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RESUMO 

Este trabalho visa investigar os cinco anos da Lei Maria da Penha e sua efetividade 

na legislagao brasileira, tendo como problema de pesquisa: A Lei Maria da Penha 

nestes cinco anos de vigencia viola o principio constitucional da igualdade ou 

apenas se apresenta como instrumento juridico de protecao a mulher, aproximando 

os sexos de uma igualdade real? Isto porque, a Lei Maria da Penha coloca-se como 

um tema de intensas discussoes, entre diversos setores da sociedade e 

pesquisadores da area juridica. Com tanta polemica, surgem diversos juristas e 

personalidades tentando fundamentar seu ponto de vista acerca da referida lei. De 

acordo com as doutrinas que serao utilizadas, a pesquisa cientifica tera como base 

teorica a premissa de que a Lei Maria da Penha aliada a uma analise profunda sobre 

a lei em si e seus pontos que geram divergencia no mundo juridico. Com isso busca-

se alcangar um entendimento sobre os principals pontos e inovagoes trazidas pela 

lei. O metodo utilizado sera o dedutivo, pois e mais eficiente na elaboragao de 

problemas de pesquisas, consistentes e que tenham suporte teorico, ou seja, 

referencias bibliograficas. 

Palavras-chave: Vigencia; Lei Maria Da Penha; Violencia Domestica; Igualdade. 



ABSTRACT 

This work aims to investigate the five years of Maria da Penha Law and its 

effectiveness in Brazilian law, with the research problem: The Maria da Penha Law in 

the five-year period violates the constitutional principle of equality or just shows up as 

a legal instrument of protection the woman, bringing a real equality of sexes? This is 

because the Law Maria da Penha is placed as a subject of intense discussions 

between different sectors of society and legal researchers. With so much 

controversy, there are several legal experts and personalities trying to support his 

point of view about that law. According to the doctrines that will be used, scientific 

research will be based on the theoretical premise that the Maria da Penha Law 

combined with a thorough analysis on the law itself and its points that generate 

divergence in the legal world. This seeks to achieve an understanding of the key 

points and the innovations brought by the law. The method used is the deductive, it is 

more efficient in the development of research problems that have consistent and 

theoretical support, or references. 

Keywords: Duration, Maria da Penha Law, Domestic Violence Equality. 
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1 INTRODUQAO 

O objetivo deste trabalho e analisar a efetividade da Lei Maria da Penha 

nestes cinco anos de vigencia. 

Assim, questiona-se: A Lei Maria da Penha nestes cinco anos de vigencia 

viola o principio constitucional da igualdade ou apenas se apresenta como 

instrumento juridico de protegao a mulher, aproximando os sexos de uma igualdade 

real? 

No dia 7 de agosto de 2006 foi sancionada pelo presidente da Republica, Luiz 

Inacio Lula da Silva, a lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

Aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, esta lei criou mecanismo para 

coibir a violencia domestica e familiar contra a mulher, passando-se a punir mais 

severamente estes atos. A lei trouxe mudangas significativas para a celeridade 

processual e a efetiva protegao das mulheres, modificando alguns dispositivos do 

codigo penal e tambem da lei 9.099/95. 

Contudo, ha quern defenda que a Lei Maria da Penha padece do vicio da 

inconstitucionalidade, por prestar tratamento privilegiado as mulheres vitimas de 

agressao domestica e nao aos homens, o que infringiria o principio da isonomia 

previsto na Constituigao Federal. 

Por isso, faz-se necessario em uma primeira analise do tema abordado, a 

compressao de como a familia se organizou no decorrer dos tempos e de como 

caminhou a constituigao da relagao conjugal ate a atualidade, o que nos trara a 

compreensao das causas da violencia domestica contra a mulher e dos demais 

fatores que mantem a mulher junto a estes agressores. 

Destacam-se tambem os problemas advindos das novas relagoes conjugais, 

tendo em vista que se tornou notorio o fato da mulher, em muitos casos, ser a chefe 

de familia, bem como passou a existir formas de relagoes conjugais diferentes do 

casamento. 

Assim, quase todos os crimes descritos no Codigo Penal brasileiro podem ser 

cometidos contra a mulher, pelos seus companheiros ou maridos, configurando a 

violencia domestica, contudo alguns sao mais comuns e serao abordados no 

primeiro capitulo deste trabalho: ameaga, lesao corporal, estupro, maus tratos, rapto, 

sequestro e carcere privado, aborto provocado por terceiro e constrangimento ilegal. 
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Tais crimes foram escolhidos, pois atraves de estudo realizados junto a ONG's que 

atendem mulheres vitimas de violencia domestica. 

Como Estado-Membro da ONU, o Brasil assinou a Declaragao Universal dos 

Direitos Humanos, a qual definiu os principios morais e eticos que vem orientar os 

povos das nagoes Unidas, devendo ser adotados por todos os paises democraticos. 

Reconhecendo a urgente necessidade de uma extensao universal a mulher 

dos direitos e principios relativos a igualdade, seguranga, liberdade, integridade e 

dignidade de todos os seres humanos, bem como preocupados com a violencia 

contra a mulher, que constitui um obstaculo nao so para alcangar a igualdade, o 

desenvolvimento e a paz, mas que impede total ou parcialmente a mulher gozar os 

direitos e liberdades a ela conferidos foi proclamada a Declaragao sobre a 

eliminagao da Violencia contra a mulher (Resolugao aprovada pela assembleia geral 

das nagoes unidas, na 85 a . segao Plenaria em 20 de dezembro de 1993). 

E bem verdade que a violencia contra a mulher constitui uma manifestagao de 

relagoes de poder historicamente desiguais entre o homem e a mulher, que 

conduziram a dominagao da mulher e a discriminagao contra ela por parte do 

homem o que a impede de desenvolver-se plenamente, e que a violencia e um dos 

mecanismos sociais fundamentals daqueles que forgam a mulher a uma situagao de 

subordinagao em relagao ao homem. 

Apos 45 anos da Declaragao Universal dos Direitos Humanos foi proclamada 

a Declaragao sobre a Eliminagao da Violencia contra a Mulher e depois disso nao se 

parou de discutir e colocar em pauta os direitos da mulher. Logo apos em 6 de 

junho de 1994. 

E finalmente em 1995 foi realizada pelas nagoes unidas a IV Conferencia 

Mundial da Mulher em Beijing, China, a qual aprovou uma declaragao e uma 

Plataforma de Agao voltada para fazer avangar os objetivos de igualdade, 

desenvolvimento e paz para todas as mulheres. 

Atualmente no Brasil temos a Lei n. 11.340 de 2006 que tern o condao de 

proteger as mulheres contra as violencias sofridas. 

Diante de todo o exposto, tem-se tentado exaustivamente resgatar os direitos 

da mulher, visando uma melhor compreensao da importancia de aprofundar o 

estudo e a necessidade de substituir o tratamento universal e abstrato por um 

tratamento apto a perceber as especificidades concretas dos sujeitos sociais 

envolvidos. 
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Por isso, se torna tao imprescindivel essa abordagem legal dos crimes 

praticados com violencia domestica contra a mulher, especialmente apos a 

publicacao da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha - uma vitoria feminina e que 

entrou em vigor em outubro de 2006. 

Entretanto, e importante salientar que este estudo nao pode restringir-se 

apenas a analise fria da lei, pois estamos abordando um assunto demasiadamente 

delicado e que merece respeito e, ate mesmo, uma visao multidisciplinar. 

Desta forma, este trabalho se subdivide em quatro capitulos, sendo que no 

primeiro deles aborda-se a violencia domestica no Brasil, analisando as realidades 

das vitimas, o conceito de violencia e violencia intrafamiliar, bem como as 

consequencias da violencia domestica. 

O segundo capitulo versa sobre o panorama legal da violencia domestica no 

Brasil, abordando os acordos e tratado internacional sobre violencia domestica, bem 

como as medidas nacionais no combate a violencia domestica contra a mulher. 

O terceiro capitulo trata da Lei Maria da Penha, analisando seus cinco anos 

de vigencia, sobretudo no que concerne a sua finalidade e principals inovagoes. 

O quarto e ultimo capitulo aborda a eficacia da Lei Maria da Penha nos seus 

cinco anos de vigencia, especialmente tratando da constitucionalidade desta lei e da 

igualdade entre os conjuges de fato e de direito. 

A pesquisa cientifica tera como base teorica a premissa da 

constitucionalidade da Lei Maria da Penha aliada a uma analise profunda sobre a lei 

em si e seus pontos que geram divergencia no mundo juridico. Com isso busca-se 

alcangar um entendimento sobre os principals pontos e inovagoes trazidas pela lei. 

O metodo utilizado foi o dedutivo, pois e mais eficiente na elaboragao de 

problemas de pesquisas consistentes e que tenham suporte teorico, ou seja, 

referencias bibliograficas. Partindo de principios reconhecidos como verdadeiros e 

inquestionaveis (premissa maior), o pesquisador estabelece relagoes com uma 

proposigao particular (premissa menor) para, a partir de raciocinio logico, chegar a 

verdade daquilo que propoe (conclusao). Tal metodo considera que a conclusao 

esta implicita nas premissas. 

Na realizagao desta pesquisa foram adotados metodos tradicionais e 

modernos, explorando todas as fontes seguras de informagoes que ajudem na 

realizagao e complementagao desta pesquisa. Serao feitas consultas bibliograficas, 
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pesquisa na internet e nas diversas publicacoes e reportagens, de jornais e revistas, 

que dizem respeito ao tema. 
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2 A VIOLENCIA DOMESTICA NO BRASIL 

Para uma analise da violencia domestica no Brasil, faz-se necessario um 

estudo sobre os conceitos de familia. A familia e a celula basica de toda e qualquer 

sociedade e tern despertado interesse de todos os povos, em todos os tempos, uma 

vez que entende-la e preservar a organizagao e a continuidade da sociedade e do 

Estado. 

Segundo Bevilaqua1 familia e o conjunto de pessoas ligadas pelo vinculo da 

consaguinidade, cuja eficacia se estende ora mais larga ora mais restritamente, 

segundo as varias legislagoes. Outras vezes, porem, designam-se por familia 

somente os conjuges e a respectiva progenie. 

A Declaragao Universal dos Direitos do Homem em seu art. XVI, 3, 

estabeleceu: "A familia e o nucleo natural e fundamental da sociedade e tern direito 

a protegao da sociedade e do Estado". 

Todo instituto ou norma de ordem publica deriva de uma protegao especial 

que o Estado Ihe confere, ou de um interesse "publico" ou coletivo que a sociedade 

Ihe impoe. 

Tecnicamente, os institutos ou as normas de ordem publica estao sempre 

vinculados a um direito fundamental constitucionalmente estabelecido que, no caso 

do Casamento, seria o direito constitucional de protegao da entidade familiar e, 

portanto, de protegao do Casamento, ou mesmo a Uniao Estavel. 

O artigo 226 da Constituigao da Republica Federativa do Brasil estabelece 

que "a familia, base da sociedade, tern especial protegao do Estado". 

No paragrafo 8°, do mesmo dispositivo, renova que "o Estado assegurara a 

assistencia a familia na pessoa de cada um dos que a integram [...]" Logo, 

inequivoco que, por estabelecer a familia como entidade protegida pelo Estado, a 

Constituigao confere a ela e, portanto, repita-se ao Casamento ou uniao estavel, 

uma protegao constitucional e, por consequencia, carater publicista. 

Apesar de reconhecer que o Casamento decorre de um acordo de vontades, 

0 que poderia tornar disponiveis algumas relagoes dele decorrentes, Dias ressalta o 

carater de instituigao decorrente de consenso espontaneo, assim como a 

importancia do afeto na formagao de um nucleo que tern por fim especial a formagao 

1 BEVILAQUA, Clovis. Direito da familia. 7 ed., Rio de Janeiro: Rio, 1976, p. 16 
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de uma familia, onde seja possivel integrar sentimentos, esperangas e valores em 

busca da fel icidade. 2 

Constitui o direito de familia o complexo de normas que regulam a celebragao 

do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as relagoes pessoais e 

economicas da sociedade conjugal, bem como a dissolugao desta. Sendo o objeto 

do direito de familia e a propria familia, abrange todos os individuos ligados pelo 

vinculo de consanguinidade e afinidade, incluindo estranhos, abrangendo tambem 

aos conjuges e seus filhos, parentes em linha reta ou colateral, afins ou naturais.3 

Silvio de Salvo Venosa, nos diz que: 

O direito de familia estuda as relagoes das pessoas unidas pelo matrimonio, 
bem como daqueles que convivem em unioes sem casamento; dos filhos e 
das relagoes destes com os pais, da sua protegao por meio de tutela e da 
protegao dos incapazes por meio da curatela. Onde, o casamento ainda e o 
centra gravitador do direito de familia, embora as unioes sem casamento 
tenham recebido parcela importante dos julgados nos tribunals, e que vem 
refletindo decididamente na legislagao.4 

Quanto a natureza do direito de familia: e direito extrapatrimonial ou 

personalissimo (irrenunciavel, intransmissivel, nao admitindo condigao ou termo ou 

exercicio por meio de procurador); suas normas sao cogentes ou de ordem publica, 

e suas instituigoes juridicas sao direitos-deveres, e e um ramo de direito privado, 

apesar de sofrer intervengao estatal, devido a importancia social da familia. 5 

Ainda, conceituando a natureza do direito de familia diz Silvio Rodrigues: a 

familia constitui celula basica da sociedade, pois ela representa o alicerce de toda a 

organizagao social, sendo por isso que o Estado interveio tanto tempo para 

preservar e fortalecer a familia, e ainda a familia vive sob a protegao do Estado 

Democratico de Direito.6 

A organizagao familiar e produto da organizagao historica do ser humano. Isto 

porque, devido a necessidade de reprodugao e preservagao da especie eles 

2 DIAS, Maria B. Manual de direito das familias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 145. 
3 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro - Direito de Familia. 19 a ed. Sao Paulo. Editora Saraiva, 
2004. p. 34 
4 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Brasileiro - Direito de Familia. 2 a ed. Sao Paulo. Editora 
Atlas, 2002. p. 132. 
5 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro - Direito de Familia. 19 a ed. Sao Paulo. Editora Saraiva, 
2004., p. 35 
6 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Brasileiro - Direito de Familia. 28 a ed. Sao Paulo. Editora Saraiva, 
2004. p. 65 
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acabaram encontrando diferentes formas de relagao entre si. Uma destas formas 

centrou-se na figura masculina e foi denominada familia patriarcal. 

O que vem ocorrendo nas relagoes conjugais modernas e simples, o 

casamento, relagao conjugal preponderante ate entao, e que sempre buscou a 

satisfagao afetiva e sexual, sao atingidas pelas forgas de sujeigao, assim, recriam-se 

novas formas de relagoes conjugais. 

Neste novo paradigma conjugal ha o surgimento da desconjugalidade, ou 

seja, percebe-se que ha a crenga de que o rompimento conjugal pode resolver as 

questoes insatisfatorias entre o casal. Entretanto, esta crise, especialmente no 

casamento, nao e tao nova assim, ela ja data de algum tempo, como sera analisado 

nos itens seguintes deste capitulo, que abordara a familia na sociedade moderna e a 

realidade das vitimas de violencia domestica. 

2.1 A realidade das vitimas 

Os valores tradicionais nas sociedades patriarcais sugerem que ser esposa e 

mae e o papel mais importante para uma mulher. E a violencia domestica surge 

quando estes padroes tradicionais sao rompidos, e aquele que se encontra do outro 

lado da conjugalidade, o marido ou companheiro, nao aceita que tais padroes 

mudem. 

A sociedade ainda acredita que a melhor forma para se resolver um conflito e 

a violencia e mais, que os homens sao mais fortes e superiores as mulheres. E 

assim que, muitas vezes, os maridos, namorados, pais, irmaos, chefes e outros 

homens acham que tern o direito de impor suas vontades as mulheres. 

A violencia contra a mulher e um problema social e de saude publica, que 

consiste num fenomeno mundial que nao respeita fronteiras de classe social, 

raga/etnia, religiao, idade e grau de escolaridade.7 Atualmente, e em geral nao 

importa o status da mulher, o locus da violencia continua sendo gerado no ambito 

familiar, sendo que a chance de a mulher ser agredida pelo pai de seus filhos, ex-

7 ADEODATO, V. G., CARVALHO, R. dos R., SIQUEIRA, V. R. de et al. Qualidade de vida e 
depressao em mulheres vitimas de seus parceiros. Rev. Saude Publica. [online], fev. 2005, vol.39, 
no.1 [citado 14 Junho 2006], p.108-113. Disponivel em: 
<http://wvvw.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102005000100014&lng=pt&nrm=iso> 

http://wvvw.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102005000100014&lng=pt&nrm=iso
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marido, ou atual companheiro, e muitas vezes maior do que o de sofrer alguma 

violencia por estranhos. 

Para Langley e Levy 8 as razoes da violencia domestica sao divididas em nove 

categorias: doenca mental; alcool e drogas; aceitacao da violencia por parte do 

publico; falta de comunicacao; sexo; uma auto-imagem vulneravel; frustracao; 

mudancas; violencia como recurso para resolver problemas. Mas, ha quern as 

considere fatos corriqueiros e banais os responsaveis pela conversao de 

agressividade em agressao, o sentimento de posse do homem em relagao a mulher 

e seus filhos e a impunidade sao fatores que generalizam a violencia. 

Segundo Padovani e Williams 9 pouco se fala a respeito deste tipo de 

violencia, provavelmente pela crenga de que o lar e um lugar seguro onde se pode 

crescer e aprender com afeto e carinho. Entretanto, na realidade o que se observa e 

uma permissividade para o comportamento agressivo do homem no ambito 

intrafamiliar. E mais, o fato de essa agressao ser dirigida a esposa ou companheira 

denota, ainda, a discriminagao social em relagao a mulher, principalmente quando 

ela esta no papel de esposa. 

A violencia domestica e um fenomeno complexo, que afeta familias de todas 

as ragas e niveis socio-economicos. 1 0 

A comissao da APA - American Phisyological Association sobre violencia e 

familia definiu violencia domestica como sendo um conjunto de comportamentos 

abusivos incluindo uma ampla gama de maus tratos fisicos, sexuais e psicologicos 

utilizados por uma pessoa para conquistar poder injustamente ou manter o abuso de 

poder, controle ou autoridade. 

De acordo com Osorio, a violencia domestica pode ser definida segundo duas 

variaveis: quern agride e onde agride. Para que uma violencia sofrida por uma 

mulher esteja enquadrada na categoria conjugal e necessario que o agressor seja 

uma pessoa que frequente sua casa, ou que ela frequente a casa dele e que seja: 

marido, namorado, amante, etc. 1 1Com relagao ao local, deve ser no ambito da 

LANGLEY R.; LEVY, C. G. Mulheres espancadas: fenomeno invisivel. Sao Paulo: Editora 
Hucitec, 1980 

PADOVANI, R. da C ; WILLIAMS, L. C. de A. Intervengao psicoterapeutica com agressor 
conjugal: um estudo de caso. Psicol. estud., Maringa, v. 7, n. 2, 2002. Disponivel em: 
<http://\AAAAA/.scielo.br/scielo.php?script=scLamext&pid=S141373722002000200003&lng=pt&nrm=iso> 
1 0 SAFFIOTI, H.I. Violencia domestica ou a logica do galinheiro. In: KUPSTAS, M. 
(Org.).Violencia em debate. Sao Paulo: Moderna, 1997 

Disponivel em: www.ibam.orq.brA/iomulher/infore19.htm 

http:///AAAAA/.scielo.br/scielo.php?script=scLamext&pid=S141373722002000200003&lng=pt&nrm=iso
http://www.ibam.orq.brA/iomulher/infore19.htm
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unidade domestica, compreendida como espaco de convivio permanente de 

pessoas, com ou sem vinculo familiar, inclusive as esporadicamente agregada. 

Quanto as justificativas dos agressores, embora muitas vezes o alcool, drogas 

ou ciumes sejam apontados como fatores que desencadeiam a violencia contra a 

mulher, acresga-se a isso a maneira como a sociedade da mais valor ao papel 

masculino, o que reflete na forma diversa de educar meninos e meninas. A violencia 

e muitas vezes considerada como uma manifestagao tipicamente masculina, ou 

seja, uma forma de resolver conflitos. 

Os papeis ensinados desde a infancia fazem com que meninos e meninas 

aprendam a lidar com a emogao de maneira diversa. Os meninos sao ensinados a 

reprimir as manifestagoes de algumas formas de emogao, como amor, afeto e 

amizade, e estimulados a exprimir outras, como raiva, agressividade e ciumes. 

Essas manifestagoes sao tao aceitas que muitas vezes acabam representando uma 

licenga para atos violentos. 

2.2 Conceito de Violencia 

O tema violencia nao consta, curiosamente, como materia de estudo no 

ambito juridico brasileiro. Embora o Direito tenha como um de seus objetivos 

prevenir, punir e erradicar a violencia e, ainda, muito embora a violencia seja uma 

tonica no panorama mundial em razao de seu crescimento descontrolado, a materia 

nao e objeto de compendios de Direito Penal; ate mesmo no ambito da Criminologia, 

que pode ser situada em um ponto de intersecgao entre o Direito e a Sociologia, 

pouco se fala sobre o assunto. 

Segundo Gomes e Molina1 2: 

A Criminologia e classificada como uma disciplina experimental; admite o 
problema criminal como fenomeno social e comunitario, que pode existir nas 
diferentes camadas da populagao, sem qualquer conotagao patologica; 
ocupa-se de fatos relevantes para o Direito Penal como, por exemplo, o 
chamado "campo previo" do crime, a "esfera social" do infrator, a "cifra 
negra", condutas atipicas, porem de singular interesse criminologico como a 
prostituigao ou o alcoolismo etc. 

1 2 GOMES, Luiz Flavio; PABLOS DE MOLINA, Antonio Garcia. Criminologia. 3. ed. rev., atual., e 
ampl. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2000, p. 36 



19 

Cabe definir a criminologia como ciencia empirica e interdisciplinar, que se 
ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vitima e do controle 
social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma 
informacao valida, contrastada, sobre a genese, dinamica e variaveis 
principais do crime -, contemplando este como problema individual e como 
problema social -, assim como sobre os programas de prevencao eficaz do 
mesmo e tecnicas de intervencao positiva no homem delinquente e nos 
diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. 

Violencia e criminalidade sao coisas distintas. A violencia pode nao ser 

caracterizada como crime - embora, em nossa legislagao, geralmente sao tipificados 

como crimes todas as acoes violentas - e o crime pode nao ser violento. Essa 

distincao ganha especial relevancia em tema de violencia contra crianca e 

adolescente intrafamiliar, uma vez que os autores dessa violencia geralmente nao 

sao criminosos, mas sim pais de familia, trabalhadores, que vem a praticar essa 

violencia (que e tipificada como crime) contra membros de sua propria familia, 

unidos por vinculos afetivos e emotivos. 

£ importante, portanto, que esses crimes sejam analisados e processados de 

forma diferenciada, com o objetivo de preservar, se possivel, esses vinculos 

(notadamente nos casos de crimes de menor potencial ofensivo) e, principalmente, 

evitar-se a reincidencia - o que importa em uma decisao efetiva. Talvez se possa 

atribuir a esse descaso e desconhecimento, por parte dos profissionais do Direito, o 

insucesso no combate a violencia e a criminalidade; afinal, nao se pode combater 

aquilo que nao se conhece. 

O vocabulo violencia, em sua acepcao juridica, significa constrangimento 

fisico ou moral; uso da forca; coagao. Ou ainda: "(Lat. Violentia) Emprego de forga 

para a obtengao de um resultado contrario a vontade do paciente, podendo 

exercitar-se em carater fisico, ou real (vis corporalis) ou em forma intimidativa (vis 

compulsiva)."13 

Ambos os conceitos expressam apenas uma nogao do que venha a ser 

violencia; sao por demais laconicos, amplos e destituidos de qualquer informagao 

sobre o que causa a atitude violenta, ou em que meio ela se da. Retira-se da 

conduta que se pretende estudar, ou da palavra cujo significado se procura 

esclarecer, toda e qualquer alusao a sua genese e circunstancias de sua ocorrencia. 

Essa abordagem purista e a tonica da doutrina juridica tradicional; os 

fenomenos juridicos sao estudados de uma forma completamente dissociada do 

1 3 SIDOU, J. M. Othon. Dicionario juridico: Academia Brasileira de Letras Juridicas. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitaria, 1996, p. 178 
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meio socio-cultural-politico-psiquico-economico em que ocorrem, como se fossem 

institutos de um mundo a parte, que nao o mundo da vida, dos sentidos e dos 

sentimentos. 

A Sociologia e a Psicologia, ramos do conhecimento que tern se 
desdobrado em pesquisas sobre o tema em tela, tern se esmerado em 
procurar conceituar o vocabulo violencia sob distintos enfoques, dentre os 
quais passamos a destacar os que melhor expressam seu sentido. Em sua 
conotacao sociologica, tem-se que violencia e o uso agressivo da forca 
fisica de individuos ou grupos contra outros. Violencia nao se limita ao uso 
da forca fisica, mas a possibilidade ou ameaca de usa-la constitui dimensao 
fundamental de sua natureza. Ve-se que, de inicio, associa-se a uma ideia 
de poder, quando se enfatiza a possibilidade de imposicao de vontade, 
desejo ou projeto de um ator sobre outro. 1 4 

Segundo Azevedo 1 5 , entende-se por violencia, "uma relagao assimetrica 

(hierarquica) de poder com fim de dominacao, exploragao e opressao; [...] o 

fenomeno da violencia e causado por multiplos e diferentes fatores socio-

economico-culturais, psicologicos e situacionais". 

Verifica-se que em ambos os conceitos acima ha a preocupagao de se inserir 

elementos que vao alem da simples forma de atuagao do sujeito ativo sobre o 

passivo a configurar a agao semanticamente denominada violencia; igualmente, em 

ambos os conceitos se insere a ideia de poder, como intrinsecamente ligada ao 

fenomeno violencia. Ora, a ideia de poder denota uma relagao em que uma das 

partes se sobrepoe a outra, impondo-se e fazendo valer suas ideias e seus desejos, 

em detrimento das ideias e desejos da parte a ela subordinada, ainda que para tanto 

precise usar da violencia, ou simplesmente da mera possibilidade de vir a usa-la; 

assim, a parte mais fraca dessa relagao se deixa dominar a autoridade da parte mais 

forte, temendo ser vitima dos atos violentos. 

Desta forma, denota desequilibrio, desigualdade entre as partes da relagao, a 

qual conduz a uma situagao de hierarquia, retornando-se, portanto, a questao do 

poder que e exercido por uma parte sobre a outra. O objetivo do comportamento 

violento esta expresso nos verbos dominar, explorare oprimir, os quais exprimem a 

ideia de sofrimento, aniquilamento e submissao da parte que sofre a violencia. 

1 4 VELHO, Gilberto; ALVITO, Marcos (Orgs.) Cidadania e violencia. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2000, p. 11 
1 5 AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V.A. Violencia domestica na infancia e na adolescencia. Sao Paulo: 
Robe Editorial, 1995, p. 56 
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2.2.1 A violencia intrafamiliar 

O estudo da violencia nao pode ficar adstrito, portanto, aos insuficientes 

conceitos que constam na literatura juridica, impondo-se elastecer as fronteiras do 

conhecimento para um ambito multidisciplinar e, assim, podermos nos aprofundar no 

tema. 

Dalka Ferrari 1 6 explica: 

Entender a violencia intrafamiliar implica ter uma compreensao 
historicopsicossocial do individuo e da familia. Em outras palavras, como 
ocorrem as interagoes pai/mae/filhos(as) e a forma de relacionamento 
interpessoal familiar. Implica tambem perceber que a violencia nao e um 
fenomeno natural como querem alguns, mas, ao contrario, construida e 
transmitida as novas geragoes. Desse modo, quando uma familia apresenta 
padrao abusivo de relacionamento interpessoal, esta revelando as cicatrizes 
de sua histdria pessoal dentro de um contexto historico-cultural de 
determinada sociedade, como nos ensinam Azevedo e Guerra (1995). Se a 
violencia intrafamiliar e construida historica, psicologica e socialmente, e 
impossivel apontar uma unica causa. Temos de ter caracteristicas tanto 
pessoais como circunstanciais dos membros familiares envolvidos, as 
condigoes ambientais em que ocorre o fenomeno, as questoes psicologicas 
de interagao, o contexto social e as implicagoes socioeconomicas. Cabe 
apontar como uma das caracteristicas de interagao familiar, nos lares onde 
ocorre o fenomeno da violencia intrafamiliar, a existencia de uma disfungao, 
evidenciando a desigualdade de genero e geragao. Essa desigualdade nada 
mais e do que a assimetria do poder a submissao do mais fraco pelo mais 
forte que se traduz em maus tratos fisicos, em abuso sexual contra meninas 
e meninos, negligencia e abandono. 

Tem-se, portanto, que a partir do momento em que o Direito se mostra 

incapaz de alcancar seus objetivos, como, por exemplo, definir os fenomenos que 

deseja regular, ou ate mesmo manter a paz social, torna-se imprescindivel recorrer 

aos diversos ramos do conhecimento humano para que sejam sanadas tais 

deficiencias. 

Assim, observa-se que este e um conceito rico de significado, pois menciona 

a questao da relagao de poder. 

Assim, pode-se conceituar violencia intrafamiliar como sendo: 

1 6 FERRARI, Dalka Chaves De Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz (Org). O fim do silencio na 
violencia familiar: teoria e pratica. Sao Paulo: Agora, 2002, p. 75 
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[...] toda agao ou omissao que prejudique o bem-estar, a integridade fisica, 
psicologica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da familia. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum 
membro da familia, consanguinidade, e em relagao de poder a outra. A 
violencia domestica distingue-se da violencia intrafamiliar por incluir outros 
membros do grupo, sem funcao parental, que convivam no espaco 
domestico. Incluem-se ai empregados(as), pessoas que convivem 
esporadicamente, agregados. 1 7 

Este tipo de violencia ainda e um entrave atualmente, e esta relacionada 

principalmente, com criangas maltratadas sexualmente, desestruturando familias. 

2.2.2 Tipos de violencia de genero intrafamiliar 

A violencia de genero intrafamiliar possui os seguintes tipos distintos, 

classificados 1 8 de acordo com o tipo de agao ou omissao que vem a lesar distintos 

bens juridicos da vitima; classifica-se em violencia fisica, psicologica, economica ou 

financeira, institutional e sexual 1 9 . 

Segundo a Convengao de Belem do Para a violencia contra mulher inclui: 

Art. 1° Para os efeitos desta Convengao deve-se entender por violencia 
contra a mulher qualquer agao ou conduta, baseada no genero, que cause 
morte, dano ou sofrimento fisico, sexual ou psicologico a mulher, tanto no 
ambito publico como no privado. 
Art. 2° Entender-se-a que violencia contra a mulher inclui violencia fisica, 
sexual e psicologica: 
1. que tenha ocorrido dentro da familia ou unidade domestica ou em 
qualquer outra relagao interpessoal, em que o agressor conviva ou haja 
convivido no mesmo domicilio que a mulher e que compreende, entre 
outros, estupro, violagao, maus-tratos e abuso sexual: 
2. que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 
pessoa e que compreende, entre outros, violagao, abuso sexual, tortura, 
maus tratos de pessoas, trafico de mulheres, prostituigao forgada, sequestra 
e assedio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituigoes 
educacionais, estabelecimentos de saude ou qualquer outro lugar, e 
3. que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer 
que ocorra. 

1 7 FERRARI, Dalka Chaves De Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz (Org). O fim do silencio na 
violencia familiar: teoria e pratica. Sao Paulo: Agora, 2002, p. 15 
1 8 BRASIL. Ministerio da Saude. Secretaria de Politicas de Saude. Violencia intrafamiliar: orientagoes 
para pratica em servigo. Brasilia: Ministerio da Saude, 2001. p. 17, 20-22. 

Adotamos a classificagao feita pelo Ministerio da Saude em razao de sua tecnicidade e 
descritividade, procurando adequa-la aos tipos penais cujo julgamento pertencem a esfera dos 
Juizados Especiais Criminais. Esta ultima classificagao (sexual) nao sera objeto de nosso estudo, por 
corresponder a crimes que nao sao de competencia dos Juizados Especiais Criminais, mas sim das 
varas criminais comuns. 
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Assim, conforme esta convengao violencia contra a mulher qualquer agao ou 

conduta, baseada no genero, que cause morte, dano ou sofrimento fisico, sexual ou 

psicologico a mulher, tanto no ambito publico como no privado, ja a Lei Maria da 

Penha determina que violencia contra mulher e: 

TlTULO II - DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER 

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violencia domestica e familiar 
contra a mulher qualquer agao ou omissao baseada no genero que Ihe 
cause morte, lesao, sofrimento fisico, sexual ou psicologico e dano moral ou 
patrimonial: 
I - no ambito da unidade domestica, compreendida como o espago de 
convivio permanente de pessoas, com ou sem vinculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II - no ambito da familia, compreendida como a comunidade formada por 
individuos que sao ou se consideram aparentados, unidos por lagos 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relagao intima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitagao. 
Paragrafo unico. As relagoes pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientagao sexual. 

Art. 60 A violencia domestica e familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violagao dos direitos humanos. 

CAPITULO II - DAS FORMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER 

Art. 7o Sao formas de violencia domestica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
I - a violencia fisica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saude corporal; 
II - a violencia psicologica, entendida como qualquer conduta que Ihe cause 
dano emocional e diminuigao da auto-estima ou que Ihe prejudique e 
perturbe 0 pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
agoes, comportamentos, crengas e decisoes, mediante ameaga, 
constrangimento, humilhagao, manipulagao, isolamento, vigilancia 
constante, perseguigao contumaz, insulto, chantagem, ridicularizagao, 
exploragao e limitagao do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que Ihe 
cause prejuizo a saiide psicologica e a autodeterminagao; 
III - a violencia sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relagao sexual nao desejada, 
mediante intimidagao, ameaga, coagao ou uso da forga; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impega de usar qualquer metodo contraceptivo ou que a force ao 
matrimonio, a gravidez, ao aborto ou a prostituigao, mediante coagao, 
chantagem, suborno ou manipulagao; ou que limite ou anule 0 exercicio de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violencia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retengao, subtragao, destruigao parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos economicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
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V - a violencia moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calunia, difamacao ou injuria 

Assim, a violencia fisica, por exemplo, e aquela praticada mediante o uso da 

forga fisica, com ou sem a utilizacao de objeto ou arma, que venha a causar lesoes 

externas, internas ou ambas; inclui-se ai o castigo repetido, nao severo; pode se 

ocorrer de varias formas, citando-se, como exemplo: tapas, empurroes, socos, 

mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento, lesoes por armas ou 

objetos (tipificados como lesoes corporais - artigo 129, do Codigo Penal), obrigar a 

tomar medicamentos desnecessarios ou inadequados, alcool, drogas ou outras 

substantias, inclusive alimentos, tirar a vitima de casa a forga, amarrar, arrastar, 

arrancar a roupa (tipificados como constrangimento ilegal - artigo 146, do Codigo 

Penal), abandonar em lugares desconhecidos, danos a integridade corporal 

decorrentes de negligencia (omissao de cuidados e protegao contra agravos 

inevitaveis como situagoes de perigo, doengas, gravidez, alimentagao, higiene, entre 

outros) - tipificados como abandono material (artigo 244, do Codigo Penal). 

Violencia psicologica, por exemplo, pode estar tipificada, entre outros artigos, 

nos artigos 139, 140 e 147, do Codigo Penal: [...] e toda agao ou omissao que causa 

ou visa a causar dano a auto-estima, a identidade ou ao desenvolvimento da 

pessoa. Inclui: insultos constantes, humilhagao, desvalorizagao, chantagem, 

isolamento de amigos e familiares, ridicularizagao, rechago, manipulagao afetiva, 

exploragao, negligencia (atos de omissao a cuidados e protegao contra agravos 

evitaveis como situagoes de perigo, doengas, gravidez, alimentagao, higiene, entre 

outros), ameagas, privagao arbitraria da liberdade dinheiro, brincar etc), 

confinamento domestico, criticas pelo desempenho sexual, omissao de carinho, 

negar atengao e supervisao. 

Entretanto, nao podemos nos esquecer de que violencia psicologica tambem 

e configurada pelo constrangimento ilegal, pela injuria contra a mulher, entre outros. 

A violencia economica ou financeira, por exemplo, pode ser configurada como 

o correspondente ao tipo penal inserto no artigo 163, caput, do Codigo Penal, 

consiste, v.g., em destruigao de bens pessoais (roupas, objetos, documentos, 

animais de estimagao e outros) ou de bens da sociedade conjugal (residencia, 

moveis e utensilios domesticos, terras e outros). 

Ja, violencia institutional, por exemplo, pode ser aquela exercida nos/pelos 

proprios servigos publicos, por agao ou omissao. Pode incluir desde a dimensao 
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mais ampla da falta de acesso a ma qualidade dos servigos. Abrange abusos 

cometidos em virtude das relagoes de poder desiguais entre usuarios e profissionais 

dentro das instituigoes, ate por uma nogao mais restrita de dano fisico intencional. 

Esta violencia pode ser identificada de varias formas: peregrinagao por diversos 

servigos ate receber atendimento, falta de escuta e tempo para a clientela, frieza, 

rispidez, falta de atengao, negligencia, maus-tratos dos profissionais para com os 

usuarios, motivados por discriminagao, abrangendo questoes de raga, idade, opgao 

sexual, genero, deficiencia fisica, doenga mental. 

Entretanto, nao se pode excluir deste tipo de violencia os crimes ainda de 

furto, apropriagao e gastos indevidos, entre outros aqui nao mencionados e dos 

quais a mulher pode ser vitima de seu algoz. 

Embora os exemplos de violencia institucional acima objetivem, 

primeiramente, descrever agoes ou omissoes praticadas por profissionais da area da 

saude quando do atendimento de vitimas de violencia de genero intrafamiliar, 

aplicam-se integralmente ao direito, desde o atendimento nas delegacias de policia 

ate as audiencias, o que tern sido objeto de criticas por parte das vitimas e 

organizagoes de mulheres em todo o Pais. 

Assim, como se nao bastasse a legislagao falha, da-se o que a Criminologia 

denomina de vitimizagao secundaria, que e a sujeigao da vitima de violencia de 

genero intrafamiliar a um novo tipo de violencia, a violencia institucional. 

No mais, o art. 387, IV, CPP, determina ao juiz fixar na sentenga condenatoria 

o quantum do dano: 

Art. 387 - O juiz, ao proferir sentenga condenatoria: 
IV - fixara valor minimo para reparagao dos danos causados pela infragao, 
considerando os prejuizos sofridos pelo ofendido; (Acrescentado pela L-
011.719-2008) 

A moderna Criminologia esta redescobrindo a propria vitima como 

protagonista passivo, que deve ter seus danos valorados e ressarcidos dignamente 

e e o que se procura fazer no ambito dos Juizados Especiais Criminais. 
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2.3 As Consequencias da Violencia Domestica 

O RNB/CEDAW 2 0 reputa que a violencia contra a mulher, em especial aquela 

ocorrida no ambito domestico e intrafamiliar, tern graves e serias consequencias nao 

apenas para o pleno desenvolvimento da mulher, comprometendo o exercicio de 

sua cidadania e os direitos humanos que Ihe sao assegurados, mas tambem o 

desenvolvimento socio-economico do pais. 

Segundo dados estatisticos apurados pelos elaboradores do referido 

Relatorio, no Brasil, a cada quatro minutos uma mulher e agredida em seu proprio 

lar por uma pessoa com quern mantem relagao de afeto; as estatisticas disponiveis 

e os registros nas delegacias especializadas de crimes contra a mulher demonstram 

que 70% dos incidentes acontecem dentro de casa e que o agressor e o proprio 

marido ou companheiro; mais de 40% das violencias resultam em lesoes corporais 

graves decorrentes de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras, 

espancamentos e estrangulamentos; e essa violencia custa ao pais 10,5% do seu 

P IB . 2 1 

As consequencias da violencia de genero intrafamiliar situam-se tanto no 

ambito domestico (interno), como tambem alem deste (ambito externo). As 

consequencias da violencia sao variadas e dependem: da idade da pessoa agredida 

e da que agride; do tipo de relagao entre eles; da personalidade da vitima; da 

duragao e da frequencia da agressao; do tipo e da gravidade do ato; da reagao do 

ambiente. 2 2 

Como consequencias no ambito interno (intrafamiliar), podemos citar: 

a) rompimento das relagoes afetivas entre o casal; 
b) desajuste afetivo e emocional dos filhos; 
c) manutengao de uma cultura machista de violencia de genero intrafamiliar, 
pois os filhos, desde a mais tenra idade, convivem dia-a-dia com esse tipo 
de violencia, a qual vai se banalizando e sendo considerada como um 
padrao de comportamento normal e admissivel pelos filhos, que se 
transformam em potenciais futuros propagadores dessa violencia em seus 
futuros lares; 

Relatorio Nacional Brasileiro sobre a Convengao sobre a Eliminagao de todas as Formas de 
Discriminagao contra a Mulher. 2002, p. 67 
2 1 Relatorio Nacional Brasileiro sobre a Convengao sobre a Eliminagao de todas as Formas de 
Discriminagao contra a Mulher. 2002, p. 67 
2 2 FERRARI, Dalka Chaves De Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz (Org). O fim do silencio 
na violencia familiar: teoria e pratica. Sao Paulo: Agora, 2002, p. 84 
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d) esfacelamento da familia, com a separacao do casal, o que geralmente 
ocorre quando a mulher e economicamente independente do homem, 
sendo, portanto, capaz de sustentar a si e aos filhos sozinha; alem disso, 
nao mais esta disposta a sofrer agressoes e humilhacoes, estando 
consciente de seu direito a integridade fisica e psicologica, bem como da 
possibilidade de uma existencia digna e feliz; nesses casos, a mulher 
assume o sustento e a guarda dos filhos e e cada vez mais comum familias 
formadas exclusivamente pela mulher e seus filhos (denominadas familias 
monoparentais); 
e) esfacelamento da familia, com a saida dos filhos, que abandonam o lar 
violento para morarem com parentes (geralmente tias ou avos), ou morar 
nas ruas junto com outros meninos de rua, ou, o que e pior, passam a 
convivercom delinquentes, integrando quadrilhas e praticando crimes. 
f) as mulheres, vitimas de abuso, apresentam com maior frequencia grande 
variedade de problemas de saude fisica e mental, varios relacionamentos e 

• 23 
maior chance de ter parceiros que as impecam de trabalhar ou estudar. 

Desta forma, as consequencias de ambito intrafamiliar sao inumeras e 

pessoais tambem, tendo em vista que as mulheres violentadas apresentam com 

maior frequencia grande variedade de problemas de saude fisica e mental. 

Como consequencias no ambito externo, podem ser citadas: 

a) a queda na produtividade, assiduidade e/ou pontualidade da mulher 
agredida em seu trabalho, o que vem sendo tratado pelas organizacoes 
internacionais de direitos humanos como verdadeiro problema de saude 
publica; 
b) queda de rendimento escolar dos filhos que convivem com esse tipo de 
violencia; 
c) cada membro da familia passa a ser um potencial propagador da 
violencia, tendo em vista os transtornos psicologicos causados pelo fato de 
presenciar, dia apos dia, a violencia praticada e sofrida por entes queridos 
ou por ele proprio. 2 4 

Em sendo assim, dadas as caracteristicas e consequencias que o fenomeno 

violencia de genero intrafamiliar apresenta, o mesmo pode ser definido como 

"problema social", uma vez que se da nas seguintes circunstancias: possui uma 

incidencia massiva na populacao; referida incidencia e dolorosa, aflitiva; observa-se 

que o fenomeno apresenta persistencia espago-temporal; falta de um inequivoco 

consenso a respeito de sua etiologia e eficazes tecnicas de intervencao no mesmo e 

consciencia social generalizada a respeito de sua negatividade. 2 5 

FERRARI, Dalka Chaves De Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz (Org). O fim do silencio na 
violencia familiar: teoria e pratica. Sao Paulo: Agora, 2002, p. 85 
2 4 FERRARI, Dalka Chaves De Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz (Org). O fim do silencio na 
violencia familiar: teoria e pratica. Sao Paulo: Agora, 2002, p. 85 

OUCHARCHYN-DEWITT et al. citado por GOMES, Luiz Flavio; MOLINA, Antonio Garcia 
Pablos de. Criminologia. 3. ed. rev., atual., e ampl. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2000. p. 66 
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O grande numero de boletins de ocorrencias e termos circunstanciados 

diariamente encaminhados aos Juizados Especiais Criminais, que dizem respeito a 

crimes relativos a violencia de genero intrafamiliar acima descrita, possuem ainda, 

na maioria das vezes, uma nota comum marcante: as vitimas ja sofreram violencia 

outras vezes e nao a denunciaram, ou denunciaram e depois renunciaram ao direito 

de representagao e mantiveram-se sujeitas a relagao de violencia. 
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3 O BRASIL E A VIOLENCIA DOMESTICA: PANORAMA L E G A L 

Neste capftulo, abordar-se-a brevemente, como introducao a analise da lei 

Maria da Penha, os acordos e tratados internacionais que tratam da violencia 

domestica, bem como o aparato legal que protegia a mulher antes da entrada em 

vigor da lei supracitada. 

3.1 Dos acordos e tratados internacionais sobre violencia domestica 

Movimentos internacionais e nacionais de protegao aos direitos humanos nao 

se cansam de denunciar os abusos diariamente cometidos contra a mulher, e 

costumam apontar a sua constante situagao de vitima das mais variadas 

modalidades de agressao, tais como a violencia fisica, psicologica, sexual, 

patrimonial e moral. 2 6 

Assim, no dia 25 de novembro de 1981 em Bogota na Colombia, no Encontro 

Feminista Latino-Americano e do Caribe foi declarado o dia Internacional de Nao 

Violencia contra a Mulher, a partir dai algumas politicas publicas foram 

implementadas para trabalhar com o problema que atualmente e considerado crime. 

A violencia domestica e reconhecida como crime pela Constituigao Federal 

Brasileira, no artigo 226, paragrafo 8°, alem de acolher relatorios da ONU e tratados 

e convengoes internacionais. 

Alem desses, o governo brasileiro tern assinado todos os instrumentos de 

defesa dos direitos das mulheres das ultimas decadas, entre eles os seguintes: 

- Declaragao e Plataforma de Agao da III Conferencia Mundial sobre Direitos 

Humanos (Viena, 1993); 

- Declaragao e Plataforma de Agao da Conferencia Internacional sobre 

Populagao e Desenvolvimento (Cairo, 1994); 

- Declaragao e Plataforma de Agao da IV Conferencia Mundial sobre a Mulher 

(Beijing, 1995); - Protocolo Facultativo a CEDAW (1999); 

BARROS, M. A. de. A Nova Lei que Coibe a Violencia Domestica e Familiar Contra a Mulher: 
Um Novo Retrocesso Juridico? Escola Superior de Advocacia. 26.10.2006. Disponivel em: 
http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1 ,asp?id noticias^lOS 

http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1
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- Declaragao e Programa de Agao da III Conferencia Mundial contra o 

Racismo, Discriminagao Racial, Xenofobia e Intolerancia Correlata (Durban, 2001); 

- Cupula do Milenio: Objetivos de Desenvolvimento do Milenio (2000); 

- Recomendagao n. 90, de 29 de junho de 1951, da Organizagao Internacional 

do Trabalho - OIT, sobre a igualdade de remuneragao de homens e mulheres 

trabalhadores por trabalho de igual valor; 

- Recomendagao n. 165, de 23 de junho de 1981, da OIT, sobre igualdade de 

oportunidades e de tratamento para homens e mulheres com encargo de familia; 

- Convengao n. 100, de 29 de junho de 1951, da OIT, sobre a igualdade de 

remuneragao de homens e mulheres por trabalho de igual valor; 

- Convengao n. 111, de 25 de junho de 1958, da OIT, sobre Discriminagao em 

Materia de Emprego e Ocupagao (entrou em vigor, no piano internacional, em 1960); 

- Convengao n. 156, de 23 de junho de 1981, da OIT, sobre a igualdade de 

oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores com encargo 

de familia. 

3.2 Medidas nacionais no combate a violencia domestica contra a mulher 

Segundo Barros 2 7 ainda que o legislador constitucional tenha sido enfatico ao 

estabelecer que homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigagoes (art. 5°, I, 

da CF), o certo e que esta igualdade juridica ou formal nem sempre predomina na 

realidade dos lares de grande parte do povo brasileiro. Trata-se de uma constatagao 

tao obvia que a propria Constituigao Federal reza que o Estado assegurara a 

assistencia a familia na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violencia no ambito de suas relagoes (art. 226, § 8°). 

Para garantir a protegao da mulher agredida, foram criadas as Delegacias 

Especializadas ao Atendimento a Mulher - DEAM, especialmente para punigao dos 

crimes de violencia domestica. Este servigo especializado e responsavel por 

investigar, apurar e tipificar os crimes de violencia contra a mulher, sendo a 

2 7 BARROS, M. A. de. A Nova Lei que Coibe a Violencia Domestica e Familiar Contra a Mulher: 
Um Novo Retrocesso Juridico? Escola Superior de Advocacia. 26.10.2006. Disponivel em: 
http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1 .asp?id noticias-108 

http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1
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autoridade policial responsavel por determinar a realizagao do exame de corpo de 

delito para comprovar a ocorrencia de qualquer natureza. 

O Codigo Penal Brasileiro, datado de 1940, descreve a maioria dos atos que 

podem ser tratados como crimes de violencia conjugal: homicidio simples (art. 121 

CP), lesao corporal (artigo 129 CP), calunia (art. 138 CP), difamagao (art. 139 CP), 

injuria (art. 140 CP), constrangimento ilegal (art. 146/148 CP), dano (art. 163 CP) e 

estupro (art. 213 e 214 CP). 

A violencia domestica e reconhecida como crime pela Constituigao Federal 

Brasileira, no artigo 226, paragrafo 8°, alem de acolher relatorios da ONU e tratados 

e convengoes internacionais. 
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4 A LEI MARIA DA PENHA: 05 ANOS DE VIGENCIA 

A Lei n° 11.340/2006, em 07 de agosto deste ano foi sancionada pelo 

Presidente da Republica, Lei da Violencia Domestica e Familiar ou Lei Maria da 

Penha, e entrou em vigor no dia 21 de outubro de 2006. 

Esta lei e resultado de uma proposta inicial construida por organizacoes 

feministas, encaminhada a Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres (SPM). 

Ela cria mecanismos para coibir a violencia domestica e familiar contra a mulher e da 

outras providencias. Trata-se de um diploma robusto, composto de 46 artigos, 

acompanhados de diversos paragrafos e incisos. 

Por forca desta lei, projeta-se a adogao de um programa de assistencia a 

mulher em situacao de violencia domestica e familiar, inspirado na aplicagao de 

medidas preventivas integradas, as quais deverao ser operacionalizadas em 

parceria multidisciplinar composta pelo Poder Judiciario, Ministerio Publico e 

Defensoria Publica, contando-se ainda com o apoio das areas de seguranga publica, 

assistencia social, saude, educagao, trabalho e habitagao. As mudangas no 

atendimento a ser destinado a mulher-vitima sao impostas pela lei para serem 

aplicadas desde o primeiro contato da vitima com a autoridade policial e 

prosseguem ate o final do processo criminal. Muitas medidas protetivas 

emergenciais estao previstas com o proposito de garantir a incolumidade fisica da 

ofendida, bem como assegurar o pleno exercicio dos seus direitos e interesses 

legitimados. 2 8 

4.1 Finalidade da Lei 

Os avangos sao muitos e significativos, pois foi devolvida a autoridade policial 

a prerrogativa investigatoria, podendo ouvir a vitima e o agressor e instalar inquerito 

policial; a vitima estara sempre assistida por defensor e sera ouvida sem a presenga 

do agressor; tambem sera comunicada pessoalmente quando for ele preso ou 

liberado da prisao. E mais: a lei proibe induzir o acordo, aplicar como pena multa 

2 8 BARROS, M. A. de. A Nova Lei que Coibe a Violencia Domestica e Familiar Contra a Mulher: Um 
Novo Retrocesso Juridico? Escola Superior de Advocacia. 26.10.2006. Disponivel em: 
http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1 .asp?id noticias=108 

http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1
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pecuniaria ou pena alternativa; serao criados Juizados Especiais contra a Violencia 

Domestica e Familiar, com competencia civel e criminal, assim, a queixa 

desencadeara tanto agao civel como penal, devendo o juiz adotar de oficio medidas 

que facam cessar a violencia: o afastamento do agressor do lar; impedi-lo que de se 

aproxime da casa; vedar que se comunique com a familia, ou encaminhar a mulher 

e os filhos a abrigos seguros. Alem disso, podera o juiz adotar medidas outras como 

revogar procuracao outorgada ao agressor e anular a venda de bens comuns. 

Esta nova legislagao tambem traz a necessidade e o dever do Estado de char 

casas de apoio a mulheres vitimadas pela violencia domestica, que deverao ter 

como objetivo a orientagao e o atendimento psicossocial as mulheres em situagao 

de violencia domestica. 

E Ciarlini prossegue explicando que: 

Violencia e criminalidade sao coisas distintas. A violencia pode nao ser 
caracterizada como crime - embora, em nossa legislagao, geralmente sao 
tipificados como crimes todas as agoes violentas - e o crime pode nao ser 
violento. Essa distingao ganha especial relevancia em tema de violencia de 
genero intrafamiliar, uma vez que os autores dessa violencia geralmente 
nao sao criminosos, mas sim pais de familia, trabalhadores, que vem a 
praticar essa violencia (que e tipificada como crime) contra membros de sua 
propria familia, unidos por vinculos afetivos e emotivos. 
E importante, portanto, que esses crimes sejam analisados e processados 
de forma diferenciada, com o objetivo de preservar, se possivel, esses 
vinculos (notadamente nos casos de crimes de menor potencial ofensivo) e, 
principalmente, evitar-se a reincidencia - o que importa em uma decisao 
efetiva. Talvez se possa atribuir a esse descaso e desconhecimento, por 
parte dos profissionais do Direito, o insucesso no combate a violencia e a 
criminalidade; afinal, nao se pode combater aquilo que nao se conhece. 2 9 

Segundo Barros e preciso reconhecer que a edigao da lei, por si so, nao 

afasta o grave problema estrutural que vem comprometendo a eficiencia produtiva 

dos orgaos que atuam na Justiga. Em alguns estados do Pais, principalmente 

naqueles mais avangados do ponto de vista economico, certamente a nova lei nao 

tardara a produzir os efeitos que ela visa atingir. Entretanto, como o legislador impoe 

uma serie de encargos estruturais ao poder publico, a devida aplicagao desta lei 

dependera do comprometimento da propria Uniao e dos governos estaduais na 

emplementagao de politicas publicas serias e eficazes, principalmente no tocante a 

CIARLINI, 2006, p. 22-23 
3 0 BARROS, M. A. de. A Nova Lei que Coibe a Violencia Domestica e Familiar Contra a Mulher: Um 
Novo Retrocesso Juridico? Escola Superior de Advocacia. 26.10.2006. Disponivel em: 
http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1.2.3.1 .asp?id noticias=108. 

http://www2.oabsp.orq.br/asp/esa/comunicacao/esa1
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criacao ou adaptacao de centros de apoios e de programas de execucao nas areas 

de seguranca publica, assistencia social, saude, educacao, trabalho e habitagao. 

A lei preve tambem a criacao e implementacao dos Juizados de Violencia 

Domestica e Familiar contra a Mulher, contudo enquanto nao existirem tais Juizados, 

"as varas criminais acumularao as competencias civel e criminal para conhecer e 

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

mulher". 

E neste sentido nossos Tribunals tern decidido: 

CONFLITO DE COMPETENCIA - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO ANTES DA VIGENCIA 
DA LEI DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER -
DIVERGENCE DE ENTENDIMENTO ENTRE JUlZOS VINCULADOS AO 
MESMO TRIBUNAL - CONFLITO NEGATIVO - LEI MATERIAL MAIS 
GRAVOSA - IRRETROATIVIDADE. 1. A Lei n.° 11.340/2006 contem 
normas que versam sobre diversos ramos do direito, entre os quais o direito 
material e o direito processual. 2. As normas de direito penal da Lei Maria 
da Penha sao inegavelmente mais gravosas, portanto, nao alcancam os 
fatos que Ihe sao anteriores. A Constituigao Federal no artigo 5°, inciso XL, 
veda o efeito retroativo da lei mais severa. 3. Reconhece-se a ultratividade 
da lei anterior, porque mais benefica. 3 1 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETENCIA. VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUJZO DE DIREITO DA 
TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIQAO JUDIClARIA 
ESPECIAL DE BRASILIA. LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 
MAIOR SEVERIDADE. FATO ANTERIOR AO NOVEL DIPLOMA LEGAL. 
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. COMPETENCIA DO JUIZO 
SUSCITADO - 1. A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 
atendendo aos anseios da sociedade, foi promulgada para dar maior 
protegao as mulheres vitimas da violencia domestica e familiar, utilizando-se 
para tanto de mecanismos para uma maior agilizacao no julgamento dos 
feitos, com a aplicagao de medidas de prevengao e, sobretudo, impondo 
uma sangao mais rigorosa as condutas. 2. Sendo a conduta em apuragao 
praticada pelo autor do fato apurado pelo termo circunstanciado antes da 
vigencia da Lei 11.340/2006 seu julgamento nao pode se dar sob a egide 
deste diploma legal, haja vista que o mesmo e mais severo e, considerando 
a ultra-atividade da lei mais benefica, o Juizo suscitado e o competente para 
o processamento e julgamento do feito. 3. Doutrina. 3.1. "Se a lei posterior, 
sem char novas incriminagoes ou abolir outras precedentes, agrava a 
situagao do sujeito, nao retroage. Ha duas leis em conflito: a anterior, mais 
benigna, e a posterior, mais severa. Em relagao a esta, aplica-se o principio 
da irretroatividade da lei mais severa; quanto aquela, o da ultra-atividade da 
lei mais benefica. Dessa forma, se o sujeito pratica o fato criminoso na 
vigencia da Lei X, mais benigna, e, no transcorrer da agao penal, surge a Y, 
mais severa, o caso deve ser apreciado sob a eficacia da antiga, em face da 
exigencia de nao fazer recair sobre ele uma valoragao mais grave que a 
existente no momento da conduta delituosa. Ha obediencia ao principio 
tempus regit actum." (Jesus Damasio E. Direito Penal - Volume 1: Parte 

3 1 STJ. 20070020130350CCP, Relator SANDRA DE SANTIS, Camara Criminal, julgado em 
11/02/2008, DJ 17/03/2008 p. 58 
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Geral. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 82). 4. Competente o Juizo suscitado. 

Nota-se que quanto aos Juizados especificos, apenas dois Estados ainda nao 

possuem este tipo de atendimento: Sergipe e Rondonia. Mais, ainda e insuficiente 

diante da demanda de processos nos juizados. 

Percebe-se, portanto, que chegou o momento de resgatar a cidadania 

feminina. Para isso, se faz urgente a adocao de mecanismos de protegao que 

coloque a mulher a salvo do agressor. So assim elas terao coragem de denunciar 

sem temer que suas palavras nao sejam levadas a serio, que a integridade fisica 

nada valha e que o unico interesse do juiz seja, como forma de reduzir o volume de 

demandas em tramitacao, nao deixar que se instale o processo. 

4.2 Principals inovagoes introduzidas pela lei 

Assim, esta lei vem para por fim aos inumeros casos de violencia domestica. 

Dos principals aspectos tratados pela nova lei sao: 

• Define a violencia contra a mulher, estabelecendo as formas como fisica, 

psicologica, sexual, moral, patrimonial, e reconhece que a violencia contra a 

mulher independe de orientagao sexual; 

• Inova na concepgao de familia; 

• Preve um capitulo especifico para o atendimento pela autoridade policial; 

• Veda a entrega da intimagao pela mulher ao agressor; 

• Retira dos Juizados especiais criminais a competencia para julgar os crimes de 

violencia domestica e indica a criagao de juizados especiais de violencia 

domestica e familiar, com competencia civel e criminal para abranger todas as 

questoes; 

• Proibe a aplicagao de penas leves, como o pagamento de cesta basica, e 

aumenta para tres meses a tres anos o tempo de prisao para estes casos; 

• Possibilita prisao preventiva e prisao em flagrante; 

• A renuncia aos encaminhamentos legais so podera ser feita diante do juiz; 

3 2 STJ. 20070020112393CCP, Relator JOAO EGMONT, Camara Criminal, julgado em 21/01/2008, DJ 
21/02/2008 p. 1514 
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• Garante a mulher o acompanhamento dos atos processuais, e tambem o 

acompanhamento desta por advogado ou defensor. 

Como se trata de uma lei nova vamos analisar alguns destes aspectos mais 

detalhadamente comparando a antiga legislagao - na verdade, a aplicagao da 

legislagao ordinaria comum - a lei n° 11.340/2006, e posteriormente o instituto da 

prisao preventiva, atualmente admitido pela lei em questao. 

Os delitos previstos nos artigos 129, "caput", e 129, § 6°do Codigo Penal 

(lesao corporal), ate a edigao da Lei 9.099, de 1995, Lei dos Juizados Especiais 

Criminais (art. 88) eram de agao publica incondicionada, contudo a partir da edigao 

desta lei, em 1995, passou-se a dispor que estes crimes para tornarem-se agao 

penal dependeriam de representagao da vitima. Note-se que estes sao crimes que 

afligem as mulheres, quanto a violencia domestica fisica. Para piorar esta situagao 

fixou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que somente apos o 

oferecimento da denuncia e que a representagao da vitima se tornava irretratavel, ou 

seja, antes a renuncia podia ser manifestada, o que causava o fim da agao ou a 

extingao da punibilidade. 

Segundo Sumariva 3 3, a partir da entrada em vigencia da Lei Maria da Penha, 

a agao penal nos crimes de lesao corporal, seja qual for a sua natureza, passara a 

ser publica incondicionada, passando o Estado a agir de oficio, podendo, inclusive, 

prender em flagrante seu agressor. 

Encontra-se neste sentido uma das maiores alteragoes trazidas pela Lei nova 

(n° 11.340/2006), pois seu artigo 12, inciso I, dispoe que a autoridade policial devera, 

dentre outras providencias, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrencia e tomar a 

representagao a termo, se apresentada. Contudo, a citada Lei em seu artigo 16 

determina que nas agoes penais publicas condicionadas a representagao da 

ofendida (ou seja, somente para as vitimas do sexo feminino, naquelas condigoes 

disciplinadas no § 9° do artigo 129 do CP, cuja pena passa a ser de tres meses a 

tres anos de detengao) de que trata a citada Lei 11.340/06, so sera admitida a 

renuncia a representagao perante o juiz, em audiencia especialmente designada 

com tal finalidade, antes do recebimento da denuncia e ouvido o Ministerio Publico 3 4. 

SUMARIVA, P.H. de G. A repristinagao da agao penal nos crimes de lesao corporal. Jus 
Vigilantibus, Vitoria, 6 set. 2006. Disponivel em: <http://jusvi.com/doutrinas_e_pecas/ver/22397>. 
3 4 JOVELLI, J. L. Breves consideragoes acerca da Lei n° 11.340/2006. A questao da representagao 
da ofendida. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1140, 15 ago. 2006. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8809>. 

http://jusvi.com/doutrinas_e_pecas/ver/22397
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8809
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Na verdade, isto significa que apos a entrada em vigor desta lei sera vedada 

no ambito de Policia Judiciaria, eventual renuncia a representagao da ofendida. 

Neste sentido, nossos Tribunals ja tern decidido: 

TJES - Apelacao criminal. Crime de atentado violento ao pudor. Preliminar 
de nulidade Ausencia de representagao: rejeitada. Desnecessidade de 
formalidade essencial. Manifestacao da vitima perante a autoridade 
policial. Merito. Negativa de autoria. Palavra da vitima: valor probante 
de grande relevancia. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso a 
que se nega provimento. 3 5 

Lei Maria da Penha Maia. Violencia Domestica. Artigo 129 §9, do Codigo 
Penal. Agao Penal condicionada a Representagao da vitima. Recurso do 
Ministerio Publico a que se nega provimento. 3 6 

E mais, o artigo 41 da Lei n° 11.340/06 estabelece que aos crimes praticados 

com violencia domestica e familiar contra a mulher, independentemente da pena 

prevista, nao se aplica a lei n° 9.099, de 1995, juizados especiais. Alem disso, o 

artigo 12, inciso VI da Lei Nova, estabelece que a autoridade policial devera ordenar 

a identificagao do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais. 

E segundo Barros 3 7 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. 

A Lei 11.340/06 introduziu nova possibilidade de prisao preventiva - para 

assegurar a efetividade das medidas de protegao nela previstas - , oportunidade em 

que acrescentou o inciso IV ao art. 313 do Codigo de Processo Penal. 

Compatibilizagao relevante porque a lesao corporal leve e, estatisticamente, a 

violencia domestica mais significativa contra a mulher. Entretanto, permanece a 

controversia acerca da constitucionalidade desta prisao cautelar, pois o principio da 

proporcionalidade indica a que a prisao ante tempus nao poderia ser mais severa 

que a pena ao final aplicada ao acusado. 

Os Tribunals brasileiros quanto a prisao preventiva nos casos de violencia 

domestica contra a mulher ja decidiram: 

3 5 TJES. Ap. 035.02.900299-1 - Rel. Des. Sergio Luis Teixeira Gama - DJ 26.08.2003 
3 6 TJES. 20070910000853RSE, Relator JOAO TIMOTEO, 1 a Turma Criminal, julgado em 31/01/2008, 
DJ 25/03/2008 p. 74 
3 7 BARROS, Flavio Augusto Monteiro De. Comentarios a lei de violencia domestica e familiar contra a 
mulher. Curso Preparatorio FMB. Jun/2007. Disponivel em: 
http://www.cursofmb.com.br/cursofmb/Forms/lnstitucional/Downloads/Artiqos/FMB Artiqo0072.pdf 

http://www.cursofmb.com.br/cursofmb/Forms/lnstitucional/Downloads/Artiqos/FMB


38 

HABEAS CORPUS. LESAO CORPORAL E AMEACA. LEI MARIA DA 
PENHA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUQAO CRIMINAL. 
INEXISTENCIA. REQUISITOS DA PRISAO PREVENTIVA. Estando os 
autos com vista para alegacoes finais, nao ha excesso de prazo a ser 
remediado pela via do habeas corpus Mantem-se a prisao preventiva que 
foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem 
publica, ante a constatacao de que o acusado, que possui uma extensa 
folha penal, com diversas incidencias de lesao corporal e ameaga, 
coloca em risco a integridade da vida da vitima 3 8 

HABEAS CORPUS - AMEACA E LESOES CORPORAIS CONTRA A EX-
COMPANHEIRA - FLAGRANTE - C O N C E S S A O DE LIBERDADE 
PROVISORIA - POSTERIOR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA - D E C R E T O DE PRISAO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE I -
Nao ha ilegalidade na decisao judicial que, amparada na Lei Maria da 
Penha, decreta prisao preventiva do paciente que descumpre medidas 
protetivas de urgencia - afastamento do lar e proibigao de aproximagao da 
ofendida, ante o receio de concretizagao das ameagas feitas a ex-
companheira. II -Ordem denegada. 3 9 

A prisao preventiva deve ocorrer somente em casos de extrema necessidade, 

ou como traz Fernando da Costa Tourinho Filho 4 0 diante de toda e qualquer 

antecipacao da pena violenta a Constituigao Federal, a nao ser que as 

circunstancias tornem tal prisao estritamente necessaria. 

Mas quando seria este momento? O Codigo de Processo Penal preve em seu 

artigo 312, todos os pressupostos e requisitos para que tal instituto seja utilizado, e 

com a simples leitura, nos e confirmada a ideia de excepcionalidade, de excegao da 

medida. Para que se possa caracterizar uma situagao como passivel de prisao 

preventiva, devemos observar a incidencia do fumus boni juris e o periculum 

libertatis, requisitos imprescindiveis de qualquer medida cautelar. Deve-se ter 

certeza de que sem tal medida danosa, nao sera possivel atingir o objetivo da 

sentenga penal. 

Portanto, pelo que foi visto, nenhuma prisao processual pode ser efetuada 

sem que esteja dentro dos limites impostos pela lei, sob pena de estar ferindo de 

morte o principio da presungao de nao culpabilidade e pondo em duvida a nossa Lei 

Maior. 

3 8 STJ. 20070020152426HBC, Relator DELEANE CAMARGO, 1 a Turma Criminal, julgado em 
17/01/2008, DJ 11/03/2008 p. 94 
3 9 STJ. 20070020149619HBC, Relator SANDRA DE SANTIS, 1 a Turma Criminal, julgado em 
10/01/2008, DJ 13/02/2008 p. 2399 
2 5 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 8 ed ver. e atual. Sao Paulo: Saraiva, 
2006 
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O crime de violencia domestica se encaixa exatamente nestes preceitos da 

legislagao processual penal, e, portanto, da guarida, a aplicagao da prisao 

preventiva. Contudo, ate a edigao da Lei Maria Penha isto nao ocorria devido a 

omissao do Poder Publico. 

A omissao do poder punitivo estatal no tocante a relevancia do papel 

feminino, no discurso criminologico e juridico penal, caracteriza a propria 

perversidade desse poder, o que se observa, principalmente, na negagao de uma 

agressividade e, consequentemente, ate mesmo de uma possivel criminalidade 

proprias das mulheres, atribuindo-lhes sempre uma eterna passividade. Pouco a 

pouco o poder punitivo estatal passa a reconhecer um papel ativo da mulher como 

detentora de um discurso proprio, por ela manipulado para atingir um determinado 

f im. 4 1 

O juiz, nestes casos, via de regra, tern adotado uma postura neutra, nao no 

sentido de ser imparcial, mas sim no sentido de que se preocupa tanto com a 

formalidade do rito que se distancia da realidade social dos jurisdicionados, de tal 

sorte que inexiste preocupagao com a efetividade dos direitos que sua propria 

decisao deveria assegurar. 4 2 

No caso especifico da prisao preventiva o juiz possui um vasto campo de 

atuagao ante a liberdade conferida pela Lei n° 11. 340 de 07/08/2006, havendo a 

possibilidade de transformar a sociedade atraves da educagao das partes, 

informando-lhes sobre seus direitos, o que consubstancia a prevengao do aumento 

da criminalidade; e possivel, ainda, atraves da aplicagao de penas alternativas 

adequadas, nao apenas punir o agressor, mas, principalmente, proporcionar a vitima 

a composigao do dano que Ihe foi causado em virtude da agressao sofrida. 

4.2.1 Os Juizados Especiais e a Lei Maria da Penha: a discussao sobre competencia 

Os Juizados Especiais Criminais foram concebidos dentro da visao moderna 

do Direito Penal, o que significa dizer que, se ate mesmo nas varas criminais 

4 1 CIARLINI, Rita de Cassia Lima Rocha. Violencia de genero intrafamiliar nos juizados especiais. 
246p. Dissertagao [mestrado]. Faculdade de Direito. Universidade de Brasilia, 2006, p. 17 
4 2 CIARLINI, Rita de Cassia Lima Rocha. Violencia de genero intrafamiliar nos juizados especiais. 
246p. Dissertagao [mestrado]. Faculdade de Direito. Universidade de Brasilia, 2006, p. 18 
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comuns vige a politica do Direito Penal minimo, ou seja, com a intervencao minima 

do Estado no sentido de despenalizar, descarcerizar e de ter, portanto, a prisao 

(inclusive provisoria) como medida extrema, nos Juizados Especiais Criminais estes 

objetivos ganham especial destaque e, em consequencia, vasta aplicabilidade, tendo 

em vista que os crimes de competencia deste Juizo Especializado sao considerados 

como "de menor potencial ofensivo". 

Deve-se salientar, sobretudo, que a Lei 9.099/95 nao adota, em termos de 

direito material, um sistema legal penal diverso daquele aplicado nas varas criminais 

comuns, limitando-se a estabelecer procedimento especialissimo para os crimes 

cuja pena nao ultrapasse dois anos de detencao. Em sendo assim, aplica-se o 

disposto nos Codigos Penal e Processual Penal vigentes, por forca do que 

determina expressamente o artigo 92 da citada Lei, no que nao forem com esta 

ultima incompativeis 4 3. 

Portanto, a Lei 9.099/95 trouxe alteracoes de ordem estritamente processual, 

enfatizando-se a pacificacao social, a conciliagao entre agressor e vitima (o que 

ocorre, na pratica, em grande numero de feitos na hipotese da violencia de genero 

intrafamiliar), o ressarcimento dos danos civis sofridos pela vitima e a enfase na 

aplicagao de pena nao privativa de liberdade (descarcerizagao), sendo esta ultima 

em plena conformidade com as Regras de Toquio, conforme ja explicitado. 

Importa destacar o direito material contido no Codigo Penal Brasileiro, 

notadamente no que concerne a violencia de genero intrafamiliar atinente aos crimes 

de competencia dos Juizados Especiais Criminais. 

O Codigo Penal encontra-se sistematizado da seguinte forma: na Parte Geral, 

tem-se a normatizagao dos institutos de direito penal genericos, aplicaveis a todos 

os tipos penais, que sao regulamentados, por sua vez, na Parte Especial. 

Em se tratando de crimes de violencia de genero intrafamiliar de competencia 

dos Juizados Especiais Criminais, portanto, ha que se verificar acerca da adequagao 

de se levar o garantismo e todas suas consequencias, notadamente a 

despenalizagao e a descarcerizagao, em seu sentido absoluto, sob pena de se 

causar grave violagao aos direitos humanos das mulheres vitimas dessa violencia. 

No tocante a protegao dos direitos da mulher, especificamente, somente 

agora com a aprovagao da Lei n. n° 11.340/06 que cria mecanismos para coibir a 

4 3 CONFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS, 2, 1993, Viena. Declaragao de Viena. Viena: Nagoes 
Unidas. Assembleia Geral, 1993. 
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violencia domestica e familiar contra a mulher e que o juiz tera a sua disposicao 

instrumentos habeis para tanto. 

Ainda assim, esbarra-se, ao final do processo, quando se chega a condenar o 

agressor, a uma pena desproporcional ao crime cometido, geralmente cumprida em 

liberdade ou convertida em penas restritivas de direitos, como ja dito. 

Impoe-se reconhecer, portanto, a necessidade de limitacao dos direitos a 

liberdade do acusado, como a prisao preventiva que atualmente pode ser decretada 

em face de crimes de violencia domestica, conforme a Lei Maria Penha. 

Contudo, o juiz brasileiro ainda possui os instrumentos internacionais de 

direitos humanos e os principios constitucionais para basear suas decisoes em 

casos extremos. 

A Constituigao Federal de 1988 estabeleceu no artigo 98, inciso I, que seriam 

criados juizados especiais competentes para julgar infragoes penais de menor 

potencial ofensivo, permitida, nesses casos, a transagao penal. Ao legislador 

ordinario restou a incumbencia de definir quais seriam os crimes de menor potencial 

ofensivo, conforme Brega Filho e Saliba 4 4. 

Foi isso que fez a lei 9.099/95, artigo 61, ao considerar crimes de menor 

potencial ofensivo aqueles com pena maxima nao superior a um ano e nao sujeitos 

a procedimento especial. Posteriormente, a lei 10.259/01, que criou os juizados 

especiais federals, ampliou este limite, sendo considerados crimes de menor 

potencial ofensivo aqueles a que seja cominada pena maxima de dois anos. A lei 

11.313/06 deu nova redagao ao artigo 61 da lei 9.099/95, em observancia a posigao 

jurisprudential pacifica que se firmou com a lei 10.259/01 4 5 . 

Todos os crimes apenados com no maximo dois anos de detengao ou 

reclusao sao considerados de menor potencial ofensivo e por isso sao passiveis da 

aplicagao do beneficio da transagao penal e estao sujeitos aos beneficios da Lei 

9.099/95. 

E certo, segundo Brega Filho e Saliba 4 6, que este criterio instituido para definir 

os crimes de menor potencial foi criado pelo legislador infraconstitucional e por isso, 

como ja relatamos, uma nova lei pode modificar esse limite. O que nao e possivel e 

4 4 BREGA FILHO, Vladimir; SALIBA, Marcelo Gongalvez. Juizados especiais criminais e violencia 
domestica e familiar. 2007. Disponivel em: 
http://www.advoqado.adv.br/artiqos/2007/vladimirbreqafilho/iuizados.htm. 
4 5 Idem. 
4 6 Idem. 

http://www.advoqado.adv.br/artiqos/2007/vladimirbreqafilho/iuizados.htm
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que essa modificacao seja feita em razao do sexo da vitima, ja que o criterio e a 

quantidade de pena cominada ao delito. 

Dessa forma, a proibicao da aplicagao dos institutos da Lei 9.099/95, aos 

crimes praticados com violencia contra a mulher, so poderia ser feita atraves do 

aumento da pena prevista para esses crimes e nunca "por decreto", contrariando o 

disposto na Constituigao Federal. 

O tema poderia parecer sem relevancia se apenas a qualificadora prevista no 

artigo 129, § 9°, cuja pena foi aumentada, estivesse sendo analisada. Ocorre que o 

artigo 7° da Lei 11.340, ao estabelecer o que considera violencia domestica e 

familiar contra a mulher, permite que diversas condutas enquadrem-se nessa 

definigao legal, inclusive crimes contra a liberdade individual, honra e patrimonio. 

Assim, prevalecendo o entendimento de que o artigo 41 impede a aplicagao 

da Lei 9.099/95 aos crimes praticados com violencia domestica e familiar, aos crimes 

de perigo de contagio venereo, ameaga ou injuria, por exemplo, nao podera ser 

aplicada a transagao, a composigao civil e a suspensao condicional do processo, 

beneficios instituidos da citada legislagao. 

Ocorre que esses delitos sao de pequeno potencial ofensivo, nao podendo o 

legislador ordinario restringir um direito constitucionalmente assegurado, dada a 

supremacia da norma constitucional. 

O que esta dentro do campo de atuagao do legislador infraconstitucional e 

discutir a pena cominada aos delitos e a forma como se dara a transagao penal, mas 

nunca impedir a aplicagao da transagao penal aos crimes de menor potencial 

ofensivo. 

Nao ha inconstitucionalidade, portanto, no aumento das penas cominadas aos 

crimes praticados com violencia familiar ou na proibigao da aplicagao das "penas de 

cesta basica ou outras de prestagao pecuniaria, bem como a substituigao de pena 

que implique o pagamento isolado de multa" 4 7, pois nesse caso o confronto e no 

ambito infraconstitucional. 

Para ilustrar o caso, imagine as seguintes situagoes, nao afastadas da 

cotidiana realidade brasileira: o marido que ameaga a mulher, nao teria direito ao 

beneficio da transagao penal, mas a mulher que ameaga o marido teria direito; o 

companheiro que difama a companheira nao poderia se beneficiar da lei 9.099/95, 

mas se ele praticar maus tratos contra o filho, poderia se beneficiar das medidas 

4 7 Art. 17 da lei 11.340/06. 
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alternativas previstas naquele codex; o pai que ameaga a filha nao teria direito a 

transagao, mas se a ameaga fosse contra o filho, nada impediria o beneficio 4 8. 

Nessas situagoes, a nao aplicagao da transagao penal viola claramente o 

principio constitucional da isonomia porque nao ha justificativa para esse tratamento 

desigual, deslegitimando, ainda mais, o sistema penal. 

Celso Antonio Bandeira de Mello 4 9, tratando do principio da isonomia, conclui 

que "por via do principio da igualdade, o que a ordem juridica pretende firmar e a 

impossibilidade de desequiparagoes fortuitas e injustificadas". 

A desequiparagao proposta pelo legislador, beneficiando apenas a mulher, e 

fortuita, nao encontrando fundamento na Constituigao. 

Aparentemente, esqueceu-se o legislador que: 

"a Lei 9.099/95, com os institutos da transagao penal e da suspensao 
condicional do processo, revolucionou o processo penal brasileiro, 
especialmente no tocante aos delitos de pouca ou media gravidade, pois 
com a transagao penal, criou-se a possibilidade da aplicagao imediata de 
pena sem a existencia da agao penal e com a suspensao, evitou-se que o 
processo tramitasse por longos anos no Poder Judiciario. Nesses delitos 
nao ha mais audiencias, interrogatorios, alegagoes finais, sentengas e 
recursos. Tudo se resolve na base do consenso, podendo o Estado utilizar 
melhor seus parcos recursos na luta contra a criminalidade grave" 5 0. 

Isto porque, os crimes de violencia domestica, com esta nova leitura 

legislativa, que excluem os Juizados Especiais Criminais vem mudado de foco, o 

que Luiz Flavio Gomes 5 1 determina como "a lei 9.099/95, no ambito da criminalidade 

pequena e media, introduziu no Brasil o chamado modelo consensual de justiga 

criminal. 

A prioridade agora nao e o castigo do infrator, senao sobretudo a indenizagao 

dos danos e prejuizo causados pelo delito em favor da vitima". 

Segundo Campos e Carvalho 5 2 a exclusao da analise de genero sobre a Lei 

9.099/95 impossibilitou compreender as diferengas da incidencia do controle formal 

sobre as mulheres. 

4 8 BREGA FILHO e SALIBA, op. cit. 
4 9 Conteudo juridico do principio da igualdade. Sao Paulo: Malheiros, 1993, p. 18. 
5 0 BREGA FILHO, Vladimir. Suspensao condicional da pena e suspensao condicional do processo. 
Eficacia de cada um dos institutos. Leme: JHMizuno, 2006, p. 93. 
5 1 Suspensao condicional do processo. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1997, p. 430. 
5 2 CAMPOS, Carmen Hein de; CARVALHO, Salo de. Violencia domestica e Juizados Especiais 
Criminais: analise a partir do feminismo e do garantismo. Estudos Feministas, Florianopolis, 14(2). p. 
409-422 , maio-agosto/2006. 



44 

Isto porque, ao nao ser utilizado o criterio do bem juridico (tipicidade material) 

para definir quais seriam os crimes de menor potencial ofensivo, mas a pena 

aplicada, foram criadas situagoes absolutamente paradoxals, como e o caso de 

adjetivar a maioria dos atos de violencia domestica como "crimes menores". 

Com o objetivo de celeridade e desburocratizacao na busca da composigao 

civil e da transagao penal, a Lei 9.099/95 rompeu com a estrutura formal minima dos 

procedimentos penais, mesmo aqueles previstos aos ritos sumarios, tais como 

obtengao de prova. 

A opgao pela simplicidade procedimental acabou por gerar total descontrole 

no que tange a regularidade dos atos, expondo, em inumeros casos, os autores dos 

fatos a situagoes constrangedoras, vista a ausencia de mecanismos de controle 

tipicos dos sistemas processuais de garantias. 

Finalizando, Herman 5 3 salienta que a literatura habitualmente produzida sobre 

o tema, aponta o agravamento das penas impostas ao agressor como unica solugao 

possivel, porem a obra encara a ineficacia do sistema penal duro para reprimir a 

criminalidade como um todo, apontando opgoes que prestigiam a valorizagao da 

vitima e a atuagao criteriosa da Justiga, no ambito dos Juizados Especiais Criminais, 

como forma de enfrentamento do problema da violencia domestica. 

4.2.2 A Prisao Preventiva Na Lei 11.340/2006 

A prisao preventiva e uma especie de prisao provisoria de natureza cautelar, 

de cunho processual, possuindo uma acepgao ampla para designar a custodia 

verificada antes do transito em julgado da sentenga. 

Isto porque, ela tern a responsabilidade de assegurar um futuro provimento 

jurisdicional que pode se tornar inutil, em alguns casos, se porventura o acusado 

estiver em liberdade ate a manifestagao de uma declaragao do magistrado definitiva. 

Assim, a prisao preventiva e cabivel tanto na justiga comum como tambem na 

justiga militar e uma medida que restringe a liberdade, e sancionado somente por um 

magistrado, podendo ser decretada por um juiz, em qualquer fase do inquerito 

HERMAN, Leda Maria. Violencia Domestica E Os Juizados Especiais Criminais. Leme:Mizuno, 
2004, p. 05. 
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policial, seja para assegurar a execucao da pena, assim como a preservacao da 

ordem publica ou economica, ou ainda se for conveniente para o andamento do 

inquerito policial, desde que seja decretada antes do transito em julgado do 

processo. 

A prisao preventiva e a injustiga necessaria do Estado contra o individuo e 

deve ser reservada para casos excepcionais. Ante a isto, a prisao preventiva 

somente podera ser decretada dentro de um minimo indispensavel, de 

incontrastavel necessidade e sujeitando o individuo a diversos pressupostos e 

condigoes, o qual veremos a seguir, mas sempre demonstrando o periculum in mora 

e o fumus boni iuris. 

Faz-se por concluir, desta forma, que o fundamento da prisao preventiva e 

sua incontrastavel necessidade, isso inclui-se nas regras da Lei n. 11. 340 de 

07/08/2006. 

Neste sentido, Araujo 5 4 prescreve que ao consagrar a tutela dos direitos 

humanos da mulher em situagao de violencia domestica e ao prever a prisao 

cautelar do agressor como medida apta a possibilitar a efetividade das medidas de 

protegao, a Lei 11.340/06 positivou agao afirmativa absolutamente necessaria ante a 

insuficiencia dos instrumentos disponibilizados pelos demais ramos do Direito. 

Mesmo assim, a prisao preventiva e muito criticada porque suprime a 

liberdade do individuo antes mesmo do transito em julgado da sentenga 

condenatoria, causando-lhe depressao e certa desmoralizagao, abalando sua 

estrutura moral e de certa forma, fisica. Torna-se, desta forma, um mal necessario, 

uma fatal necessidade social perante a qual todos devem se inclinar. 

Por essa razao, a lei deixou de prever como obrigatoria a prisao em 

determinadas situagoes, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada 

apenas quando necessaria segundo os requisitos estabelecidos nas normas 

processuais. Nao e assim ato discricio;nario do juiz, limitando a certos, precisos e 

determinados casos. 

5 4 Apud BARROS, 2006 
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5 DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA EM S E U S CINCO ANOS DE 

VIGENCIA 

Este capitulo analisara a eficacia da Lei em comento nestes cinco anos de 

vigencia, verificando sua constitucionalidade e a igualdade de fato e de direito na 

legislagao brasileira. 

5.1 Conceito de norma constitucional e inconstitucional 

Segundo Estrella 5 5 "por inconstitucionalidade a doutrina e fertil em conceitua-

la de forma a abranger situagoes de contradigao material ou formal entre um ato 

normativo e uma disposigao da Constituigao." 

Ja Marcelo Neves coloca que: 

A definigao de lei inconstitucional deve denotar nao so a incompatibilidade 
resultante de contradigao ou contrariedade entre conteudos normativos (legal 
e constitucional), mas tambem a proveniente da desconformidade entre 
procedimento de produgao normativa (legislativa) e conteudo normativo 
(constitucional). 5 6 

E Ferrari 5 7 salienta que e "um ato normativo cujo conteudo ou cuja forma 

contrapoe-se, de modo expresso ou implicito, ao conteudo de dispositivo 

constitucional". 

Desta forma, verifica-se que uma lei e inconstitucional quando contradiz o 

conteudo normativo constitucional, isto pode ocorrer de forma material ou formal. 

No mais, observa-se que este pequeno trecho nao tern a pretensao de 

esgotar o assunto, apenas de suscitar o debate da questao. 

5 5 ESTRELLA, Andre Luiz Carvalho. Normas constitucionais inconstitucionais (Verfassungswidrige 
Verfassungsnormen). Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 268, 1 abr. 2004. Disponivel em: 
<http://jus2. uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5021>. 
5 6 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. Sao Paulo: Saraiva 1988. p. 74 
5 7 citado por CLEVE, Clemerson Merlim. A Fiscalizagao Abstrata de Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro. Sao Paulo: RT, 1995. p.29 

http://jus2.%20uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5021
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5.2 O principio constitucional da igualdade 

A Republica Federativa do Brasil tem por objetivo fundamental construir uma 

sociedade livre, justa e solidaria entre as pessoas que nela habitam. Garantindo o 

desenvolvimento, junto com ele erradicando a pobreza e consequentemente as 

desigualdades; promovendo o bem de todos e do proprio Pais, enfim pugnando por 

construir um pais perfeito, conforme determina o artigo 3° da Carta Magna, in verbis: 

Artigo 3°. Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 
Brasil: 
I- construir uma sociedade livre, justa e solidaria 
l l l l- erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminagao. 

A situacao real de hoje e totalmente diferente. A maioria dos brasileiros 

carece do minimo necessario para sobreviver. A inexistencia de mecanismos 

institucionais que permitam uma justa participagao de todos nas riquezas criadas 

pelo esforgo comum, alem da limitacao das capacidades naturais do homem. Ha 

uma correlacao entre os objetivos: se nao se acabar com a pobreza, sempre havera 

a desigualdade, sempre havera preconceito e consequente nao existira uma 

sociedade justa. 

Artigo 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: 

O Direito a vida e o um dom inestimavel, primordial. E a nossa essentia, a 

nossa existencia. 

Segundo Alexandre de Moraes: 

O direito a vida e o mais fundamental de todos os direitos, pois seu 
asseguramento impoe-se, ja que se constitui em pre requisito a existencia e 
exercicio de todos os demais direitos. A Constituigao Federal assegura, 
portanto, o direito a vida, cabendo ao Estado assegura-lo em sua dupla 
acepgao, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a 
segunda de ter vida digna quanto a subsistencia. O direito humano 
fundamental a vida deve ser entendido como direito a um nivel de vida 
adequado com a condicao humana, ou seja, direito a alimentagao, 
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vestuario, assistencia medico-odontologica, educagao, lazer e demais 
condigoes vitais. O estado devera garantir esse direito a um nivel de vida 
adequado com a condigao humana respeitando os principios fundamentais 
da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; e, ainda, os objetivos fundamentais da Republica 
Federativa do Brasil e de construgao de uma sociedade livre, justa e 
solidaria, garantindo o desenvolvimento nacional e erradicando-se a 
pobreza e a marginalizagao, reduzindo, portanto, as desigualdades sociais e 
regionais. 5 8 

Vida e o bem fundamental do ser humano, pois sem ela, nao ha que se falar 

em outros direitos. Com base nesse entendimento, todo o homem tern direito a vida, 

ou seja, o direito de viver e mais: tern o direito a uma vida plena e digna, com 

respeito aos seus valores e necessidades. 

E um direito inato, adquirido com o nascimento, portanto intransmissivel, 

irrenunciavel e indisponivel. O direito aos alimentos, agua, saude e uma tutela 

complementar da vida. 

O direito a vida esta entrelagado com a dignidade; o direito a vida nao e 

apenas o direito de sobreviver, mas de viver dignamente. A situagao de pobreza em 

que sao obrigadas a viver milhoes de pessoas e um atentado contra a vida. Essas 

pessoas estao morrendo lentamente, um pouco a cada dia, por falta de alimentos, 

de agua, de assistencia medica e de condigoes minimas para a conservagao da 

vida. 

O proprio Estado, por sua inertia, extermina pessoas. A questao da vida, nao 

pode ser simplesmente ignorada. Todos tern direito igual de viver e viver 

dignamente. O ser humano e livre para fazer suas escolhas, mas para cada ato 

sempre ha uma consequencia. A liberdade de escolha e uma faculdade exclusiva 

do ser rational, mas isso nao significa de fato que o homem aja sempre assim. 

Na pratica, a agao do homem e limitada por habitos, regras, e consciencia. 

Uma pessoa que esta com fome ou sede, por mais que seja um direito natural de 

sobrevivencia, nao pode querer roubar para saciar sua fome. Pelo fato de estar com 

fome o homem nao deixa de ser responsavel. 

A liberdade supoe risco quando da escolha e, ao mesmo tempo, e uma 

conquista. E um risco pois pode o homem tanto praticar o mal quanto o bem e e uma 

conquista pois exige um esforgo continuo de luta contra todas as forgas internas que 

comprometam a sua liberdade. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Sao Paulo: Atlas, 2004, p. 176 
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E uma das mais profundas e autenticas aspiracoes democraticas, sendo que 

o fundamento filosofico da igualdade democratica e a identidade essencial de todos 

os homens. Foi e ainda e um instrumento de luta, implicando em exigencias 

fundamentais, como possibilidades iguais. 

No mundo inteiro nao ha pessoa uma identica a outra. Os seres humanos sao 

diferentes pela propria personalidade, carater, ou mesmo ate geneticamente, com 

caracteristicas inerente a cada um. 

O principio da isonomia, porem nao consiste na igualdade as pessoas, mas 

sim de igualdade seus direitos, para nivelar as oportunidades. Para tanto.precisa de 

um mesmo ponto de partida, que e a igualdade de direitos fundamentais, como a a 

liberdade, a propriedade, etc. 

Contudo, a experiencia historica e na conjectura atual, reconhece que a 

igualdade de direitos nao e suficiente para tornar acessiveis as oportunidades a 

quern e socialmente desfavorecido, em comparacao com as oportunidades de que 

gozam os individuos socialmente privilegiados. 

Sao diversos os fatores que tornam efetiva a igualdade material: tanto a 

constituigao fisica, quanto a psicologica, e as aspiragoes. 

E necessaria uma politica de igualdade ou discriminagao positiva, ou agao 

afirmativa, cuja intengao e favorecer os desiguais. 

5.3 Lei Maria da Penha: inconstitucional ou busca pela igualdade real? 

A sociedade moderna e caracterizada pela heterogeneidade de discursos, 

interesses e valores, essas relagoes sociais tern se intensificado e ultrapassado os 

limites territoriais de cada Estado, transformando-se em relagoes entre as nagoes, 

de forma global. Mas, a sociedade ainda e organizada em Estados e compreende 

uma ampla diversidade de culturas e etnias em seus territories, e para que a justiga 

seja aplicada em uma sociedade como a hodierna e imprescindivel a efetividade do 

principio da igualdade, pois somente ele podera neutralizar as desigualdades, 

principalmente no que se refere ao exercicio dos direitos. 
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Os direitos das mulheres demoraram a serem reconhecidos e a violencia 
domestica a ser devidamente punida. Isto porque, a fabrica das 
desigualdades e antagonismos sociais, econdmicos, politicos e culturais ja 
nao e mais apenas a sociedade nacional, mas tambem a sociedade global. 
Mais que isso, o modo pelo qual essa dinamiza e universaliza conquistas e 
dilemas - em boa medida com base na reproducao ampliada do capital -
provoca uma especie de aceleracao de diversidades e desequilibrios 
frequentemente traduzidos em desigualdades e antagonismos. 

Acredita-se que a segunda opcao seja a mais valida e a que melhor se aplica 

nas sociedades contemporaneas, para que se possam tambem colher melhores 

frutos, por isso defende-se neste trabalho que a Lei em estudo nao e 

inconstitucional, mas busca a efetivacao de um direito real, de uma igualdade 

material e nao apenas formal. 

E para que se possam reconhecer e incorporar as diferengas faz-se 

necessaria a utilizagao do principio da igualdade, pois e atraves dele que se podera 

visualiza-las e respeita-las. 

Essa posigao condiz com o preceituado pelo autor Marcelo Neves, sendo 

contraria tanto ao formalismo juridico, que acredita em uma justiga insensivel aos 

problemas e consequencias economicas, quanto a escola da "Analise Economica do 

Direito" e ao movimento americano "law and economic", onde o Direito deve ser um 

instrumento da eficiencia economica. 5 9 

Em suma, consistencia juridica e adequagao contextual do tratamento 

igual/desigual sao os dois aspectos indispensaveis da justiga como igualdade 

complexa. 6 0 

A fungao social do Direito e a busca incessante dos construtores modernos, 

tanto dos filosofos quanto dos sociologos. Nos proximos paragrafos se expora do 

que se trata essa fungao e como se podera alcanga-la hoje, apesar da complexidade 

da sociedade e do aumento das diferengas. 

5 9 NEVES, Marcelo. "Justiga e Diferenga em uma sociedade global complexa". In: Anais da XVII 
Conferencia Nacional dos Advogados: Justiga: Realidade e Utopia. Vol. 02. Brasilia: OAB, Conselho 
Federal, 2000, p. 1480 
6 0 NEVES, 2000, p. 1489 
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5.4 Politicas de Reeducacao do Agressor 

Pesquisa inedita da Universidade Federal de Pernambuco e da Federal de 

Santa Catarina alerta para a carencia no Pais de servicos para reabilitagao e 

educagao de homens que agridem mulheres, apesar de unidades com esse perfil 

estarem previstas na Lei Maria da Penha, que em 2006 considerou crime todas as 

formas de violencia contra a mulher e instituiu uma rede de unidades de assistencia. 

E exatamente com essa perspectiva que inserimos esse capitulo, haja vista, 

considerarmos as politicas de reeducagao dos agressores uma baliza mestra para a 

diminuigao da violencia domestica e familiar. Cuida-se pois, aqui em expormos de 

forma enfatica, que ainda hoje a carencia desse mecanismo ainda persiste 

conforme pode-se ver a seguir. 

Segundo o estudo, que abrange capitals e tambem outros paises da America 

Latina, as iniciativas sao restritas a trabalhos isolados de organizacoes nao-

governamentais (ONGs) e ainda nao configuram uma politica publica. Alem disso, 

dados da primeira etapa da pesquisa indicam diferentes entendimentos por parte de 

profissionais do setor sobre como deverao funcionar os centros. 

"Nao ha experiencias ainda com vies governamental. Os profissionais 

desconhecem que, na lei, e prevista a atencao aos homens, ate porque talvez o 

texto nao seja muito claro 6 1 

Portanto, nao e meramente com a implementagao de atos punitivos que se 

vai resolver o problema da violencia domestica e familiar. Temos que avangarmos, 

transpormos barreiras e irmos mais alem. A lei preve, em seu artigo 35, a criagao de 

unidades de reabilitagao e educagao para agressores ao afirmar que inciso a Uniao, 

o Distrito Federal, os Estados e os municipios poderao char e promover no limite das 

respectivas competencias, os centros de educagao e de reabilitagao para os 

agressores 6 2 

Consideramos esse aspecto de fundamental importancia, uma vez que por 

um lado; a grande maioria das mulheres que procuram as delegacias da mulher, no 

6 1 IBID. 
6 2 BRASIL. Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violencia domestica e 
familiar contra a mulher; dispoe sobre a criagao dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar 
contra a Mulher; e estabelece medidas de assistencia e protegao as mulheres em situagao de 
violencia domestica e familiar. In: Vade Mecum academico de direito. Anne Joyce Angher (org). 4. ed. 
Sao Paulo: Rideel, 2009. 
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fundo desejarem continuar a viver com o seu companheiro, nesse interim, faz-se de 

fundamental importancia a adogao desse mecanismo afim de promover uma melhor 

reeducagao e uma diferente forma de socializagao em que as ideologias machista 

nao encontre guarida. Por outro e dever do Estado desenvolver politicas 

educacionais que visem a formagao de uma cultura de respeito e de alteridade. 

Apesar da ausencia de pesquisas amplas, estudos feito no Pais apontam que 

ate 20% das mulheres ja sofreram algum tipo de violencia domestica, de acordo com 

dados da Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres. A secretaria informou 

que esta acertada a criagao dos primeiros centros, com recursos do Ministerio da 

Justiga. 

"E uma demanda das proprias mulheres, ate porque muitas procuram o fim da 

violencia, mas nao o fim da relagao com o agressor", afirma a gerente de projetos da 

secretaria, Tais Cerqueira. Ela destaca que sempre houve polemica, dentro do 

proprio movimento feminista, pelo temor de que medicalizem um problema social. 

"A ideia e que os centros sejam vinculados a Justiga, ao Ministerio Publico, 
para que nao virem apenas espago terapeutico, mas sim um local para 
trabalhar a educagao sobre genero e violencia. A nogao e de 
responsabilizagao e nao so terapia" 6 3 

A prefeitura de Nova Iguagu, na Baixada Fluminense, foi uma das primeiras 

no Pais, a inaugurar um centro de reabilitagao, que servira de projeto piloto para 

iniciativas em outros locais do Pais e envolvera profissionais de diferentes areas, 

como saude, educagao e ciencias sociais, na orientagao a homens agressores para 

"uma outra perspectiva" sobre a mulher. Sera o primeiro do Pais com este proposito, 

afirma Fernando Acosta, secretario de Valorizagao da Vida da cidade. Tambem o 

Ministerio da Saude pretende investir no acolhimento do agressor, mas ainda iniciara 

discussao sobre i sso 6 4 

Sem duvida essas agoes sao validas mas sao ainda timidas frente a 

gravidade do problema da violencia domestica e familiar. 

Segundo o trabalho da Universidade Federal de Pernambuco e da Federal de 

Santa Catarina, as primeiras iniciativas partiram da ONG Instituto Noos, em 1994, no 

Rio. Ha ainda trabalhos em Recife, onde Medrado-Dantas foi um dos fundadores do 

Instituto Papai, fora outros estudos em pelo menos dois centros de Sao Paulo. 

6 3 Disponivel em: http://soldeolho.blogspot.com/2009/03/alerta-o-brsil-carente-em-servios-para.html 

http://soldeolho.blogspot.com/2009/03/alerta-o-brsil-carente-em-servios-para.html
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Na cidade de Sao Carlos (a 231 quilometros de Sao Paulo), o Laboratorio de 

Analise e Prevengao da Violencia realiza, desde 2000, o atendimento de homens 

agressores encaminhados pela Justiga e pela delegacia da mulher da cidade. Aqui o 

que chama a atengao e a metodologia pedagogica utilizada conforme pode se ver a 

segui. 

A abordagem usa psicoterapia cognitivo-comportamental, que fornece 

estrategias para evitar agressoes, como saber a hora de sair do local do conflito 

para evitar o pior, alem de discussoes sobre a violencia domestica e punigoes 

previstas. Em estudo publicado, o grupo relatou o caso de Orlando (nome ficticio), 

de 52 anos, que depois de 23 anos ao lado da mulher, e um historico de agressoes, 

deixou de agredir. Durante a terapia, ele fez o discurso de que "mulher gosta de 

apanhar", "dar uns tapas e uma forma de educar" - mas mudou. "Hoje eu sei que 

nao vale a pena", afirmou. "Trabalhar com o agressor e responsabiliza-lo pela 

violencia, manejar a raiva", afirma Ricardo Padovani, pesquisador do laboratorio. 6 5 

Chegou o momento de resgatar a cidadania feminina. E urgente a adogao de 

mecanismos de protegao com que coloquem a mulher a salvo do agressor, para que 

ela tenha coragem de denunciar sem temer que sua palavra nao seja levada a serio. 

So assim, sera possivel dar efetividade a Lei Maria da Penha. 

6 5 CENTRO PARA REABILITAR AGRESSOR NAO SAI DO PAPEL. Disponivel em, 
http://www.gtpos.org.br/index.asp?Fuseaction=lnformacoes&Parentld=511&area=38&pub=342. 

http://www.gtpos.org.br/index.asp?Fuseaction=lnformacoes&Parentld=511&area=38&pub=342
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6 CONCLUSAO 

Diante do exposto verifica-se que ate a edigao da Lei Maria da Penha nao 

existia uma lei especifica que garantia e protegia a mulher contra a violencia. 

Contudo, apesar da edigao desta lei, da aplicagao da prisao preventiva nos 

casos em que a mesma se faz necessaria e da existencia de Juizados especificos 

para agilidade de casos de violencia domestica, notamos que esta ainda continua a 

acontecer em grande porte, basta analisarmos pesquisas realizadas por ONG's 

como a PAGU. 

Acreditamos, que as Leis garantem direitos e obrigagoes, estabelecem limites 

e punem o crime, mas infelizmente nao tern o poder e alcance de educar a 

sociedade. 

Assim, este e um problema antes de tudo, cultural e politico. Cultural porque 

nossa sociedade e machista e estes valores estereotipados sao passados de pai 

para filho. Politico porque nao existe um programa educacional que se preocupe em 

coibir a violencia dentro de casa. 

E importante, portanto, que esses crimes sejam analisados e processados de 

forma diferenciada, com o objetivo de preservar, se possivel, esses vinculos 

(notadamente nos casos de crimes de menor potencial ofensivo) e, principalmente, 

evitar-se a reincidencia - o que importa em uma decisao efetiva. 

O estudo da violencia nao pode ficar adstrito, portanto, aos insuficientes 

conceitos que constam na literatura juridica, impondo-se elastecer as fronteiras do 

conhecimento para um ambito multidisciplinar e, assim, podermos nos aprofundar no 

tema. 

Tem-se, portanto, que a partir do momento em que o Direito se mostra 

incapaz de alcangar seus objetivos, como, por exemplo, definir os fenomenos que 

deseja regular, ou ate mesmo manter a paz social, torna-se imprescindivel recorrer 

aos diversos ramos do conhecimento humano para que sejam sanadas tais 

deficiencias, a Lei Maria Penha e uma destas formas e autoriza expressamente pela 

primeira vez na historia da legislagao penal brasileira a utilizagao da Prisao 

Preventiva nos casos de violencia domestica. 

No mais, nao ha inconstitucionalidade na Lei n. 11340/2006, o que ha e a 

preservagao de direitos antes excluidos e esquecidos, da igualdade real e material 
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em detrimento do formalismo juridico, de agoes positivas em defesa da mulheres 

vitima de violencia domestica. 
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