 

fiscalizagao e adogao de medidas contra Estados signatarios desses acordos 

internacionais que estejam condescendentes com casos isolados de discriminagao e 

violencia contra a mulher. Um desses acontecimentos de discriminagao e violencia 

domest ica e famil iar contra a mulher, ganhou repercussao internacional, o caso 

Maria da Penha Maia Fernandes, expos as entranhas do lento processo judicial 

brasileiro ao mundo. 
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1.3 O caso Maria da Penha Maia Fernandes 

A biofarmaceutica Maria da Penha Maia Fernandes lutou durante vinte anos 

para ver seu agressor condenado, tornando-se assim s imbolo da violencia 

domest ica. 

Em 1983, o marido de Maria da Penha Maia, o professor universitario Marco 

Antonio Herredia, tentou mata-la duas vezes. Na primeira tentativa disparou um tiro 

contra a mesma deixando-a paraplegica. 

Nao contente com o feito, o agressor em uma segunda tentativa tentou 

eletrocutar a vi t ima, tendo em vista que a mesma nao teria condigoes f isicas e 

motoras para reagir a tamanha atrocidade. 

Entre a pratica dessa dupla tentativa de homicidio e a prisao do criminoso 

transcorreu nada menos que dezenove anos e seis meses, gragas aos 

procedimentos legais e instrumentos processuais brasileiros vigentes a epoca, que 

colaboram demasiadamente para a morosidade da Justiga. 

Em razao desse fato, o Centro de Justiga pelo Direito Internat ional (CEJIL) e 

o Comite Lat ino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) em comum 

acordo com a vi t ima, formal izaram denuncia a Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos da OEA - orgao internacional responsavel pelo arquivamento de 

comunicagoes decorrentes de violagao desses acordos internacionais, ao qual o 

Brasil se encontrava como parte signataria. 

A partir dessa denuncia e da imprescindivel luta em desfavor das penas 

cominadas ao agressor, Maria da Penha Maia Fernandes comegou a atuar em 

movimentos sociais contra a violencia e impunidade, coordenando e impulsionando 

estudos, pesquisas e publicagoes da Associagao de Parentes e Amigos de Vit imas 

de Violencia Domestica (APAVV) no estado do Ceara. 

Maria da Penha Maia Fernandes comemora assim como as diversas 

mulheres vit imas da Violencia Domestica a aprovagao da Lei 11.340/06, que ganhou 

o seu nome em homenagem a luta e perseveranga da mesma de que um dia no 

Brasil seria possivel combater esse tipo de violencia e assegurar a vit ima a condigao 

de denunciar e ser atendida na preservagao de sua vida. 



CAPiTULO 2 A LEI 11.340/06 E OS MECANISMOS UTILIZADOS PARA SUA 
APLICAQAO 

Em 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a Lei N° 11.340/06, 

denominada Lei Maria da Penha, apresentando-se como uma resposta as 

incansaveis lutas dos movimentos em defesa da mulher. A mesma tem o intuito de 

atender um clamor contra a sensacao de impunidade despertada pela aplicagao da 

Lei do Juizado Especial Criminal aos casos de violencia domest ica e familiar contra 

a mulher, observando a Convengao sobre a Eliminagao de Todas as Formas de 

Discriminagao contra a Mulher e a Convengao Interamericana para prevenir, punir e 

erradicar esse tipo de violencia. 

A lei em questao cria mecanismos para coibir e prevenir a violencia 

domestica e familiar contra a mulher, definida como qualquer agao ou omissao 

baseada no genero que Ihe cause morte, lesao ou sofr imento, seja ele f isico, sexual, 

psicologico ou Ihe cause dano moral ou patrimonial. 

Neste contexto, para que a Lei seja apl icada no caso concreto, e necessario 

que a violencia seja perpetrada no ambito da unidade domest ica, familiar ou em 

qualquer relagao intima de afeto em que a mulher seja sujeito passivo do crime; 

ressalte-se que o sujeito ativo tanto pode ser homem como mulher, em virtude da 

nova lei estabelecer que as relagoes pessoais independem de orientagao sexual, 

consagrando expressamente a uniao homoafetiva como entidade familiar. Sobre 

respeito da uniao homoafet iva, Alves (2006, p.35) afirma que 

A familia homoafetiva e uma realidade. O antigo conservadorismo do 
legislador brasileiro quanto a evolucao no conceito de familia representava 
a influencia daqueles pessimistas que pensavam que a civilizacao corre o 
risco de ser engolida por clones, barbaros bissexuais ou delinquentes da 
periferia, concebidos por pais desvairados e maes errantes. Com a lei Maria 
da Penha estabelece que ao reconhecimento legal de unioes homoafetivas 
femininas, institucionaliza-se uma situacao inegavel e com clara 
constatacao fatica, significando um avanco que rompe com os preconceitos 
existentes. 

Dessa forma a Lei Maria da penha rompe com diversos preconceitos e 

discriminagoes existentes ao longo de decadas contra as mulheres, tanto no que 
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concerne a violencia domest ica e familiar como no que diz respeito as unioes 

homoafet ivas entre as mulheres, considerando-as como unioes legais, enquadrando 

as parceiras homoafet ivas nas medidas estabelecidas pela Lei n° 11.340/06. 

Desfazendo assim barreiras e preconceitos sobre esse tipo de relagao, que 

de fato existem e nao devem ser vista pela sociedade como anormal ou de forma 

discriminatoria. 

A Lei 11.340/06 informa que podem ser autor de infracoes penais praticadas 

com violencia domestica e familiar contra a mulher seu conjuge ou companheiro, 

namorado ou amante, filho, pai, avo, irmao, tio, sobrinho, enteado, padrasto, ou seja, 

todo aquele que conviva no contexto domest ico ou intrafamiliar com a vi t ima. Em 

relagao aos envolvidos na violencia domestica e familiar Cavalcanti (2007, p. 182) 

afirma que: 

Nao quer dizer que toda e qualquer agressao contra a mulher dentro de seu 
lar ira caracterizar violencia domestica e familiar, e indispensavel que haja 
alguma especie de vinculo domestico ou familiar entre agressor e vitima 
para que se justifique a aplicagao da Lei. Sendo assim nao se aplica a Lei 
Maria da Penha a pessoa estranha ao convivio domestico e familiar da 
ofendida e sim as leis ja vigentes em nosso ordenamento. 

A Lei visa proteger as mulheres em relagao aos membros da sua 

comunidade familiar, formada por v inculos de parentesco natural como pai, mae, 

filho, vinculo civil como marido, sogra, sogro, padrasto e vinculo por af inidade como, 

por exemplo, primo ou tio do marido. Esta lei assegura a ofendida maior protegao 

frente aqueles individuos que deveriam proporcionar a vi t ima um min imo de amor, 

respeito e dignidade, valores que devem estar presentes em qualquer ent idade 

familiar. 

Dessa forma, fora de tais situagoes, ainda que haja violencia contra a 

mulher, porem noutro contexto que nao seja no domest ico e familiar, incidira outras 

especies normativas, como a aplicagao do art. 129, "caput", do CP, ao inves de 

aplicar o paragrafo 9° do referido Codigo. Ja os artigos 2 1 , da Lei de Contravengoes 
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Penais e 147 do Codigo Penal se aplicara nas mais variadas situacoes de violencia 

contra a mulher que nao seja de cunho domest ico e famil iar 2 . 

De acordo com a Lei Maria da Penha pode ser agressor quern pratica a 

violencia contra a mulher ou possua uma ligacao familiar ou domestica com a 

mesma. Alcanga tanto as famil ias advindas do casamento, quanto aquelas 

originadas de unioes de fato, seja ela estavel ou nao. 

Isso ocorre pela seguinte razao, a nova lei ha de ser apl icada e entendida 

em consonancia com as diretrizes ditadas pela Constituicao Federal, que amplia 

claramente os limites da protegao do Estado a famil ia advinda ou nao do casamento. 

De acordo com o preambulo e o 1° artigo da Lei n° 11.340/06, alem de criar 

mecanismos para coibir a violencia domestica e familiar contra a mulher, nos termos 

do 8° paragrafo do art. 226 da Constituigao Federal a Lei Maria da Penha dispoe 

sobre a criagao dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a mulher, 

alterando o Codigo de Processo Penal, o Codigo Penal e a Lei de Execugoes 

Penais. 

Agora com a finalidade de combater a violencia domestica e familiar contra a 

mulher edita-se a lei Maria da penha, prevendo a criagao e instalagao de Juizados 

Especial izados nesse tipo de violencia, para a apreciagao e ju lgamento das 

infragoes penais causadas a essas vi t imas. Busca o legislador com a criagao desses 

juizados especial izados, maior celeridade no ju lgamento de tais crimes e mais 

agil idade nas diversas medidas acautelatorias previstas na referida lei, as chamadas 

medidas protetivas de urgencia, alem de tratamento humanitario e especif ico para a 

mulher vi t ima de violencia domestica e familiar. 

2 Artigo 129 do CP: Ofender a integridade corporal ou a saiide de outrem, paragrafo 9° se alesao for 
praticada contra ascendente, descendente, irmao, conjuge ou companheiro, ou com quern conviva ou 
tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relacoes domesticas, de coabitacao ou de 
hospitalidade: Pena - detencao, de 3 meses a 3 anos; Artigo 147 do CP: Ameacar alguem, por 
palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbolico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena -
detencao de 1 a 6 meses, ou multa. Somente se procede mediante representacao(paragrafo unico) 
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2.1 Anal ise da norma sancionada 

O projeto da Lei n° 11.340/06 divide-se em 46 artigos, distr ibuidos ao longo 

dos seguintes t i tulos: Disposigoes prel iminares, gerais, transitorias e f inais. Assegura 

a mulher independente de classe, raga, etnia, orientagao sexual, renda, cultura, nivel 

educacional , idade e religiao gozar dos direitos fundamentals inerentes a pessoa 

humana, dando a mulher a oportunidade e faci l idade para viver sem violencia, 

preservando assim sua saude fisica e mental e seu aperfeigoamento moral, 

intelectual e social. 

O disposit ivo garante a mulher condigoes para o exercicio efetivo do direito a 

vida, a seguranga, a saude, a al imentagao, a educagao, a cultura, a moradia, ao 

acesso a justiga, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a l iberdade, a dignidade, ao 

respeito e a convivencia familiar e comunitaria. 

A Lei informa que o poder publico desenvolvera polit icas que assegure os 

direitos humanos das mulheres no ambito das relagoes domest icas e famil iares, no 

sentido de resguarda-las de toda forma de negligencia, discriminagao, exploragao, 

violencia, crueldade e opressao. Cabendo portanto a famil ia, a sociedade e ao poder 

publico criar as condigoes necessarias para o efetivo cumprimento desses direitos. 

O t i tulo III da Lei 11.340/06 trata exclusivamente das medidas integradas de 

prevengao, onde sao definidas as diretrizes para combater a violencia domestica e 

familiar contra a mulher. A responsabil idade e m diluir essa forma de violencia e de 

capacidade simultanea do Poder Judiciario, Ministerio Publico e Defensoria Publica, 

atraves de uma integragao operacional em diversas areas. 

Fez-se necessario a existencia de uma lei para coibir de forma eficaz a 

violencia domest ica e familiar contra a mulher, evitar toda forma de discriminagao 

que envolve esse tipo de violencia, proteger a integridade da vit ima, nao se fazendo 

descaso das agressoes sofridas por ela. Neste contexto af irma Maria Berenice Dias 3 

que: 

Chegou o momento de resgatar a cidadania feminina. Para isso, se fazia 
urgente a adoc§o de mecanismos de protegao que colocasse a mulher a 
salvo do agressor. S6 assim ela tera coragem de denunciar sem temer que 
sua palavra nao seja levada a serio, que sua integridade fisica nada valha e 

3 Desembargadora do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional do Instituto 
Brasileira de Direito de Familia (IBDFAM) 
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que o unico interesse do juiz seja, como forma de reduzir o volume de 
demandas em tramitaccio, nao deixar que se instale o processo como 
ocorria com a aplicagao da Lei n° 9.099/95 no tocante a violencia domestica 
e familiar contra a mulher. 

A Lei preve ainda a formalizagao de convenios, capacitacao e 

especial izacao dos orgaos de atendimento as vi t imas, promovendo programas 

educacionais que possibil i tem a sociedade conhecer os problemas a cerca da 

violencia domest ica e familiar contra a mulher. Possibil i tando a insergao nos 

curriculos escolares de discipl inas voltadas a valorizacao da dignidade humana. 

Outro ponto relevante encontrado na lei e a conscient izagao preventiva 

voltada a midia, que tera responsabi l idade social na destruigao de estereotipos de 

genero, onde a mesma alertara os homens de que os mesmos nao detem poder 

sobre a mulher, mas sim colocar estao em pe de igualdade, com a mesma, 

promovendo assim valores posit ivos sobre a famil ia e a mulher. 

No tocante a assistencia a mulher e m situagao de violencia domest ica e 

familiar, a lei estabelece que o atendimento a vi t ima devera ser realizado de forma 

art iculada entre as autor idades e agentes publicos e quando necessario, devera ser 

feito o seu encaminhamento a programas assistenciais do governo, alem de acesso 

a beneficios assistencialistas. 

Portanto, a mulher vi t imada que estiver em situagao de violencia domest ica 

e familiar recebera assistencia em conformidade aos principios e as diretrizes 

previstos na Lei Organica da Assistencial Social, no Sistema unico de Saude e 

Sistema Unico de Saude Publica. 

A lei relata ainda que o juiz determinara por prazo certo a inclusao da mulher 

e m situagao de violencia domest ica e famil iar no cadastro de programas 

assistenciais do governo federal , estadual e municipal. 

2.2 A assistencia da autoridade policial a mulher vi t ima da violencia domest ica e 
familiar 

A Lei assegura que na hipotese de iminencia ou pratica de violencia 

domest ica e familiar contra a mulher, a autor idade policial que tomar conhecimento 

da ocorrencia adotara de imediato providencias legais cabiveis. 
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A primeira providencia e a de garantir protegao a mulher que se encontra em 

situagao de risco, passivel de agressoes, comunicando de imediato ao Ministerio 

Publico e ao Poder Judiciario. 

Em seguida, a autoridade policial devera encaminhar a ofendida ao hospital 

ou posto de saude e tambem ao Instituto Medico Legal. Devem tambem fornecer 

transporte para a mesma e seus dependentes ate um abrigo ou local seguro quando 

a vi t ima se encontrar em risco de vida. Quando necessario a autoridade policial 

acompanhara a ofendida no intuito de Ihe dar protegao, assegurando a retirada de 

seus pertences do local da ocorrencia ou do domici l io familiar. Informara a mesma 

quais direitos e servigos Ihe foram conferidos pela Lei n° 11.340/06. 

A Lei Maria da Penha proporcionou a vi t ima uma autor idade policial mais 

participativa, protetiva e zelosa no seu atendimento, deixando de lado aquele medo 

que afligia a vitima da violencia domest ica em denunciar seu agressor por nao 

encontrar estabelecido em lei segurangas que a f izessem denunciar, onde as quais 

se destacava o medo de vinganga do seu agressor contra si ou contra seus fi lhos 

tendo em vista que a punigao a esse caso anterior a lei 11.340/06 era muito branda. 

Dessa forma, a assistencia desencadeada pela autoridade policial a vit ima 

assegura o proposito de nao ocorrer o medo de se sentir desprotegida por parte dos 

orgaos publicos, proporcionando assim que a vi t ima sinta-se efet ivamente protegida 

para denunciar seu agressor, ja que foi estabelecido de acordo com a lei Maria da 

Penha que ocorra o processamento criminal ao agressor. 

Neste contexto, as providencias efetuadas pela autoridade policial diante da 

denuncia de Violencia Domestica e Familiar contra a mulher sao o registro de 

ocorrencia do crime; oitiva da ofendida, lavratura do boletim de ocorrencia; tomada 

de representagao a termo se apresentada; alem da colheita de todas as provas que 

esclaregam o fato e suas circunstancias. Remetendo-se no prazo de quarenta e oito 

horas ao juiz, para a concessao de medidas protetivas de urgencia. 

A autor idade tambem ira determinar que se proceda exame de corpo de 

delito na ofendida, requisitando outros exames periciais se necessario; ouvindo o 

agressor e as testemunhas; ordenando a identif icagao do mesmo, onde juntara aos 

autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existencia de mandado de 

prisao ou registro de outras ocorrencias policiais contra ele. Remetendo assim, no 

prazo legal, os autos do inquerito policial ao juiz e ao Ministerio Publico. 
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A Lei 11.340/06 no tocante a assistencia jur idica dada pela autoridade 

policial a mulher destaca-se por proporcionar o resgate a figura do inquerito policial, 

antes afastado pela Lei n° 9.099/95 que o substituiu pelo Termo Circunstanciado 

aplicavel as infragoes de menor potencial ofensivo. 

De acordo com a Lei Maria da Penha compete ao Estado a garantia de dar 

andamento ao tramite processual referente a violencia domest ica e familiar sofrida 

pela mulher, a partir da denuncia proferida pela vit ima. Dessa forma sera conduzida 

a instauragao do inquerito policial ao caso, procedimento que veio a ser implantado 

pela nova lei em defesa da mulher, t ransformando a agao penal em publica 

incondicionada, derrogando ao Estado a responsabi l idade de punir o agressor. 

Coadunado com esta ideia Gomes (2006, p. 72) esclarece que: 

Nesses crimes de violencia domestica e familiar cometidos pelo marido 
contra a mulher, pelo filho contra a mae, pelos parentes contra a mulher nao 
se pode mais falar em representacao, isto e, a acao penal transformou-se 
em publica incondicionada conduzindo a instauragao de inquerito policial, 
denuncia, devido processo contraditorio, provas, sentenga e duplo grau de 
jurisdigao. Inclusive nao pode retroagir alcangando os crimes ocorridos 
antes do periodo de vacancia da lei 11.340/06. 

2.3 Procedimentos e organizagao judiciaria em torno da Lei n° 11.340/06 

Ao processo, ao ju lgamento e a execugao das causas civeis e criminais 

decorrentes da pratica de violencia domestica e familiar contra a mulher sera 

aplicada as normas dos Codigos de Processo Penal e Processo Civil e da 

Legislagao especif ica relativa a crianga, ao adolescente e ao idoso que nao 

confl i tarem com o estabelecido pela Lei n° 11.340/06. 

Os Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher, orgaos da 

Jusiiga Ordinaria com competencia civel e criminal poderao ser criado pela Uniao, 

Distrito Federal, Territorios, e Estados. Serao responsaveis pelo ju lgamento e 

execugao das causas decorrentes da pratica de violencia domest ica e famil ia contra 

a mulher, t razendo consigo a inovagao da lei Maria da Penha, onde o ato processual 

podera ser realizado ate no horario noturno, respeitando a disposigao das normas de 

organizagao judiciaria. 
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A competencia jurisdicional sera f ixada conforme opcao da ofendida para os 

processos civeis regidos pela lei em comento, podendo ser o ju izado localizado na 

cidade onde a vit ima reside, ou se no caso ela ja tenha se mudado do lugar onde se 

deu o crime e quiser que la seja julgado, podera ser tramitado o processo nessa 

determinada cidade, ou ate mesmo se preferir a ofendida, caso ela more em cidade 

distinta do agressor sob sua preferencia podera o local de tramite processual seja na 

do domici l io do mesmo. 

No que se refere a renuncia nas acoes penais publicas condicionadas a 

representacao podera ocorrer desde que a vi t ima a formalize perante a autoridade 

judiciaria em audiencia propria e desde que ocorra antes do recebimento da 

denuncia, ouvido o ministerio publico. 

Um marco na Lei Maria da Penha foi a aplicagao da pena ao agressor, pois 

proibe nos casos de violencia Domestica e familiar contra a Mulher a apl icagao de 

prestagoes pecuniarias, como o pagamento de cestas basicas. Vedando a aplicagao 

isolada de multa em substituigao de pena cominada. 

Nos termos da Lei n° 11.340/06, em qualquer fase do inquerito policial ou da 

instrugao criminal cabera a prisao preventiva do agressor, decretada pelo juiz de 

oficio, a requerimento do Ministerio Publico ou mediante representagao da 

autoridade policial, apl icando-se as medidas protetivas de urgencia trazidas pela lei. 

Dessa forma a ofendida devera ser notificada dos atos processuais relativos 

ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saida da prisao, sem 

prejuizo da intimagao do advogado consti tuido ou do defensor publico. 

Portanto, recebido o expediente com o pedido da ofendida, cabera ao juiz no 

prazo de quarenta e oito horas tomar parte do caso e decidir sobre as medidas 

protetivas de urgencia cabiveis a ela, determinando o encaminhamento da ofendida 

ao orgao da assistencia judiciaria e comunicando ao Ministerio Publico para que 

adote providencias oportunas. 

A autoridade judiciaria podera conceder o numero de medidas que considere 

necessaria para garantir a protegao da vit ima e de seus dependentes, tornando-se 

possivel a substituigao ou revista por outra medida de maior eficacia, de forma a 

complementar a protegao. 

Constatada a pratica de violencia domest ica e familiar contra a mulher, ao 

juiz faculta a aplicagao de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, 

das medidas protetivas de urgencia que restringe ou suspende seu o porte de 
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armas, o afastamento do mesmo do lar, domici l io ou local de convivencia com a 

ofendida e a proibicao de contato com a mesma, seus famil iares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicacao ou aproximacao, f ixando o juiz o limite de distancia 

entre estes e o agressor. 

Portanto, submetido a medida protetiva de urgencia nao podera o agressor 

frequentar determinados lugares que a vi t ima frequente, no intuito de preservar a 

integridade fisica e psicologica da ofendida. Podera ainda ser suspensa ou 

restringida sua visita aos dependentes menores em detr imento dos dados trazidos 

pela equipe de atendimento multidisciplinar ou servico similar, porem acarretando ao 

agressor a prestacao de al imentos definitives ou provisorios. 

Na garantia da efetividade das medidas protetivas de urgencia podera o juiz 

requisitar a qualquer momento o auxil io da forca policial. 

A Lei Maria da Penha da mesma forma que aplica medidas protetivas de 

urgencia ao agressor, tambem assegura medidas protetivas de urgencia a ofendida, 

onde podera o juiz decretar o seu encaminhamento e de seus dependentes a 

programa oficial ou comunitario de protegao, determinando suas recondugoes ao 

respectivo domici l io, apos o afastamento do agressor. Porem, pode a vit ima ser 

afastada do seu lar resguardando a lei que a mesma nao tera prejuizo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e al imentos. Neste contexto a ofendida tem 

parametros legais que a assegura em carater de medidas protetivas de urgencia a 

separagao de corpos do seu agressor. 

No tocante a protegao patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

aqueles de propriedade particular apenas da mulher, o juiz determinara 

l iminarmente, conforme estabelecido em lei, medidas que determinam a restituigao 

de bens indevidamente subtraidos pelo agressor a ofendida, proibindo tambem que 

o agressor efetue a celebragao de atos e contratos de compra, venda e locagao de 

propriedade em comum com a ofendida, desde que com expressa autorizagao 

judicial. 

Ocorrera tambem a suspensao das procuragoes conferidas pela ofendida ao 

agressor, prestando o agressor caugao provisoria, mediante deposito judicial por 

perdas e danos materiais decorrentes da pratica de violencia domestica e familiar 

contra a mulher. 

As medidas protetivas de urgencia dest inadas a ofendida pela Lei Maria da 

Penha vieram em resposta as audiencias publicas que revelavam, que o agressor 
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muitas vezes destruia os bens moveis e imoveis da ofendida, ou ate mesmo aqueles 

pertencentes ao casal pelo regime de comunhao; e mesmo apos autuado, nao 

restaurava a situagao patrimonial do lar, deixando a mulher e seus dependentes em 

graves dif iculdades de subsistencia. 

2.4 A atuagao do Ministerio Publico, Assistencia Judiciaria, equipe de atendimento 
multidisciplinar e as mudangas na legislagao pela Lei n° 11.340/06 

A atuagao do Ministerio Publico na defesa da aplicagao e eficacia da lei 

Maria da Penha e vista na requisigao da forga policial e servigos publicos de saude, 

educagao, assistencia social e seguranga em detr imento das necessidades da 

vi t ima. O mesmo tambem atua f iscal izando os estabelecimentos publicos e 

particulares de atendimento a mulher em situagao de violencia domest ica e familiar, 

adotando imediatamente as medidas administrativas ou judiciais cabiveis no tocante 

a quaisquer irregularidades constatadas. O Ministerio Publico e responsavel 

principalmente pelo cadastramento dos casos de violencia domest ica e familiar 

contra a mulher. 

£ de fundamental importancia para as mulheres vi t imas da violencia 

domest ica e familiar que o estabelecimento que desenvolve polit icas de combate e 

apoio a vit ima seja dotado de profissionais que as recebam de forma correta; 

direcionando-lhe para uma assistencia psicologica; atendendo suas necessidades; 

garantindo-lhe uma maior seguranga para exteriorizar a violencia por ela sofrida; 

advert indo-lhe dos seus direitos e encaminhando-a de maneira eficaz para a 

minimizagao da dif iculdade por ela enfrentada na sociedade. E nesse contexto que 

tambem atuara o Ministerio Publico, combatendo as irregularidades constatadas 

nesses determinados locais. 

A Lei Maria da Penha garante a assistencia judiciaria as mulheres vi t imas da 

Violencia Domestica e Familiar, onde em todos os atos processuais civeis e 

criminais a ofendida devera estar acompanhada de advogado. Garant indo a mesma 

o acesso aos servigos de Assistencia Judiciaria Gratuita, presentes em sede policial 

e judicial, mediante atendimento especif ico e humanizado. 
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Dessa forma, de acordo com a lei em comento, nao ficara mais a vi t ima de 

violencia domestica e familiar desprotegida de um apoio judiciario, ja que a lei Ihe 

garante a assistencia judiciaria. 

A Lei Maria da Penha preve a criagao dos Juizados de Violencia Domestica 

e Familiar contra a mulher que devera contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, integrada por profissionais especial izados nas areas psicossocial, 

juridica e de saude. Cabendo a esses profissionais fornecer dados por escrito ao 

juiz, ao Ministerio Publico e a Defensoria Publica mediante laudos ou de forma 

verbal durante as audiencias. Cabe tambem a esses profissionais desenvolver 

trabalhos de orientagao, encaminhamento e prevengao voltados nao so para a 

ofendida, como tambem ao agressor e aos famil iares, com uma atengao especif ica 

para as criangas e adolescentes. 

Porem, quando a complexidade do caso exigir avaliagao mais aprofundada o 

juiz podera determinar a manifestagao de profissional especial izado mediante a 

indicagao da equipe de atendimento multidisciplinar. 

A equipe de atendimento multidisciplinar desenvolve um trabalho de extrema 

valia aos juizados, no intuito de minimizar a violencia domest ica e familiar contra a 

mulher, pois estabelece uma assistencia em todos os setores abalados na vida da 

ofendida e de toda a sua famil ia. 

Dessa forma os profissionais como psicologos, medicos e assistentes 

sociais cada um com sua especial idade, atraves de consultas e entrevistas, alertam 

os ju izados dos problemas sofridos pela violencia domest ica e familiar por aquelas 

determinadas famil ias; possibil i tando uma melhor compreensao do juiz no caso em 

questao, trabalhando em prol do combate a punigao do agressor; t razendo de volta a 

sociedade a ofendida e seus dependentes, e resguardando os direitos dos mesmos 

frente a essa problematica. 

A criagao de juizados especiais contra a violencia domest ica e familiar 

possibil itou ao Poder Judiciario a elaboragao de uma proposta orgamentaria onde 

prever recursos para a criagao e manutengao da equipe de atendimento 

multidisciplinar nos Termos da Lei de Diretrizes Orgamentar ias, levando em 

consideragao a importancia de manter esse atendimento multidisciplinar. 

Portanto, enquanto nao estruturados os Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar contra a mulher, as varas criminais acumularao as competencias civel e 
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criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da pratica de violencia 

domest ica e familiar contra a mulher. 

Na tentativa de dirimir e tornar eficaz a coibicao e prevencao da violencia 

domest ica e familiar contra a mulher a Lei n° 11.340/06 estabelece que as 

instituicoes dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher poderao 

ser acompanhadas pela implementacao das curadorias necessarias e servigos de 

assistencias judiciarias, onde a Uniao, o Distrito Federal, os Estados e os Municipios 

terao a faculdade de criar e promover nos limites de suas competencias, centros de 

atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e seus dependentes em 

situagao de violencia domest ica e familiar; casas-abrigo; delegacias; nucleos de 

defensoria publica e servigos de saude, como, centros de pericia medico-legal 

especial izados no atendimento a mulher em situagao de risco. Possibi l i tando a 

criagao de programas e campanhas de como enfrentar esse tipo de violencia, como 

tambem criando centros de educagao e de reabilitagao para os agressores. 

No tocante as estatist icas referentes a violencia domest ica e familiar contra 

a mulher preve a lei que elas serao incluidas na base de dados dos orgaos oficiais 

do Sistema de Justiga e Seguranga, a f im de subsidiar um sistema nacional de 

dados e informagoes relativo as mulheres, ressaltando a punigao ao agressor e a 

apl icagao da Lei Maria da Penha e m todo Brasil. 

£ importante ressaltar que com o advento da nova lei aos cr imes praticados 

com violencia domest ica e familiar contra a mulher independentemente da pena 

prevista, nao sera apl icada as normas estabelecidas pela Lei n° 9.099/95. 

A lei em questao trouxe mudangas significativas nao so pela sua aplicagao 

como tambem por modif icar determinados art igos dos Codigos de ordem penal, 

alterando o artigo 313 do Codigo de Processo Penal que informa que sera admitida 

a decretagao da prisao preventiva nos cr imes dolosos, se o crime envolver violencia 

domest ica e familiar contra a mulher, nos termos da lei especif ica, para garantir a 

execugao das medidas protetivas de urgencia. O Codigo Penal em seu artigo 61 foi 

alterado na medida que dispoe que sao circunstancias que sempre agravam a pena, 

quando nao const i tuem ou quali f icam o crime, quando o mesmo e praticado com 

abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relagoes domest icas, de coabitagao, ou 

de hospital idade, ou com violencia contra a mulher na forma de lei especif ica. Ja no 

tocante a Lei de Execugao Penal e m seu artigo 152 consta que poderao ser 

ministrados ao condenado, durante o tempo de permanencia, cursos e palestras, ou 
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atribuidas atividades educativas, e seu paragrafo unico informa que aos casos de 

violencia domest ica contra a mulher, o juiz podera determinar o comparecimento 

obrigatorio do agressor a programas de recuperagao e reeducagao. 



CAPiTULO 3 INOVAQOES DA LEI 11.340/06 

A lei 11.340/06 apresenta-se como uma resposta ao grandioso esforco 

representado por diversos movimentos feministas em busca da repreensao de um 

problema social que afligia milhares de mulheres vi t imas da violencia domest ica e 

familiar. 

A Lei Maria da Penha trouxe consigo signif icativos avancos no ordenamento 

jur idico brasileiro, ao garantir a mulher uma assistencia jur idica eficaz frente a 

violencia por ela sofrida. Esta lei concede diversas garantias, dentre elas, o 

favorecimento da denuncia contra o agressor, apl icando uma punigao efetiva ao 

mesmo, na intengao de coibir e prevenir as agressoes no ambito domest ico e 

familiar. 

Dispoe, portanto, a nova lei, de uma atengao especial a mulher vi t ima de 

violencia domest ica e familiar, ate entao tratada com extremo preconceito, nao 

cabendo uma punigao para tal fato, tendo em vista que os problemas domest icos 

eram considerados de ordem familiar, mesmo que ocasionassem agressoes com um 

grau acentuado de violencia. 

A lei determina que a politica publica para essa questao faz-se por meio de 

um conjunto articulado de agoes da Uniao, Estados e Municipios e de agoes nao-

governamentais, com a integragao operacional do Poder Judiciario, do Ministerio 

Publico e da Defensoria Publica, com as areas de seguranga publica, assistencia 

social, saude, educagao, trabalho e habitagao, a f im de garantir protegao integral a 

mulher. 

Na verdade, os dados revelavam estatist icas impressionantes de violencia 

domest ica e familiar contra a mulher, demonstrando que essa e uma questao de 

ordem publica, devendo o Estado esta preparado para intervir e buscar solugoes 

para tais contra-sensos. 

Segundo dados alarmantes do IBGE referente as estatist icas de violencia 

contra mulher no ambito domest ico e familiar, est ima-se que 6,8 milhoes de 

mulheres dentre as brasileiras vivas ja foram espancadas pelo menos uma vez. 

Projeta-se que, no minimo, ha 2,1 milhoes de mulheres espancadas por ano no pais, 

175 mil por mes; 5,8 mil por dia, 243 por hora, calculando-se a media de que uma 
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mu'her a cada 15 segundos e vit ima de violencia domest ica e familiar. Diante de tais 

estatist icas Gomes (2006, p. 42) assevera que 

Estatisticas da violencia domestica contra a mulher revelam o quao sao 
assustadores os indices de violencia domestica no Brasil. As chances de 
uma mulher sofrer algum tipo de agressao pelo companheiro e muito maior 
que, de forma ocasional, por um desconhecido. Dessa forma, como nao 
concluir que a mulher se encontra em situagao de hipossuficiencia e 
necessita da lei 11.340/06 a seu favor? A violencia domestica ha muito 
deixou de ser um problema de ordem privada, passando a ser interesse de 
toda a coletividade. 

A efetiva implementacao da Lei Maria da Penha em combate aos dados 

estatist icos de violencia contra a mulher promoveu a formacao de uma rede de 

atendimento a mulher em situagao de violencia, assegurando-a de um apoio 

assistencial dotado de profissionais capacitados que auxil iam a ofendida, 

direcionando-a para um tratamento psicologico; recuperando seu lado emocional 

bastante sofrido pelas agressoes praticadas pelo seu agressor; como tambem Ihe 

proporcionando uma assistencia juridica gratuita que a represente apos sua 

denuncia, portanto, assegurando-a direitos para combater a violencia por ela sofrida. 

Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha ocorreu a implementagao de 

programas assistenciais que abrigam a mulher vit ima de violencia domest ica e 

familiar, assegurando-a uma assistencia psicologica, de saude e social, com a 

elaboragao de procedimentos art iculados de seu funcionamento, mantendo uma 

correlagao com sedes localizadas em bairros distintos, espalhados por varias 

regioes de um determinado Estado, com a f inal idade de buscar a institucionalizagao 

desses servigos. 

Essa rede proporcionada pela assistencia de atendimento a mulher vi t ima de 

violencia domest ica e familiar conta com programas permanentes de qualif icagao e 

capacitagao de profissionais que integram um sistema eficaz de divulgagao publica, 

onde toda sociedade detem de conhecimento de sua existencia e funcionamento. 

Com a aplicagao da lei Maria da Penha, propoe-se que todos os servigos da 

rede de atendimento a mulher trabalhem para uma mudanga cultural e social, a f im 

de que o ciclo de violencia seja interrompido, a partir da valorizagao da auto-est ima e 

do fortalecimento da mulher como sujeito de direitos e que toda forma de violencia 
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domest ica e familiar contra ela seja vista por toda a sociedade como pratica 

moralmente inaceitavel. 

Para o regular fluxo de atendimento a mulher vi t ima de violencia domest ica e 

familiar, a lei n° 11.340/06 preve que nas delegacias de defesa da mulher, deva 

haver uma boa estrutura material e de recursos humanos que possibil i tem atende-la 

em todas as suas precisoes, que vao desde a uma assistencia psicossocial e 

judiciaria, seguido de uma propositura imediata das medidas protetivas de urgencia 

em favor da vit ima. Almeja-se que com a lei Maria da Penha, seja implantada nas 

Delegacias de Defesa da Mulher uma melhor quali f icacao dos profissionais que ali 

desenvolvem um trabalho assistencial a mulher vit ima de violencia domest ica e 

familiar, possibil i tando a mesma uma maior segur idade para que ela fortaleca sua 

denuncia em face de seu agressor, nao f icando desamparada no momento de sua 

chegada a delegacia, como acontecia anterior a lei Maria da Penha, quando a 

mesma nao possuia subsidios legais que a impulsionavam a denunciar o agressor ja 

que esse atendimento na delegacia era precario e ate mesmo discriminatorio. 

Porem e essencial para o cumprimento dessa inovagao trazida pela Lei n° 

11.340/06 em face das Delegacias de Defesa da Mulher que seja f i rmado um 

compromisso por parte do Poder Publico atuando como orgao fiscalizador do 

cumprimento dessa medida, l iberando, portanto, verbas para que sejam implantados 

o atendimento especial izado, como o uso de computadores, viaturas, materials 

didaticos em forma de folhetos, que alertam a mulher vit ima de violencia domest ica e 

familiar sobre seus direitos e como denunciar seu agressor. 

3.1 A aplicagao da Lei n° 11.340/06 nas Delegacias de Defesa da Mulher 

E mister ressaltar que o dispositivo trazido pela Lei Maria da Penha a cerca 

do apr imoramento no atendimento a mulher vi t ima de violencia domest ica e familiar 

junto as Delegacias de Defesa da Mulher e de grande valia, pois aumentou o 

numero significativo de denuncias, visto que a ofendida encontra um apoio efetivo 

frente ao seu problema que e a violencia domest ica e familiar por ela sofrida. 

Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, quando uma mulher procura 

a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para prestar queixa de violencia domest ica 
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e familiar, recebe uma proposta de medida protetiva, ou seja, e oferecida a vit ima 

uma casa-abrigo para novo alojamento, permit indo que ela saia do local onde sofre 

as agressoes e se aloje por tempo determinado nesta casa-abrigo, ate que seja 

imposta ao seu agressor as penas previstas na Lei n° 11.340/06, garantindo-lhe 

portanto, a casa-abrigo uma protegao a vit ima. 

Porem, por escolha da vi t ima, ela podera ser alocada em uma outra casa de 

sua preferencia, seja de propriedade de um parente ou de um amigo, caso ela se 

sima mais a vontade. A lei Maria da Penha informa ainda que, caso a mulher nao 

queira se retirar do seu lar, em virtude dos seus fi lhos ou ate mesmo por 

comodidade, a mesma assinara um documento onde encontra-se expresso que a 

delegacia ofereceu abrigo, todavia a vit ima nao o aceitou. 

Nos casos em que a opcao do abrigo e aceita, a Delegacia de Defesa da 

Mulher vai pegar os pertences da ofendida em sua casa, com a presenca de dois 

policiais e transporta todo o material, alem das criangas para o local seguro. 

Igualmente e requerido ao juiz uma determinagao judicial para que mantenha o 

afastamento entre o autor da violencia e a vit ima, protegendo-a de possiveis 

ameagas. 

Assegura-se, destarte, a mulher vit ima de violencia domest ica e familiar um 

apoio jamais alcangado por ela antes da Lei n° 11.340/06, ocasionando assim, um 

crescimento no numero de denuncias contra os agressores, fazendo-se valer a 

aplicagao da Lei Maria da Penha em seu maior avango, que foi de dar seguridade a 

vit ima em denunciar seu agressor. 

Dados estatisticos da cidade de Natal/RN provenientes do Sistema de 

Seguranga do Estado, na regiao nordeste, onde o fluxo de agressoes praticadas 

contra a mulher e mais acentuada informam que a Delegacia de Defesa da Mulher 

efetuou 135 prisoes por f lagrante ou desobediencia, desde 22 de setembro de 2006, 

data em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Segundo a delegada daquela 

jurisdigao, a partir da entrada em vigor da lei Maria da Penha foi alcangada uma 

media de cinco pedidos de medidas protetivas por dia em face da vi t ima, 

contabil izando mais de 400 inqueritos policiais no inicio do ano de 2007 e mais de 3 

mil boletins de ocorrencia. apresentando-se como uma vitoria dos orgaos em defesa 

da mulher, em resposta as diversas lutas em busca de uma lei que assegurasse 

uma protegao efetiva a mulher vit ima de violencia domest ica e familiar. 
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Em Cuiaba os dados da Policia Civil apontam que apos a implantagao da Lei 

Maria da Penha, nas delegacias especial izadas em defesa da mulher, foram 

registradas 9.274 ocorrencias de violencia domest ica e familiar contra a mulher, 

dentre as quais se destacam as violencias como ameaga, lesao corporal, calunia, 

di famagao e injuria. Os casos de homicidios contra a mulher somaram 32 casos, 

onde boa parte se referia a crimes passionais, sendo aplicado aos agressores as 

penas previstas pela Lei Maria da Penha. 

No periodo de fevereiro a setembro de 2006, em Cuiaba, foram registradas 

5.750 ocorrencias de deiitos contra a mulher nao se chegando a punigao de seus 

agressores, contrapondo-se aos dados estatist icos atuais, pois nao existia um lei 

especif ica que punisse de forma eficaz o agressor, deixando na maioria dos casos a 

muiher as margens da violencia domest ica e familiar sem um apoio assistencial que 

Ihe desse subsidios para denunciar seu agressor. 

De acordo com a delegada titular, do Estado de Cuiaba, os atos de violencia 

contras as mulheres sao frequentes e atravessam decadas, porem, a unica fonte 

que pode minimizar e coibir esses casos sao as denuncias, pois serao atraves delas 

que penas serao imputadas aos agressores, colocando a mulher numa situagao de 

protegao, saindo da situagao de risco constante. 

Em todo Brasil sao crescentes os numeros de denuncias e a procura pela 

Delegacia de Defesa a Mulher cresceu de forma bastante satisfatoria, ja que a 

mulher nao se ve mais recolhida na sua propria dor, pois encontrou nas delegacias o 

apoio assistencial que antes da Lei n° 11.340/06 era escasso. 

Apos a implantagao da Lei Maria da Penha, o Brasil conta com cerca de 390 

delegacias especial izadas em deiitos contra a mulher, mais de 100 (cem) varas 

penais com atribuigao de julgar tais deiitos e 40 Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar contra a Mulher. Em oito meses de aplicagao da lei, de acordo com dados 

estatist icos fornecidos pela Associagao Brasileira de Defesa a Mulher, cresceu em 

3.000% o numero de f lagrantes de violencia contra a mulher, aumentando em 526% 

o numero de inqueritos policiais. 

Antes da criagao da lei, os crimes de violencia domestica e familiar eram 

considerados de menor potencial ofensivo, sendo apenas feito o preenchimento do 

termo circunstanciado com a aplicagao de penas alternativas ao agressor. Agora, 

com a Lei Maria da Penha e obrigatorio a abertura de inquerito policial e de 

processo, necessitando de investigagao e oitivas de testemunhas. 
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Porem, como toda regra tem sua excegao, a lgumas cidades do Pais nao 

estao conseguindo manter os padroes estabelecidos pela Lei Maria da Penha em 

suas Delegacias de Defesa a mulher, nao no que se refere a efetiva aplicagao da lei, 

mas na estrutura de suas delegacias. O principal problema e no que concerne ao 

transporte das vi t imas e a entrega de intimagoes, ja que em algumas delegacias o 

numero de viaturas em funcionamento e precario. Muitas delegacias possui apenas 

uma viatura, dif icultando o trabalho nesse sentindo, ja que a lei n° 11.340/06 

possibil itou um aumento na demanda de denuncias. Dessa forma e dificil atender 

todas ocorrencias de um determinado dia, quando disponibi l iza-se de apenas uma 

viatura. 

Outro problema e a falta de computadores em muitas delegacias do pais, 

pois as vezes so existe um micro para desenvolver toda a atividade, nao 

proporcionando um trabalho satisfatorio por parte dos atendentes especial izados da 

Delegacia de Defesa da Mulher, que atendem um numero gradativo de vi t imas, que 

fica.n numa espera exaustiva aguardando o atendimento. 

Esses pequenos problemas podem ser solucionados com a implementagao 

de verbas publicas para uma melhor aparato as Delegacias de defesa da Mulher, 

fornecendo-lhes equipamentos imprescindiveis para seu efetivo funcionamento. 

Mesmo baseando-se em todos os dados favoraveis a aplicagao da Lei Maria 

da Penha frente as Delegacias de Defesa a Mulher e vibrando com seu significativo 

avango, e indispensavel lutar por um avango assistencial em todas as delegacias do 

Brasil, nao apenas em algumas regioes isoladas. 

E necessario ampliagao e aperfeigoamento dos mecanismos que dao 

visibil idade aos fatos del i tuosos, criando e apr imorando instrumentos de 

acompanhamento aos efeitos da Lei Maria da Penha. Fazendo com que os 

governadores dos Estados, onde as delegacias em defesa da mulher encontrem-se 

defasadas remetam aos presidentes dos Tribunals de Justiga de suas regioes 

requerimento propondo a instalagao nas cidades- polos de seus Estados de 

Defensorias Publicas especial izadas na Defesa da Mulher em situagao de Violencia 

e de Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher. 

E imprescindivel a proposta de instalagoes de Delegacias de Defesa da 

Mulher em todo territorio nacional, pois a luta de combate a violencia domest ica e 

familiar contra a mulher e incansavel, nao admite recuos, exige-se uma vigilancia 

permanente em relagao as conquistas alcangadas. 
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3.2 A proposta de criagao dos Juizados Especial izados na Violencia Domestica e 
Familiar contra a Mulher previsto pela Lei n° 11.340/06 

A Lei 11.340/06 para funcionar e produzir os efeitos desejados, estabelece 

ao aparelho estatal, especialmente ao Poder Judiciario, um esforgo concentrado, a 

partir da implantagao imediata dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar 

Contra a Mulher, os quais deverao ter funcionamento diferenciado. 

Para o desenvolv imento desses Juizados e indispensavel o apoio de uma 

Equipe Multidisciplinar, dotada de profissionais capacitados na area psicossocial, 

que irao tragar um perfil da vit ima e do acusado, t razendo aos juizes relatorios 

referentes a esses perfis, indicando o nivel psicologico afetado de cada um. No que 

se refere a area juridica sera necessaria uma defensoria publica que peticionara ao 

juiz informando sobre as agressoes sofridas pela mulher estando a mesma presente 

em toda as audiencias em companhia de seu advogado. Ja na area da saude sera 

indispensavel a presenga de profissionais capacitados que farao exames junto a 

vi t ima, trazendo laudos ao juiz no tocante a condigao fisica da ofendida. 

A Lei Maria da Penha estabelece ainda que, a previsao de uma equipe 

multidisciplinar de atendimento de nada servira se aos processos judiciais nao for 

dado um tratamento diferenciado. Para que isto nao ocorra criou-se os Juizados 

Especial izados na Violencia Domestica e Familiar, no sentido de dinamizar, prevenir 

e, sobretudo, compreender o drama familiar que se esconde atras de cada um dos 

processos. 

Depara-se a Lei n° 11.340/06 com um grande desafio que e o treinamento 

adequado dos profissionais capacitados para desenvolver o trabalho de assistencia 

junto aos envolvidos na violencia domestica e familiar, que inclui desde a mulher, 

como seus filhos e ate mesmo o agressor. A lei informa que este trabalho ira trazer 

resultados satisfatorios, atendendo a aplicagao da norma de acordo com os perfis 

apresentados, por isso a necessidade de promover a capacidade desses 

profissionais. 

Os Juizados especial izados na Violencia Domestica e Familiar apresentam-

se como orgaos da Justiga Ordinaria com competencia civel e criminal, ao qual 

serao criados pela Uniao, Distrito Federal e Territorios, e pelos estados. 
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Os Juizados especial izados na Violencia Domestica e Familiar apresentam-

se como orgaos da Justiga Ordinaria com competencia civel e criminal, ao qual 

serao criados pela Uniao, Distrito Federal e Territorios, e pelos estados. 

Os Juizados Especial izados na Violencia domest ica e familiar contra a 

mulher vem encontrando relutancia ate mesmo por parte de alguns ju izes e 

membros do Ministerio Publico em determinadas regioes do Pais. Apesar de ser 

estabelecido em lei, alguns Estados se mostraram relutantes em adotar a aplicagao 

desses Juizados, por acreditarem que sua criagao so tera valia em comarcas cuja 

demanda seja volumosa com relagao a Violencia Domestica e Familiar contra a 

Mulher. Dessa forma onde nao ha grande demanda, a materia de violencia 

domestica e familiar contra a mulher devera ficar na algada dos ju izados comuns, 

visto que, em pequenas e medias comarcas, nem mesmo os Juizados Especiais 

Criminais ainda foram estabelecidos. 

Ja consciente desses pensamentos, a Lei Maria da Penha ja havia 

estabelecido em um dos seus disposit ivos que, enquanto nao estruturados os 

Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a mulher, a competencia para 

julgar as causas decorrentes da pratica de violencia domest ica e familiar contra a 

mulher serao acumuladas pelas varas criminais das comarcas de cada regiao. 

No Estado do Rio de Janeiro, uma minoria de promotores e ju izes 

defenderam a ideia de que a acumulagao da competencia do ju lgamento dos deiitos 

de violencia domest ica e familiar contra a mulher pelas varas criminais durante o 

periodo de transigao ate a criagao de Juizados Especial izados na Violencia 

Domestica e Familiar contra a Mulher como preve a Lei n° 11.340/06, provocara um 

fator de tensao em virtude de multiplicar o volume de trabalho. 

Ora, tal posicionamento foi encarado por muitos como sendo desfavoravel, 

talvez os juizes e promotores estariam acostumados com a singela e simples 

audiencia ocorrida anterior a Lei Maria da Penha, que tratava a violencia domest ica 

e familiar com sendo um crime de menor potencial ofensivo, f icando sempre as 

audiencias resolvidas em concil iagoes mascaradas pelo medo da vi t ima em encarar 

seu agressor, ja que as penas aplicadas a ele nao passavam de cestas basicas. 

Outro foco de resistencia pode estar em uma determinada classe de Juizes 

ou Promotores de Justiga, que possuam uma visao conservadora, quern sabe 

machista, nao querendo atuar em crimes de violencia contra as mulheres. Ha um 

senso comum teorico dos juristas que consideram a violencia contra as mulheres um 
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delito menor, ao qual o Estado deveria atuar residualmente, fortalecendo a ideia de 

discriminagao e preconceito. 

No Estado de Alagoas e Pernambuco para tentar instituir a criagao dos 

Juizados Especial izados na Violencia Domestica e familiar contra a mulher, os 

governantes dos respectivos Estados solicitaram ao Tribunal de Justiga de suas 

regioes a implementagao de varas criminais voltadas para o atendimento a grande 

demanda de processos referentes a Violencia Domestica e Familiar contra a mulher 

apos a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, necessitando de profissionais 

capacitados que desenvolvam um atendimento multidisciplinar as mulheres vit imas 

dessa violencia, ao agressor e aos famil iares da ofendida, com especial atengao as 

criangas e aos adolescentes. 

Os Estados que ja desenvolvem um trabalho frente a criagao dos Juizados 

Especial izados em violencia domestica e familiar obedeceram a lei e mediante uma 

elaboragao do Poder Judiciario criaram uma proposta orgamentaria que viabil izasse 

recursos para a construgao e manutengao desses juizados, bem como dos 

profissionais de atendimento multidisciplinar. 

Enquanto nao sao criados em todo o Pais, os Juizados especial izados em 

violencia domest ica e familiar, Foruns de Entidades Autonomas de Mulheres do 

Brasil tentam mobil izar a sociedade para a importancia da implantagao desse 

Juizado, tentando mostrar a importancia do cumpr imento da Lei, sendo fundamental 

a existencia desse instrumento na luta contra a violencia a qual muitas mulheres 

estao submetidas, a f im de oferecer atendimento humanizado as vi t imas e 

tratamento aos agressores, rompendo, assim, com o nefasto ciclo da violencia. 

3.3 A necessidade da implantagao de medidas que conscient izem a sociedade para 
a aplicagao eficaz da Lei Maria da Penha 

Apesar de enxergar os progressos trazidos pela Lei Maria da Penha a 

mulher vit ima de violencia domestica e familiar, o ordenamento necessita de uma 

politica intensificada onde ocorra uma maior conscientizagao da sociedade com 

relagao aos males ocasionados por essa violencia. 
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A lei propoe atendimentos multidisciplinares a ofendida, bem como o apoio 

dos orgaos publicos e apresentagao nas escolas, universidades e diversos setores 

da sociedade de palestras referentes a aplicagao da Lei n° 11.340/06, para que 

sejam divulgados os avangos trazidos pela Lei. 

E necessario, portanto, para se avaliar a eficacia da Lei Maria da Penha no 

Brasil, que sejam intensif icadas propostas de parcerias de polit icas e medidas 

integradas de Prevengao a Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher, que vao 

desde a igualdade de genero entre homens e mulheres, ate a conscientizagao a 

partir do ensino fundamental ao universitario de que a violencia domest ica e familiar 

contra a mulher e crime e esta estabelecido em lei. 

Para que esses crimes nao existam mais, faz-se necessario a integragao do 

Poder Judiciario com os demais servigos da rede de atendimento a mulher atraves 

do Conselho Nacional de Justiga, ampl iando-se os projetos de Justiga Comunitar ia, 

contando com o apoio dos Tribunals de Justiga de todos os Estados do Pais, 

possibil i tando assim, atividades como: a criagao de centros de reabilitagao de 

agressores, no sentido de tentar minimizar a problematica que e a violencia 

domestica e familiar dentro de um lar e informar as mulheres vi t imas de violencia a 

existencia das casas-abrigo que desenvolvem um apoio assistencial de grande valia 

nao so a ofendida como tambem a toda sua famil ia. 

Recomenda-se tambem, a existencia permanente de equipes 

multidisciplinares situadas nos Tribunals de Justiga Estaduais, que necessita 

pr imeiramente para que seja efetivada sua pratica de uma proposta em assembleia 

sobre o estudo da importancia dessa questao junto ao Poder Executivo. 

Acredita-se que com a aprovagao por parte do Poder Executivo em favor do 

aproveitamento dessas medidas nos tr ibunals estaduais de todo o Brasil, com 

certeza a aplicagao da Lei Maria da Penha produziria muito mais efeitos positivos. 

Para que as equipes de atendimento multidisciplinar tenham competencia 

para desenvolver seu trabalho assistencial junto as comarcas, deverao ser 

implantadas propostas de parcerias, de polit icas e de medidas integradas de 

prevengao a Violencia Domestica e Familiar contra a mulher; propondo uma serie de 

cursos de capacitagao multidisciplinar em direitos humanos e violencia de genero 

entre homem e mulher, voltados aos operadores de direito, policia civil e militar e 

equipe multiprofissional, todos f iscal izados e apoiados pelo Ministerio da Educagao e 

Cultura. 
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Sabe-se que para a concretizagao da Lei Maria da Penha algumas bases 

devem ser adaptadas para sua aplicagao, nao apenas sobrepor medidas normativas, 

porem estruturar os polos que irao desenvolve-las e aplica-las, capacitando-os de 

forma correta, pois sabe-se que a realidade estabelecida ate a entrada em vigor da 

Lei n° 11.340/06 era bastante distorcida das propostas que agora estao sendo 

implementadas. 

Primeiramente, nota-se que varias cidades ainda nao desenvolveram 

grandes avangos com relagao a aplicagao da Lei Maria da Penha por nao haver 

uma campanha de divulgagao da mesma. 

Portanto, e de extrema importancia uma campanha de divulgagao da Lei n° 

11.340/06 pelo Poder Judiciario, Ministerio Publico e Defensorias Publicas, atraves 

de manuais elaborados pelos Tribunals de Justiga dos Estados, direcionados ao 

publico como as mulheres vit imas de Violencia Domestica e Familiar, as criangas, 

jovens, adultos, profissionais de saude, policiais etc. Com a parceria da Secretaria 

Especial de Mulheres, que firma apoio com ent idades de classe, orgao 

governamentais ou nao governamentais, esses manuais devem ser langados em 

l inguagem acessivel em evento nacional, alertando a sociedade da divulgagao dos 

meios de coibir e prevenir a Violencia Domestica e familiar contra a mulher. 

Atraves de campanhas publicitarias em veiculos de comunicagao como a tv 

aberta e fechada, emissoras de radios comerciais e comunitar ias, consegue-se 

intensificar a pratica e divulgar da aplicagao da lei em todo territorio nacional, 

est imulando assim, em contrapartida, o apoio de empresas especial izadas em 

publicidade e telecomunicagoes. 

Servira como impulso a eficacia da Lei Maria da Penha a promogao de 

debates seminarios no ambito escolar; associagoes de bairros e moradores, 

Conselhos de Seguranga e Saude, incentivados por Prefeituras Municipals e 

Conselhos da Mulher. 

Necessita-se tambem da criagao de um portal sobre violencia domest ica e 

familiar contra a mulher, atraves de site especif ico, com ampla divulgagao de 

informagoes, grupos de discussoes e estudo, chats, denuncias e informagoes on-line 

que possuam a recomendagao do Poder Executivo e movimentos feministas, 

amparados pelos Conselhos da Mulher. 

Pesquisas e estatisticas sobre a violencia domest ica e familiar contra a 

mulher poderao ser estabelecidas em todo Brasil, atraves de parcerias com o IBGE, 
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IPEA e Universidades Estaduais e Federals, desenvolvendo uma metodologia para 

coleta de dados qualitativos acerca da violencia praticada em desfavor da mulher no 

ambito domest ico e familiar. 

Existem tambem sistemas de estatistica que ja sao apl icadas nas delegacias 

de grandes metropoles como Sao Paulo, Cuiaba e Campo Grande, colhendo dados 

junto ao Ministerio Publico, Judiciario e nucleos psicossociais para formar o sistema 

nacional de dados estatist icos referente a aplicagao da Lei Maria da Penha. 

Recomenda-se portanto, que para o desenvolv imento concreto desse sistema 

nacional de estatist icas, o Ministerio Publico e as Defensorias Publicas, cr iem 

nucleos de atendimento as mulheres em situagao de violencia, de preferencia em 

centros de referencias, como as Delegacias estaduais de assistencia a mulher 

(DEAM's) , com outros servigos afins. 

Como estrategia para implementagao do sistema nacional de estatist icas de 

violencia domestica e familiar contra a mulher e necessario que se disponibil ize aos 

operadores do direito, publicagoes de documentos nacionais que relatem a violencia 

domestica contra a mulher, para que o mesmos possam compara-los com a 

Declaragao Universal dos Direitos Humanos, como tambem com a Convengao pela 

Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao Contra as Mulheres e Convengao 

de Belem do Para, acordos internacionais f i rmados pelo Brasil que fundamentam a 

aplicagao da Lei Maria da Penha. 

Portanto, para uma eventual eficacia da Lei n° 11.340/06 nas comarcas e 

Tribunals de todo o Brasil e imprescindivel sensibil izar e capacitar juizes para a 

efetiva implementagao desta lei, objetivando o cumprimento das disposigoes 

transitorias estabelecidas na mesma, com a possibi l idade de enquanto nao 

estruturados os Juizados Especial izados de Violencia Domestica e Familiar contra a 

mulher as varas criminais cont inuarem acumulando as competencias civel e criminal 

para conhecer e julgar as causas decorrentes dessa pratica. Recomenda-se tambem 

a capacitagao de Defensores Publicos, Promotores, Delegados e membros de 

equipes multidisciplinares, com atuagao nos Juizados de todas as comarcas do 

Brasil. 

Uma resolugao a cerca do Conselho Nacional de Justiga estipula prazo para 

que os Tribunais de Justiga dos Estados, Territorios e Distrito Federal criem os 

Juizados Especial izados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher, nas 
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capitais e no interior, recomendando ao Ministerio Publico e as Defensorias Publicas, 

a criagao dos Nucleos de Atendimento as Mulheres em situagao de violencia. 

Seria como um mutirao de agoes com o intuito pleno e exclusivo da 

aplicagao da lei n° 11.340/06 nos Estados e Municipios em que a mesma ainda 

encontra-se a passos lentos. Para isso, e importante mapear as agoes que t iveram 

exitos na aplicagao da lei 11.340/06, no Brasil, e divulgar para a rede de 

atendimento a mulher e para toda a sociedade esses dados proveitosos, servindo 

como espelho para as regioes que ainda nao atingiram seu aproveitamento total, so 

assim se conseguira atingir o tao valioso objetivo que e erradicar toda a forma de 

violencia domest ica e familiar contra a mulher no Territorio Nacional. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

A partir de todos os argumentos expostos, pode-se apresentar a lgumas 

consideracoes finais a cerca dos motivos que levaram a criagao da Lei 11.340/06, 

conhecida nacionalmente como Lei Maria da Penha. A mesma tem o objetivo de 

combater e erradicar a violencia domest ica e familiar contra a mulher em detr imento 

da situagao caotica que se encontrava a penalizagao da Legislagao Penal Brasileira 

em face do autor deste crime, antes considerado apenas como um crime de menor 

potencial ofensivo. 

Portanto, inicialmente a proposta do trabalho foi salientar a violencia 

domestica e familiar contra a mulher como sendo uma problematica social que 

necessitava de medidas normativas eficazes para coibir e Ihe proporcionar uma 

seguranga para denunciar seus agressores, como assim assegura a lei 11.340/06. 

Esta lei combate de forma direta a violencia domest ica e familiar contra a mulher, 

nao imputando penas pecuniarias e proporcionando uma assistencia em todos os 

ambitos que as leis penais anteriores deixavam lacunas imensas. Dessa forma a 

nova norma penal trouxe mudangas significativas e a esperanga de que essa 

especie de violencia seja combatida de forma eficaz. 

Neste contexto foi percebido que o motivo que levou ao aumento nas 

denuncias das mulheres junto as delegacias especial izadas, foi o fato da Lei Maria 

da Penha oferecer uma assistencia psicossocial e judiciaria dotada de profissionais 

capacitados para receber essas mulheres e encaminha- las de forma correta a 

solucionar seus problemas sempre amparadas por uma legislagao penal vigente. 

Reforgando assim a esperanga das vi t imas em denunciar, sabendo que vao da 

continuidade ao processo, ja que esse tipo de violencia nao e mais tratada como 

algo sem importancia ou ate mesmo desmerecedora de um tramite judicial. 

Para tanto, os dados estatist icos revelam um aumento signif icante dos 

inqueritos policiais que reforgam a pratica da lei 11.340/06. Isso significa que as 

mu.heres nao estao mais calando diante das agressoes sofridas, pois a lei esta 

punindo os agressores que a praticam, ja que os dados apontam uma demanda 

volumosa de prisoes, causando assim um temor por parte de quern pratica esse tipo 

de violencia. 
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A aplicagao da Lei Maria da Penha trouxe consigo a protegao da integridade 

f isica, psiquica e moral da mulher, sobrepondo a violencia domest ica e familiar 

medidas protetivas de urgencia, resguardando a ofendida de tamanhos transtornos 

em sua vida. 

Nao e dificil perceber que a norma estabelecida pela lei atribui uma serie de 

medidas antes desconhecida pela mulher vit imada pela violencia domest ica e 

familiar, que agora encontra subsidios para torna-la eficaz, t razendo a realidade dos 

fatos a sociedade, nao f icando mais escondida atras de sua dor e revolta com 

relagao as agressoes sofridas, por encontrar amparo legal que a proteja. 

Considera-se, portanto, que a lei Maria da Penha representa um marco na 

protegao da famil ia e um resgate da cidadania feminina, na medida em que a mulher 

ficara a salvo do agressor e, assim, podera denunciar as agressoes sem temer 

encontrar com o agressor no dia seguinte e poder sofrer a consequencias ainda 

piores. 

Os avangos trazidos pela lei sao significativos e de vigencia imediata, nao 

havendo motivos para retardar sua plena aplicagao, contudo, uma das 

indispensaveis maneiras de dar um basta a violencia domest ica e familiar contra a 

mulher e fazer com que o agressor se conscientize que e indevido seu agir. Neste 

sentido encontra-se a Lei Maria da Penha punindo o agressor diante de tal violencia, 

minimizando dessa forma os elevados indices de violencia domest ica e familiar 

contra a mulher, onde atraves de medidas socio educat ivas que visam a reabilitagao 

do agressor, impulsiona-o a reconhecer que a mulher nao e um objeto de sua 

propriedade, do qual pode dispor do modo que Ihe aprouver e descarregar em seu 

corpo todas as suas frustragoes. 

Chegou a hora de dar um basta a esse tipo de violencia, fazendo valer a 

aplicagao plena e eficaz da Lei Maria da Penha contando, sobretudo, com o Poder 

Judiciario para char mecanismos vigentes que atuem na criagao de Juizados 

Especial izados na Violencia Domestica e familiar contra a mulher em diversas 

comarcas de todo o Pais, disponibi l izando de uma equipe multidisciplinar que atenda 

nao so a vit ima, mas todos aqueles envolvidos no contexto da violencia domestica, 

como agressor, criangas e adolescentes, ressociabil izando todos em carater 

primordialmente psicologico e de protegao juridica. 

Em suma, faga-se valer a Lei Maria da Penha atraves de mobil izagoes 

estaduais e nacionais por parte dos orgaos publicos, que intensif iquem e publ iquem 
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mensalmente seus dados estatist icos para coibir e prevenir a violencia no ambito 

domest ico e familiar contra a mulher. Empregue a sociedade atraves de divulgagoes 

publicitarias a ideia que pode e deve-se fazer valer a punigao ao agressor, cr iando 

um sentimento de mudanga que nao mais assegura a impunidade a esse tipo de 

violencia e sim repreenda-a e ataque-a nos parametros legais da lei, devolvendo a 

integridade f isica, psiquica e moral a mulher. 
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