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R E S U M O 

O presente estudo intitulado "O perfil do agressor e da mulher vi t ima de violencia 

domest ica no municipio de Sousa-PB" tern como escopo identificar a maior 

incidencia de agressores e de vi t imas dentro dos casos de violencia domestica 

praticada contra a mulher no municipio de Sousa. Para isso, foi necessaria a 

realizacao de uma pesquisa de campo na 9 a Delegacia Regional de Policia Civil -

Delegacia Especial izada da Mulher do referido municipio. Ao verificar atraves dos 

dados que a maior incidencia de violencia domestica e aquela cometida pelo homem 

contra a mulher, valendo-se da relacao de afetividade existente entre eles, o estudo, 

entao, priorizou estes casos especif icamente. Para contextual izagao do assunto 

abordado, anal isou-se a influencia do patriarcalismo na postura de supremacia do 

homem com relacao a mulher, que favoreceu a cultura da violencia contra a mulher 

ao longo dos anos; alem disso, foi feita uma revisao do Direito de Famil ia, dando 

enfase aos instrumentos jur idicos caracterizadores da situagao juridica da mulher no 

passado. Abordaram-se os elementos principals da legislacao internacional e 

nacional referente a defesa da mulher, tecendo anteriormente consideracoes 

conceituais sobre a violencia domestica e seus tipos, com vistas a Lei 11.340/06. 

Tratou tambem em linhas gerais das discussoes sobre as delegacias especial izadas 

da mulher, mostrando sua genese e sua importancia no contexto da violencia 

domest ica. Destacou-se ainda, os aspectos essenciais da pesquisa, que permitiu 

que o estudo alcancasse o f im desejado na sua consecugao, tal seja tragar o perfil 

do agressor e da mulher vi t ima de violencia domest ica no municipio de Sousa. 

Util izou-se como metodo de abordagem de pesquisa o indutivo e como metodos de 

procedimento, os metodos historico e estatistico, e a tecnica de pesquisa que melhor 

se adequou as necessidades do estudo foi a da documentagao direta extensiva. Por 

f im, vale ressaltar que nao adianta char meios legais de coibir a violencia domestica, 

nem tao pouco oferecer apoio assistencial as vi t imas, se os principals fatores 

responsaveis pela deflagragao desta violencia (resquicios da cultura patriarcalista e 

a impunidade do agressor) cont inuam sendo vivenciados na sociedade brasileira. 

Palavras -chave: Vi t ima. Agressor. Violencia domestica. Patriarcalismo. 



A B S T R A C T 

The present study entit led "The profile of the perpetrator and of the women victim of 

domestic violence in the city of Sousa-PB" has the objective to identify the bigger 

incidence of aggressors and victims in cases of domest ic violence against women in 

the town of Sousa. For this it was necessary to carry out field research in 9th the 

Regional Police Department - Women Specialist Police of this municipality. When 

checking through the data that the highest incidence of domest ic violence that is 

commit ted by men against women, taking advantage of the warm relationship 

between them, the study prioritized these cases specifically. For contextualization of 

the subject, it was analyzed the influence of patriarchy in the posture of superiority of 

men toward women, which has encouraged a culture of violence against women over 

the years, moreover, it was made a historical overview of Family Law with emphasis 

on the legal instruments on the current legal status of women in the past. Aspects are 

the main e lements of international and national legislation on the defense of women, 

weaving above conceptual and classificatory considerations of domest ic violence and 

their manifestat ions in order to Law 11.340/06. It also outl ines the discussions on the 

special ized women's police stations, showing its origin and its importance in the 

context of domest ic violence. It was also highlighted the essential aspects of the 

research, which al lowed the study reached the intended purpose in its achievements, 

this is to draw the profile of the perpetrator and women victim of domest ic violence in 

the city of Sousa. It was used as a method of approach to research the inductive and 

how method of proceeding, the historical and statistical methods, and research 

technique that best suits the needs of the study was the extensive direct 

documentat ion. Finally, it is noteworthy that it is useless to create legal means to 

curb domestic violence, nor provide support assistance to vict ims, the main factors 

responsible for the outbreak of the violence (remnants of the patriarchal culture and 

the impunity of the aggressor) are still being experienced in society brazil ian. 

K e y w o r d s : vict im, offender, domest ic violence and patriarchy. 
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1 I N T R O D U g A O 

O presente estudo intitulado "O perfil do agressor e da mulher vi t ima de 

violencia domest ica no municipio de Sousa-PB" foi conduzido atraves de uma 

pesquisa de campo realizada na 9 a Delegacia Regional de Policia Civil - Delegacia 

Especial izada da Mulher em Sousa, Paraiba. 

A realizagao da pesquisa foi possibil itada pela analise dos inqueritos policiais 

sobre os quais se debrugou os fundamentos que embasaram a pesquisa. Dentre os 

casos de violencia contra a mulher apresentados nos inqueritos, foram focalizados 

apenas aqueles que tratavam de violencia domestica, obedecendo-se ao criterio de 

tempo relativo ao per iodo de Janeiro a Junho de 2009. 

A pesquisa tendo como foco principal tragar o perfil do agressor e da mulher 

vi t ima de violencia domest ica objetivou identificar a maior incidencia de agressores e 

vi t imas dentro dos casos de violencia intra-familiar praticada contra a mulher no 

municipio de Sousa, refletindo a preocupagao nao so dos profissionais jur idicos, e 

sim de toda sociedade sousense, que acompanha os casos com a incerteza das 

causas ensejadoras de tal problema. 

O valor da abordagem feita, evidenciando-se o contexto da violencia 

domest ica, encontra justif icativa no alarmante indice que esta violencia ainda 

apresenta no Brasil. Sendo assim, mesmo passados tres anos da edigao da Lei 

11.340/06 este tema continua relevante e continuara sendo ate que a incidencia se 

tome inexpressiva. 

O metodo de abordagem utilizado na pesquisa foi o indutivo, tendo em vista 

que util izou-se as especif ic idades do caso em particular da violencia domestica no 

Municipio de Sousa (no periodo de Janeiro a Junho de 2009), para se chegar a 

conclusoes gerais a respeito da violencia domest ica na regiao. No que diz respeito 

aos metodos de procedimento foi feito o uso dos metodos historico e estatistico. A 

tecnica de pesquisa que melhor se adequou as necessidades do estudo 

correspondeu a utilizagao da documentagao direta extensiva, uma vez que 

empregou-se formularios. 

Inicialmente realizou-se uma analise historica da relagao entre homem e 

mulher no seio familiar, examinando a influencia do patriarcalismo nas praticas de 

violencia no ambito familiar. Nesta esteira, visualizou-se a transigao do matriarcado 
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para o patriarcado, apontando os elementos que possibil i taram esta mudanga de 

postura do homem com relagao a mulher. 

Trazendo a discussao do patriarcalismo para as relagoes entre homens e 

mulheres na sociedade brasileira, sentiu-se a necessidade de realizagao de uma 

analise historica do direito de famil ia brasileiro, com vistas aos principals 

instrumentos legais caracterizadores da situagao legal da mulher no ordenamento 

juridico brasileiro. Para possibil itar tal analise, suscitou-se a compreensao dos 

seguintes disposit ivos: Ordenagoes Filipinas, Codigo Civil de 1916, Estatuto da 

Mulher Casada, Lei do Divorcio e Codigo Civil de 2002. Com anseio de 

complementar o estudo, dentro do topico referente ao Codigo Civil de 2002, 

reservou-se um espago para vislumbrar a postura da Constituigao Federal de 1988 

com relagao a mulher. 

O segundo capitulo trouxe a compreensao sistemica da violencia domestica e 

dos instrumentos legais de protegao a mulher, sendo que a violencia domest ica 

contra a mulher foi referendada com vista ao disposto na Lei 11.340/06. 

Primeiramente, foram tecidas consideragoes a respeito das formas de violencia 

domest ica e familiar abordadas pela Lei Maria da Penha, tais sejam: violencia f isica, 

violencia patr imonial, violencia psicologica, violencia moral e violencia sexual. 

Cada uma destas formas de violencia praticadas contra a mulher foi elucidada 

tragando suas pecul iaridades por se tratar de um tipo especif ico de violencia, aquela 

sofrida pela mulher em virtude da relagao de afetividade com o agressor. Na 

tentativa de detalhar os principais resultados praticos destas formas de violencia 

domest ica, buscou-se explanar os temas controvertidos sobre os quais se inclinam 

os debates atualmente, a exemplo das inovagoes trazidas pela Lei 12.908/09 para o 

cr ime de estupro, que configura violencia sexual. 

Em seguida, evidenciaram-se os Instrumentos legais de protegao a mulher. A 

importancia de se compreender a legislagao internacional, a legislagao interna (Lei 

Maria da Penha) e as discussoes acerca das delegacias especial izadas da mulher, 

advem do fato de que todo e qualquer estudo que se pretende trabalhar a violencia 

domest ica em face da mulher, precisa conhecer tais instrumentos, a fim de entender 

a dinamica na qual este problema esta inserido. 

Por ultimo, foram demonstrados os aspectos gerais da pesquisa, que alem de 

trazer os e lementos intr insecos a estrutura metodologica do estudo de campo 

realizado, trouxe a analise de todos os dados colhidos nas delegacias, tanto em 
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relagao as vi t imas, como em relagao aos agressores e a natureza da violencia, com 

vistas a tragar o perfil do agressor e da mulher vi t ima de violencia domest ica no 

Municipio de Sousa. 

O presente estudo e direcionado aos profissionais do campo do Direito, a 

sociedade sousense e a todos interessados em conhecer a realidade do sertao 

paraibano sob a otica da violencia domestica contra a mulher no Municipio de 

Sousa. 

Neste diapasao, convem lembrar que a violencia domest ica nao e propria de 

dada regiao ou municipio especif ico, e obra de uma cultura perpetrada ao longo dos 

anos; cultura esta eivada pelos resquicios de uma sociedade patriarcal vivenciada 

em outras epocas. 
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2 A N A L I S E H I S T O R I C A DA R E L A Q A O E N T R E HOMEM E M U L H E R NO S E I O 

FAMILIAR 

A fim de compreender os aspectos mais importantes das relacoes de famil ia 

que f izeram com que a violencia fosse uma constante e que se propoe a realizagao 

de uma analise desde os tempos mais remotos, para que se possa identificar a 

formacao do perfil do agressor da mulher nas relacoes de famil ia. 

Para se proceder uma analise das relacoes de famil ia, em especial da 

relagao entre homem e mulher no seio familiar e necessario levar a discussao para 

um piano historico amplo, principalmente quando se deseja evidenciar aspectos que 

demonstrem o tratamento direcionado a mulher, que possibil ita compreender como 

foi difundida a cultura da violencia e da submissao da mulher no mundo de hoje. 

E ao buscar saber qual o papel da mulher nas sociedades primitivas, percebe-

se que nem sempre a mulher esteve numa posigao de inferioridade e submissao. 

Nas sociedades primitivas existia o chamado matr iarcado, que significava a 

prevalencia da figura feminina no seio da famil ia e da organizagao social da epoca 

(os clas). 

2.1 DO MATRIARCADO A O PATRIARCADO 

O matr iarcado foi durante muito tempo a forma de constituigao da famil ia, em 

que se verif icava que a mulher t inha um importante papel, que ia alem da 

reprodugao e da criagao de filhos. A mulher se destacava na religiao, no artesanato 

e nas tarefas do cotidiano. O espirito criador da mulher pode ter inventado a 

agricultura, os rudimentos da medicina e a industria da pesca. (ARAGAO 2001 , p. 

239). 

A figura feminina era idolatrada; as deusas eram tidas como a razao da vida, 

tendo em vista que a mulher era responsavel pela concepgao da vida humana. 

Segundo Aragao (2001 , p. 239): "Nao e em vao que as mais antigas culturas dao a 

mulher um talento sobre-humano para entrar em contato com o misterio, o sagrado e 

o divino. Afinal, e atraves dela que o homem vem ao mundo". 
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No momento que antecede a escrita, as mulheres exerciam um papel 

fundamental na vida em sociedade, pois elas eram responsaveis por boa parte das 

tarefas e da organizagao dos elas. O matriarcado surgiu como consequencia da vida 

nomade, pois os homens saiam em busca de al imento, enquanto as mulheres 

f icavam nos acampamentos com os fi lhos, cuidando deles e do cla, f icando tudo sob 

a sua influencia (OSORIO, 2002, p. 98). 

Posteriormente, o matriarcado deixou de ser a forma de organizagao das 

famil ias, dando lugar ao patriarcado e ascensao da figura mascul ina, que passou a 

ser observada como sinonimo de superioridade, de poder e de forga. 

A partir do momento que o homem toma para si o papel principal na 

organizagao da famil ia, que coincide com o desenvolv imento da escrita e com 

melhor aproveitamento dos recursos da terra, a mulher e submetida a vontade 

mascul ina. Este momento, portanto, e considerado o marco inicial da disseminagao 

da cultura da repressao, da desigualdade e da violencia a mulher no mundo. 

Na Idade Antiga, ou Ant iguidade como e mais conhecida dentre os 

historiadores, compreendendo o periodo que vai desde a invengao da escrita ate a 

queda do Imperio Romano do Ocidente, o homem comega a acumular riqueza 

atraves do dominio do arado e comega a manusear a escrita, e neste periodo que o 

patriarcado mostra sua forga. Conforme preleciona Aragao (2006, p. 241): 

A escrita, enquanto instrumento do poder masculino, cassava a 
palavra da mulher; e, nao so a palavra, mas tambem seu corpo e sua 
descendencia. Aqui nao custa nada ler que escrita e propriedade 
privada sao duas faces de uma mesma moeda. 

Quando o homem passou a acumular riqueza atraves de um maior 

aproveitamento dos recursos da terra e a dominar a escrita, compreendeu que podia 

ir muito a lem, e que a mulher diante desta nova situagao que se apresentava era 

apenas um ser reprodutor. 

Depois desta reviravolta na estrutura familiar, a f igura feminina perdeu sua 

forga e sua divindade. O homem decidiu que nao iria partilhar riqueza e poderes com 

elas, que eram f is icamente mais fracas. 

Para demonstrar que a mulher realmente era uma figura secundaria, 

comegaram por substituir as deusas femininas por deuses mascul inos. Segundo 

Aragao (2006, p. 242): 
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Todas as deusas femininas sao substituidas por deuses masculinos: 
o macho impera. O homem passa a ser uma centelha divina e a 
mulher e pura submissao. Jave, deus hebreus, sera um que 
prescindira do elemento feminino e da natureza: ele e incriado, foi 
gerado de si proprio [...] 

De acordo com descrito a cima, restava criada a condicao de inferioridade da 

mulher perante o homem. Quando este percebeu que alem de dominar a escrita e a 

terra, poderia dominar a mulher, esta passou a ser vista apenas como ser 

secundar ia 

Desde que o matriarcado foi vencido pelo patriarcado e que a mulher vem 

sendo suprimida pelo homem. A partir deste momento a mulher passou a ser vista 

unicamente na sua posigao de inferioridade em relagao ao homem, que f isicamente 

mais forte, tornou-se o detentor do poder. Nas ligoes de Kosovski (Apud Aragao 

2 0 0 1 , p. 241), d i z q u e : 

O advento do patriarcalismo que estabeleceu o dominio do homem 
nos negocios do mundo e acarretou a submissao da mulher, 
atribuindo-lhe papel secundario e complementar, aconteceu por 
ocasiao, ou pouco antes, do aparecimento da escrita. 

Esta inferioridade atribuida ao sexo feminino fez com que sua trajetoria fosse 

marcada por muitas lutas: contra a violencia sofrida, contra a subordinagao nas 

relagoes de famil ia e contra a exclusao no contexto polit ico, economico e social. 

Pode-se observar a situagao das mulheres nas antigas culturas atraves das 

palavras de Aragao (2001 , p. 244): 

Nas antigas culturas, a mulher nao passa de um reflexo do homem, 
de um objeto a servigo de seu senhor. Ela esta proxima a escrava e 
as criangas. E um instrumento de reprodugao. A mulher, enfim, e 
femea e estara mais proxima do animal do que da pessoa. 

A reprodugao que era a caracteristica que anteriormente enaltecia a mulher e 

a tornava divina, agora Ihe aproximava dos animais, que nao tern vontade propria e 

que nao consegue se impor perante ao homem. 
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Na Idade Media, que compreende o periodo que parte da queda do Imperio 

Romano ate o surgimento do movimento renascentista, ou seja, desde o Seculo V 

ate ao seculo XV, a mental idade do periodo anterior prevalece e a mulher continua 

num patamar inferior ao do homem. As caracterist icas da sociedade desta epoca 

trazem muitas pecul iaridades do feudal ismo que de certa forma inf luenciaram na 

postura do homem em relagao a mulher. 

A o analisar durante este periodo o tratamento direcionado a mulher nas 

relacoes de famil ia pelo homem percebe-se que: "Na Idade Media, mais uma vez, 

vemos a mulher em seu papel de esposa e mae. E seu limite, e seu reino. Obedecer 

ao marido e ter fi lhos: nada mais Ihe e pedido. A mulher e um feudo e sua 

obediencia deve ser total." (ARAGAO, 2001 , p. 244) 

A violencia sofrida pela mulher na Idade Media, pelo que se percebe, parece 

ser a violencia psicologica. Uma vez que ela esta totalmente submissa ao marido, 

que Ihe retira as possibi l idades de desenvolver seu potencial, seu intelecto e suas 

artes. 

Observa-se que mesmo quando ha transformacoes na visao de mundo, 

modif icando o entendimento a respeito da vida, do progresso, do conhecimento, o 

homem continua pensando do mesmo jeito com relagao a mulher. 

Com a expansao maritima e comercial europeia, o homem fundara 
colonias e entraremos na infancia do capitalismo. O homem unificara 
todo o planeta. Descobrira novos mundos, mas sera incapaz de 
descobrir a mulher, seja ela nobre, burguesa ou do povo. (ARAGAO, 
2001, p. 244) 

A Idade Moderna periodo que vai do seculo XV ao seculo XVII I , tern como 

principals aspectos o fato de que as mulheres tanto das famil ias aristocratas, como 

camponesas ou proletarias, t inham uma fungao diferenciada do homem em razao do 

sexo. 

Nesta epoca havia uma preocupagao muito grande com a propriedade 

privada e com a sua transmissao pos-morte, e uma forma do homem conseguir que 

sua propriedade fosse transmitida aos seus verdadeiros herdeiros seria controlando 

a mulher e sua sexual idade, "[...] o que so seria possivel com a garantia de que a 

mulher exerceria sua sexual idade no ambito exclusivo do casamento". (REIS, 1999, 

p. 101) 
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A postura do homem passou, entao, a caracterizar-se cada vez mais pela 

acentuada intransigencia para com a mulher. O que so veio reforgar a hierarquia 

sexual dos homens. Para Reis (1999, p. 105): 

A caracterizagao da familia essencialmente pelas vivencias 
emocionais desenvolvidas entre seus membros e pela hierarquia 
sexual e etaria conduz a analise de seu funcionamento a centrar-se 
no binomio autoridade/amor. As vias pelas quais afeto e poder se 
relacionam dentro da familia permite-nos comparar os diferentes 
modelos de familia e entender a dinamica interna da familia moderna 
associada a suas fungoes de reprodutora ideologica. 

Como se ve, a relagao entre homem e mulher nao t inha como principal 

fundamento o amor, ou seja, nao era regido somente pelos sent imentos, pelo 

respeito, pela afinidade entre o casal; a demonstragao de amor da mulher era na 

verdade uma demonstragao de temor e submissao a autoridade do marido. 

Nao e de se surpreender numa famil ia centrada no binomio autoridade/amor, 

que o casamento fosse "antes de tudo um ato polit ico, do qual dependia a 

manutengao das propriedades famil iares". (REIS, 1999, p. 106) 

As esparsas transformagoes na forma de tratamento entre homens e 

mulheres so comega a despontar no mundo, no periodo correspondente a Idade 

Contemporanea que e um tempo historico em aberto, por que compreende o periodo 

que vai desde o final do seculo XVIII ate os dias atuais. 

O tratamento assimetrico dado a homens e mulheres so passou a ser 

quest ionado efet ivamente quando se deu a evolugao do principio da igualdade ao 

longo do seculo XIX, todavia o simples fato dele ter sido contemplado pelo 

l iberalismo nao permitiu que fosse disseminado em todos os ambitos da sociedade. 

Com a Revolugao Francesa, as mulheres vao reivindicar seus 
direitos de cidadania e assumir um discurso proprio e especifico. E o 
caso de Olympe de Gouge, escritora atuante e revolucionaria, 
publicando, em 1789, seu Os Direitos da Mulher e da Cidada, no qual 
pedira a aboligao total do dominio do homem sobre a mulher. O 
resultado deu-se em 3 de novembro de 1793, quando a escritora foi 
guilhotinada sob a acusagao de querer igualar-se a um homem (de 
Estado) e por traigao a sua condigao de mulher. (ARAGAO, 2001, p. 
244) 
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Desta forma, compreende-se que a igualdade formal que emergiu nas 

relacoes sociais e economicas impulsionada pelo l iberalismo, de imediato nao 

influenciou na desigualdade entre homens e mulheres. 

Mesmo depois do advento do seculo XIX, a mulher ainda passou muito tempo 

sendo ignorada e vendo seu potencial ser desprezado pelo homem, pelo direito, 

pelas ciencias e pela polit ica. 

2.2 EVOLUQAO DO DIREITO DE FAMJLIA BRASILEIRO 

A realizagao de uma analise historica das relagoes de famil ia no Brasil e 

importante para se identificar de que forma a cultura da violencia foi inserida no meio 

social brasileiro e consequentemente entender por que e tao dificil no Brasil de hoje 

dar eficacia as normas de protegao a mulher. 

O fato e que o ordenamento juridico brasileiro permitiu por anos a fios a 

desigualdade entre homens e mulheres, em que se evidenciava a fragil idade e 

inferioridade da mulher perante o homem e mais absurdamente permit iam 

agressoes f is icas e ate o homicidio como forma de punigao por certos atos. 

De certa forma, o Direito de Famil ia Brasileiro foi durante muito tempo 

conivente com a cultura da violencia contra a mulher, que uma vez implantada, 

nunca mais abolida, mesmo depois das conquistas dos movimentos feministas, da 

criagao de leis e da celebragao do principio da igualdade nos mais diversos 

disposit ivos. 

No inicio da formagao e constituigao da sociedade brasileira, o Direito 

Posit ivado nao foi justo com a mulher, pois favoreceu a permanencia de um 

tratamento diferenciado em relagao ao homem, que fez com que ela nao 

participasse at ivamente da vida social, politica, economica, cientif ica e cultural 

brasileira durante muito tempo. 

A presenga da mulher e a historia de uma ausencia. Era subordinada 
ao marido, a quern devia obediencia. Sempre esteve excluida do 
poder e dos negocios juridicos, economicos e cientificos. O lugar 
dado pelo direito a mulher sempre foi um nao lugar. Relegada da 
cena publica e politica, sua forga produtiva sempre foi 
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desconsiderada, nao sendo reconhecido o valor economico dos 
afazeres domesticos. (DIAS, 2006.p. 85) 

Sabe-se que o Direito e o espelho da sociedade e que a cultura da repressao 

e da violencia contra a mulher esteve positivada no ordenamento brasileiro durante 

anos, permanecendo vivo ainda hoje na mente de alguns homens, que acham que a 

mulher nao tern a mesma forga produtiva e intelectual deles. 

Diz-se que a cultura da violencia esta presente ainda hoje na sociedade 

brasileira em razao dos constantes casos expostos pela midia e verif icados nas 

delegacias dos municipios, no entanto o ordenamento jur idico brasileiro cuidou em 

extirpar dos seus disposit ivos legais qualquer ideia que suscite a inferioridade da 

mulher em relagao ao homem. 

Segundo Lotufo (2002, p. 87): "Pouco a pouco, muito lentamente a realidade 

juridica foi refletindo a fatica. Hoje, pelo menos legislat ivamente, os direitos 

encontram-se igualados". O que nao mudou foi a postura de alguns homens, que 

mesmo apos a edigao de normas de protegao a mulher cont inuam agredindo e 

tratando a mulher como um ser inferior. 

A violencia praticada contra a mulher e o resultado da desigualdade nas 

relagoes de famil ia, propiciada pelo patriarcalismo em tempos remotos, que apesar 

de todas as mudangas propiciadas pela luta feminista, infelizmente ainda continua 

presente em alguns lares da sociedade atual. 

2.2.1 O r d e n a c d e s Fi l ipinas 

No Brasil a historia de luta da mulher pela supressao do fim da violencia 

coincide com a luta pela igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. 

Na epoca do Brasil colonial, a mulher antes de casar estava submissa ao pai 

e depois de casar-se passava a ser submissa ao esposo, sempre restando uma 

situagao que Ihe colocava numa situagao a margem da vida economica, social e 

politica do pais. 

Para compreender tal situagao, faz-se necessario analisar a trajetoria da 

emancipagao jur idica da mulher no Direito de Famil ia Brasileiro, para assim, 
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perceber que a legislagao brasileira favoreceu a imposigao da figura mascul ina em 

detr imento da figura feminina. 

O direito responsavel pelo tratamento dado a famil ia permaneceu por muito 

tempo como sendo o instrumento legal favorecedor desta desigualdade, permit indo 

atraves de alguns diplomas legais verdadeiras violagoes aos direitos das mulheres 

enquanto ser humano. 

As Ordenagoes Filipinas que vigoraram no Brasil de 1603 a 1916 

demonstravam uma real situagao de violencia, dependencia e submissao da mulher 

no periodo colonial. Um aspecto relevante a ser destacado diz respeito ao fato de 

que a mulher nao tinha personal idade jur idica, uma vez que ela e o marido eram a 

mesma pessoa para todos os efeitos do mundo do direito. 

Entao, se a ela nao era dada personal idade jur idica, pode-se concluir que ela 

nao existia sem o marido. A figura do esposo era de fundamental importancia para a 

mulher que desejava exercer certas atividades, pois necessitava da autorizagao do 

mesmo. 

A mulher era ainda obrigada a se submeter aos comandos do marido sob 

pena de ser castigada e nos casos de desonrosa conduta podia ate ser morta por 

ele, conforme esclarece Lobo (2005. p.54): 

A mulher necessitava de permanente tutela, porque tinha "fraqueza 
de entendimento" (Livro 4, Titulo 61, §9.°, e Titulo 107). O marido 
podia castigar (Livro V, Titulos 36 e 95) sua companheira; ou matar a 
mulher, acusada de adulterio (Livro 5, Titulo 38), mas identico poder 
nao se atribuia a ela contra ele. (Grifo do Autor) 

A violencia cometida contra a mulher de certa forma era "legalizada", ou seja, 

fazia parte do conjunto de normas jur idicas vigentes a epoca. Tal permissao de 

violencia esta claramente expressa nos referidos diplomas legais atraves dos verbos 

"podia", "castigar" e "matar". 

As agoes violentas praticadas contra a mulher nao era apenas uma forma de 

punigao por desvios de conduta, mas tambem demonstrava ser um modo de reforgar 

a ideia da supremacia mascul ina. 

A grande dif iculdade nos dias atuais de veneer a violencia contra a mulher, e 

de fazer valer os mecanismos legais de protegao de seus direitos, pode ter raizes 

nos per iodos em que ordenamento jur idico brasileiro foi cumpl ice com a situagao de 
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desrespeito aos direito das mulheres. Como pode ser percebido direitos 

fundamentals como a vida e a integridade fisica eram claramente violados. 

Muitos tracos da violencia domestica presente na sociedade contemporanea 

podem ser resquicios de um periodo em que a mulher alem de nao receber um 

tratamento igual ao dos homens, t inha que aceitar a violencia que Ihes era imposta. 

2.2.2 Codigo Civil de 1916 

Com a chegada do Codigo Civil de 1916, foram suprimidas as violencias 

f isicas como forma de punicao da mulher, contudo ela cont inuou vendo os seus 

direitos sendo desrespeitados com a manutencao da sua submissa ao marido em 

muitos aspectos. 

De acordo com o disposto no Codigo Civil de 1916 a mulher ao contrair 

matr imonio via desfeita sua plena capacidade e tornando-se relat ivamente incapaz. 

Para a mulher o casamento era um verdadeiro "precipicio" social, pois depois 

de casada necessitava da autorizagao do marido para exercer atividades como 

trabalhar, contrair obrigacoes, ser tutora, litigar em juizo civel ou criminal, entre 

outras. 

Em comento ao Codigo Civil de 1916, com desenvoltura salientou Lobo 

(2005, p. 54 e 55): 

Sem os exageros do periodo colonial, considerava a mulher 
relativamente incapaz - ao lado dos filhos, dos prodigos e dos 
silvicolas - e sujeita permanentemente ao poder marital. Nao podia a 
mulher, sem autorizagao do marido, litigar em juizo civel ou criminal, 
salvo em alguns casos previstos em lei [...] 

Todas estas restrigoes que eram impostas a mulher depois dela casar-se era 

fruto de uma concepgao de superioridade masculina arraigada na sociedade da 

epoca. 

A sever idade era ainda maior quando se tratava de separagao do casal. Na 

realidade nao havia dissolugao do casamento nos termos jur idicos que se tern hoje. 

O termo util izado na epoca era o desquite, em virtude da concepgao de ser o 
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casamento indissoluvel e por que a palavra desquite dava a ideia de nao quites, ou 

seja, em debito com a sociedade. 

Nos moldes em que se estruturava o pensamento e as relacoes sociais da 

epoca, para a mulher levar consigo o rotulo do desquite era muito pior que superar 

os entraves impostos pelo matrimonio, com suas exigencias de autorizagao para o 

exercicio de algumas atividades e com toda submissao devida ao marido. 

No que tange as relagoes havidas fora do casamento, vale frisar que eram 

totalmente repudiadas, pois so com o casamento era reconhecido a constituigao da 

famil ia legit ima. Observe: 

Os vinculos extramatrimoniais, alem de nao reconhecidos, eram 
punidos. Com o nome de concubinato, eram condenados a 
clandestinidade e a exclusao nao so social, mas tambem juridica, 
nao gerando qualquer direito. Em face da inferioridade, as claras, era 
ela a grande prejudicada. Como o patrimonio normalmente estava 
em nome do homem, quando do fim do relacionamento, quer pela 
separagao, quer pela morte do companheiro, elas nada recebiam. 
(DIAS, 2006, p. 86 e 87) 

Os fi lhos concebidos fora do casamento nao t inham quaisquer direitos, pois 

eram punidos pela desonra cometida pelos seus genitores. Somente poderia ser 

reconhecida a fil iagao com o desquite ou a morte do genitor. Retratava na realidade 

o pensamento tradicionalista da epoca. 

Para Dias (2006, p. 86): "O Codigo Civil de 1916 era uma codif icagao do 

seculo XIX, pois Clovis Bevilaqua foi encarregado de elabora-lo no ano de 1899. 

Retratava a sociedade da epoca, marcadamente conservadora e patriarcal". 

Restavam, portanto, como unicas vit imas desta postura conservadora adotada no 

Codigo Civil de 1916: as mulheres e as criangas havidas fora do casamento. 

Como se pode observar no tratamento dado pelo referido codigo ao 

casamento, ao patrimonio, as relagoes extramatr imoniais, a responsabi l idade com 

filhos havidos fora do casamento, sempre se verifica o homem como grande 

beneficiado. 

Quando se busca a raiz desta ideia de superioridade mascul ina ha muito 

usada para justif icar a desigualdade de direitos entre homens e mulheres durante 

seculos, surge como relevante a condigao biologica de forga flsica superior, que foi 

utilizada pelo homem para se impor nas suas relagoes pessoais. 
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2.2.3 Estatuto da Mulher C a s a d a 

0 Estatuto da Mulher Casada foi considerado na epoca uma vitoria para as 

mulheres, em razao de ter sido restabelecida a capacidade juridica feminina, que a 

partir de entao, nao precisava mais da autorizagao do marido para trabalhar e para 

exercer atividades antes dif ici lmente permitidas. 

Com este novo tratamento juridico dado as mulheres, ela agora poderia ter 

seus bens reservados ao seu patrimonio particular, nada mais justo que ter direito 

aos frutos do seu trabalho. A lem disso, tais bens nao respondiam pelas dividas dos 

maridos. 

Neste momento, a mulher assumiu a postura de colaboradora do marido na 

administragao da sociedade conjugal, isso possibil itou um avango no tratamento 

legal assimetrico entre homens e mulheres, pois de certa forma iniciava-se a 

superagao do poder marital na sociedade conjugal com o advento da Lei 4.121/62 

(Estatuto da Mulher Casada). 

O primeiro grande marco para romper a hegemonia masculina foi a 
edigao do chamado Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121/1962). Foi 
devolvida a plena capacidade a mulher, que passou a condigao de 
colaboradora do marido na administragao da sociedade conjugal. 
(DIAS, 2006, p.87) 

A posigao da mulher na famil ia depois da Lei 4.121/62 ainda t inha como 

caracterist ica a submissao e dependencia, em razao de uma serie de direitos e 

deveres diferenciados, em que a figura feminina estava em claro prejuizo, tais como 

o direito reservado somente ao marido para a fixagao da residencia, isso de certa 

forma restringia o poder de decisao da mulher, mesmo podendo ela recorrer ao juiz 

com relagao a decisao do marido. 

E interessante observar que mesmo sendo considerado um avango, o 

Estatuto da Mulher Casada nao foi suficiente para por f im a desigualdade existente 

entre homens e mulheres, pois conforme afirma Lobo (2005, p. 55): "[...] restaram 

tragos atenuados do patriarcalismo, como a chefia da sociedade conjugal e o patrio 

poder, que o marido passou a exercer com a colaboragao da mulher;". 
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O patriarcal ismo impunha gravames aos avangos mais significativos que aos 

poucos se estabeleciam na legislagao brasileira, sua presenga restringia a l iberdade 

feminina, o que acabou se tornando um empeci lho para a emancipagao juridica e 

social das mulheres, que cont inuaram presas ao lar. Conforme preleciona Lotufo 

(2002, p.86): 

Na familia patriarcal brasileira, como a concebeu o nosso legislador 
civil daquela epoca, a mulher ocupou, durante muito tempo, uma 
posigao desigual a do marido. Era a senhora do lar, a quern cabia 
apenas a organizagao da casa e a educagao dos filhos, mesmo 
assim, de acordo com a orientagao daquele. 

A mulher depois de casada t inha que cuidar da casa, dos fi lhos e do marido, 

pois estas tarefas compreendiam, conjuntamente com outras, os deveres conjugais 

que Ihes eram impostos. A separagao que podia por f im a submissao, nao era bem 

vista, pelo contrario era motivo de vergonha para a famil ia e para sociedade, por ser 

contraria as regras legais e religiosas da epoca. Nao havendo saida, a mulher 

continuava se submetendo aos caprichos dos maridos. 

Mas, apesar de nao corresponder a todos os anseios das mulheres, a Lei n° 

4.121/62 inegavelmente foi uma ruptura com romanismo contido no Codigo Civil de 

1916, como preleciona Pereira (2002, p.6): 

Comegou por abolir aquele romanismo que se incrustara em nosso 
direito como uma excrescencia inqualificavel e injustificavel. O 
Codigo Civil de 1916, parecendo volver-se para um passado ja 
superado, e retrogradando para dois mil anos, ainda proclamava a 
incapacidade relativa da mulher casada, que o diploma de 62 aboliu. 

E preciso reconhecer que o Estatuto da Mulher Casada possuia de certo 

modo um carater revolucionario, em especial para a mulher da epoca que sequer 

t inha autonomia economica e nem podia exerce profissao fora do lar. 

Dessa forma, por ter configurado um importante passo na luta pela libertagao 

da mulher em relagao ao marido, a Lei n° 4.121/62 impulsionou e inspirou 

posteriormente novos avangos, que se concret izaram com a Lei do Divorcio na 

decada seguinte. 
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2.2.4 Lei do Divorcio 

Depois de muita resistencia da Igreja Catolica, ocorreu talvez o mais 

importante passo para a emancipacao juridica da mulher, a Lei 6.515 de 26 de 

dezembro de 1977 (Lei do Divorcio). 

O passo seguinte, e muito significativo, foi a aprovagao do divorcio, 
rompendo uma resistencia secular capitaneada pela Igreja Catolica. 
Foi necessaria a alteracao da propria Constituigao Federal, uma vez 
que a indissolubilidade do casamento era consagrada 
constitucionalmente. (DIAS, 2006, p.87) 

Esta lei resolvia jur idicamente os empeci lhos existentes para o f im do 

casamento. Diz-se jur idicamente, por que parte da sociedade (mais conservadora) e 

a Igreja Catolica que resistiram durante muito tempo a legalizacao do divorcio, 

cont inuaram condenando a separacao judicial do casal, pois conforme preceitos 

religiosos o que Deus une ninguem separa. Apesar da Igreja Catolica se opor ao 

divorcio por considera-lo contrario a lei divina, a Igreja ja nao t inha forga de impor 

nada ao Estado. 

Apesar da postura de alguns em relagao ao divorcio, o fato era que ter uma lei 

regulamentando a separagao foi de extrema relevancia para a independencia da 

mulher, ja que em muitos casos a mulher desejava libertar-se do homem, porem nao 

existia uma forma legalmente prevista para que isso ocorresse. 

Mas, nao foi so a possibi l idade de divorcio que se tornou realidade para as 

mulheres da epoca, na busca de uma maior igualdade entre os casais nas relagoes 

conjugais, previu-se que seria uma faculdade da mulher adotar o sobrenome do 

marido e descartando-se assim a ideia de imposigao. 

A lei promoveu outras alteragoes na legislagao civil, no caminho da 
igualdade conjugal, transformando em faculdade a obrigagao de a 
mulher acrescer aos seus o sobrenome do marido. Manteve, 
contudo, o modelo do estatuto da Mulher Casada de proeminencia 
do marido na chefia da familia. (LOBO, 2005, p.55) 

Esta lei possibil itou a mulher nao ter mais que utilizar o nome do marido, pois 

esta regra foi abol ida, passando a adogao do nome do marido a ser facultativa. 



26 

Acontece que mesmo nao sendo mais obrigatorio a mulher utiliza-lo, o 

costume dita as regras. Em consonancia com Lobo (2005, p.55), entende-se que: "o 

direito l iberou, mas o costume persiste, sem consciencia de sua origem". 

A questao da adogao do nome do marido e motivo de muitas discussoes, por 

que a adogao do nome do marido para alguns remete a ideia de propriedade, e para 

outros e mera questao de identificagao ou de status, nao cabendo aqui um 

aprofundamento acerca do assunto. 

Sobre a mantenga do marido como chefe de famil ia, vale mencionar que era 

incompativel com o ideal de igualdade prescrito na proposta da Lei do Divorcio. No 

entanto, ainda restavam claros alguns resquicios do patriarcalismo, que impediu que 

a lei do Divorcio representasse um avango maior para a mulher. 

A realidade e que este avango que se deu com a EC n° 9/77, e que foi tao 

exaltado, poderia ter sido bem melhor, ainda nao traduzia completamente o anseio 

das mulheres. Era preciso modif icar alguns disposit ivos e fazer com a sociedade 

estivesse aberta para esta nova realidade. 

A insatisfagao referia-se basicamente aos prazos exigidos para a concessao 

do divorcio, ou seja, a existencia de mais de tres anos de separagao judicial para o 

divorcio por conversao, e para o deferimento do divorcio direto, a existencia de 

separagao de fato, com inicio anterior a 28 de Junho de 19977, desde que 

contemplados cinco anos. Veja o que diz Pereira (2004, p.2): 

Com a Emenda Constitucional n° 9/77, que deu ao Art. 175 da 
Constituigao Federal de 1969, nova redagao, nasceram, 
respectivamente, o divorcio por conversao e o divorcio direto, para 
concessao do primeiro, tendo exigido o legislador, inicialmente, a 
existencia de separagao judicial ha mais de tres anos, e para o 
deferimento do segundo a existencia de separagao de fato, com 
inicio anterior a 28.6.77, desde que contemplados cinco anos (arts 25 
e 4 0 da Lei 6.515/77). 

Na realidade, estes prazos procrast inavam por muito tempo uma situagao que 

era desfavoravel a mulher. A modificagao ocorreu onze anos depois com a 

promulgagao da Constituigao Federal de 1988. 

Promulgada a nova Carta Magna do pais, em 1988, os prazos 
fixados nos artigos 25 e 40, da Lei 6.515/77 tiveram de ser 
inteiramente alterados, passando-se a admitir, de acordo com o 
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estatuido no §6° do art. 226 da Constituigao, o divorcio por 
conversao apos um ano de separagao judicial e o divorcio direto 
decorridos mais de dois anos de separagao de fato. (PEREIRA, 
2004, p. 2) 

A Constituigao Federal de 1988 representou o principal instrumento legal a 

apregoar o principio da igualdade como norteador de todas as relagoes existentes 

na ordem juridica brasileira, inclusive no direito de famil ia. 

No momento pos-Constituigao de 1988, o passo seguinte e bastante 

significativo para o Direito de Familia e para a mulher foi a edigao do Codigo Civil de 

2002. 

Cabe ressaltar que entre a Lei do Divorcio e o Codigo Civil de 2002, a mulher 

alcangou um espago nunca antes imaginado, as lutas feministas foram fundamentals 

para tal , pois permit iram a mulher se impor em varias areas em especial no mercado 

de trabalho, onde ela passou a competir com os homens. 

A independencia economica foi um dos principals e lementos impulsionadores 

da mudanga, as mulheres conseguiram sozinhas char fi lhos e sustentar o lar sem 

ajuda do sexo mascul ino e declararam de uma vez por toda, sua independencia. 

2.2.5 Codigo Civil de 2002 

O Codigo Civil de 2002 foi elaborado quase que cem anos depois do Codigo 

Civil de 1916. Um espago muito grande, que possibil itou a permanencia de institutos 

que nao acompanharam o dinamismo da sociedade. 

O tempo de elaboragao, aprovagao e entrada em vigor no atual Codigo Civil 

foi tao demorado que quando passou a vigorar ja haviam disposit ivos que mereciam 

ser alterados. 

Segundo Dias (2006, p. 89): "Talvez o maior merito do atual Codigo Civil 

tenha sido afastar toda uma terminologia discriminatoria, que estava entranhada 

na lei, nao so com relagao a mulher, mas tambem com referenda a Famil ia e a 

fi l iagao" (grifo da autora). 

Ass im como estava entranhada a terminologia na lei, estava entranhado o 

sent imento d iscr iminatory na mente dos brasileiros. A diferenga e que da lei foi 
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possivel retirar todos os aspectos discriminatorios, porem ainda esta presente o 

sent imento na mente da sociedade brasileira. 

Mas, antes de adentrar nas discussoes a respeito do Codigo Civil de 2002, e 

interessante discutir um pouco mais sobre o avango legislative brasileiro que refletiu 

signif icativamente no Direito de Famil ia, que foi a promulgacao da Constituigao 

Federal de 1988. 

A Constituigao Federal de 1988 foi uma vitoria para os cidadaos brasileiros, 

por ser considerado marco juridico da transigao democrat ica e da institucionalizagao 

dos direitos humanos no Brasil, e tambem por consagrar os direitos e garantias 

fundamentals indispensaveis ao Estado de Direito. 

O direito a igualdade, assegurado no preambulo, demonstra que a nova Carta 

Magna do pais nao permitiria quaisquer agoes discriminatorias contra a mulher ou 

contra qualquer outro cidadao, mesmo dentro das relagoes conjugais, e o art. 3°, IV, 

reforga este entendimento ao dizer que sera promovido o bem de todos, sem 

preconceito de sexo. 

A chamada Constituigao Cidada patrocinou a maior reforma ja 
ocorrida no direito das familias. Tres eixos nortearam uma grande 
reviravolta. Ainda que o principio da igualdade ja viesse consagrado 
desde a Carta Politica de 1937, a atual Constituigao foi alem. (DIAS, 
2006, p.87 e 88) 

Para o Direito de Famil ia especif icamente, a Constituigao Federal de 1988 

proporcionou a lgumas modif icagoes relevantes, a comegar pelo conceito de famil ia 

que recebeu um tratamento mais amplo e igualitario. 

Al teraram-se os prazos para a concessao do divorcio e, alem disso, foi 

reconhecida a ent idade familiar diversif icada, ou seja, nao so aquela constituida 

atraves do casamento, mas tambem aquela presente na uniao estavel e na famil ia 

monoparental . 

Outro elemento de destaque e talvez o mais importante para a mulher foi o 

reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres em deveres e obrigagoes. 

Ass im descreve Dias (2006, p.88): "[...] pela primeira vez e enfatizada a igualdade 

entre homens e mulheres, em direitos e obrigagoes (CF 5°,I)". 

Apos todo o tratamento dispensado pelo poder constituinte a famil ia e a 

igualdade entre homens e mulheres, o Codigo Civil de 1916 continuou dispondo a 
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respeito de elementos diferenciadores, que colocavam a mulher numa posicao 

desprestigiada na sociedade conjugal. 

Mesmo apos a implantacao da nova ordem constitucional, 
estabelecendo a plena igualdade entre homens, mulheres, filhos e 
entidades familiares, injustificadamente o legislador nao adequou 
sequer os dispositivos da legislagao infraconstitucional nao 
recepcionados pelo novo sistema juridico. (DIAS, 2006, p.88) 

Essa situagao so foi realmente alterada com o advento do Codigo Civil de 

2002, que procurou dar uma nova configuragao as relagoes de famil ia e retirar tudo 

aquilo que era contrario as normas constitucionais vigentes a partir da promulgagao 

da Constituigao de 88. 

Deve-se considerar extinta pelo atual diploma toda diferenciagao entre 

homens e mulheres, igualando-se os deveres dos conjuges em respeito aos 

preceitos constitucionais. Segundo Lobo (2005, p. 67): 

O Codigo Civil de 2002 suprimiu os deveres part iculars do marido e 
da mulher, um dos pilares da desigualdade de tratamento legal entre 
os conjuges, compatibilizando-se, nesse ponto, com valores 
constitucionais. Por forga da Constituigao, ja que se encontravam 
revogados desde o advento desta. 

Ocorre que suprimir da legislagao muitas vezes nao significa abolir da 

realidade vivenciada nas famil ias. Surge a necessidade de uma supressao cultural 

da ideia de inferioridade da mulher, para que realmente seja alcangado este 

proposito legal. 

Em relagao a permissao da concessao do divorcio sem previa partilha dos 

bens, ha pontos a serem esclarecidos, pois se durante muitos anos a gerencia dos 

bens do casal f icou por conta do marido e esta pratica continuou acontecendo nao 

houve nenhum beneficio para a esposa. 

O legislador deveria ter levado em consideragao o aspecto historico-cultural 

de prevalencia dos bens na administragao dos maridos, que nao foi extinto em 

virtude da evolugao no sistema brasileiro do principio da igualdade de direitos e 

deveres entre os conjuges. 
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O resultado pratico desta situagao e que sem a previa parti lha dos bens, o 

divorcio acontece e os bens cont inuam nas maos do marido, podendo advir para a 

mulher serios prejuizos patrimoniais. 

Por contingencia historica e cultural, normalmente o patrimonio ainda 
esta na posse e administragao do varao, enquanto a esposa se 
dedica prioritariamente aos afazeres domesticos e a criagao dos 
filhos. Assim, nao ha como deixar de reconhecer que o vies patriarcal 
da familia ainda subsiste: o patrimonio esta nas maos dos homens, 
os filhos ficam sob a guarda materna e os pais sao os grandes 
devedores de alimentos. (DIAS, 2006, p. 90) 

O patriarcal ismo evidenciado nas relagoes de famil ia desde a antiguidade, 

ainda esta vivo nas sociedades, em algumas demonstra ser mais forte que em 

outras. No Brasil, ele e evidenciado atraves dos altos indices de violencia contra a 

mulher, praticada na maioria dos casos pelo conjuge ou companheiro. 
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3 C O M P R E E N S A O S I S T E M I C A DA V I O L E N C I A D O M E S T I C A E D O S 

I N S T R U M E N T O S L E G A I S D E P R O T E Q A O A M U L H E R 

Para introduzir as discussoes a cerca da violencia domestica e dos 

instrumentos legais de protegao a mulher e proeminente conhecer o conceito de 

Violencia Domestica. E o conceito mais completo de violencia domest ica e extraido 

da propria Lei 11.340/06, pois em seu artigo 5°, ela trouxe insita uma concepgao 

bastante ampla deste t ipo de violencia, segundo a qual e considerada violencia 

domest ica toda especie de agressao (ag i o ou omissao) dirigida contra a mulher 

(vit ima certa) num determinado ambiente, seja ele domest ico, familiar ou de 

intimidade, baseada no genero que Ihe cause morte, lesao, sofr imento f isico, sexual 

ou psicologico e dano moral ou patrimonial. 

3.1 FORMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR 

As classif icagoes sao importantes para identificar o tipo de agressao e para 

poder analisar suas consequencias para as mulheres vit imadas. Os tipos de 

violencia anal isados terao como referenda todos aqueles evidenciados pela Lei 

Maria da Penha, que sao: violencia f isica, violencia patr imonial, violencia 

psicologica, violencia moral e violencia sexual. 

Antes de analisar cada uma destas formas de violencia domest ica e imperioso 

destacar que a alteragao ocorrida no art. 6 1 , inciso II do Codigo Penal, favorecida 

pela Lei Maria da Penha, atingiu diretamente os cr imes abarcados pela violencia 

moral, patr imonial, sexual e psicologica, pois a nova redagao na al inea T fez incidir 

circunstancias agravantes sempre que tais cr imes forem cometidos contra a mulher 

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

coabitagao ou de hospital idade, na forma da lei especif ica. Foi uma forma que o 

legislador encontrou para agravar a pena quando o crime ocorrer no contexto 

previsto pela Lei 11.340/06. Entretanto e preciso atentar para o seguinte fato: 
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[...] nao e toda forma de violencia contra a mulher, em qualquer lugar, 
uma circunstancia valida para a configuragao desta agravante. E 
fundamental que se de no contexto descrito pela referida Lei 
11.340/2006, que cuida dos mecanismos para coibir a violencia 
domestica e familiar contra a mulher. (NUCCI, 2007, p. 451) 

Como se ve, a previsao desta circunstancia agravante se da somente nos 

casos em que restar configurada a violencia domest ica contra a mulher e nao 

qualquer violencia de genero, pois esta inovacao foi trazida pela Lei 11.340/06, 

visando coibir a violencia contra a mulher no ambito da famil ia e fazendo com a 

pena seja agravada em virtude da prevalencia das relacoes domest icas. 

No que tange a violencia f isica no ambito domest ico, nao podera incidir tal 

agravante do Art. 6 1 , inciso II, al inea " f , em razao do bis idem, pois o Art. 129, § 9° 

do Codigo Penal ja traz um aumento de pena quando as lesoes corporais forem 

comet idas no ambito das relagoes domesticas, de coabitagao ou de hospital idade. 

Satisfeitas estas discussoes preliminares, convem em seguida realizar-se um 

apanhado de cada forma de violencia evidenciada no ambito domestico, enfatizando 

os elementos que tornam cada forma de violencia diferenciada quando cometida no 

ambito domest ico. 

3.1.1 Violencia F i s i c a 

A violencia f isica compreende a forma mais grotesca que o ser humano utiliza 

para atingir o outro ser humano. A regra e que o mais forte agrida f is icamente o mais 

fraco, valendo-se sempre da superioridade do seu porte f isico e dos danos que pode 

causar. 

A Lei 11.340/06 preocupou-se em definir em seu art.7°, inciso I, o que seria 

violencia f isica, considerou entao que violencia f isica e qualquer conduta que ofenda 

a integridade ou saude corporal da mulher. 

Na analise do presente trabalho, o foco principal e o agressor do sexo 

mascul ino que mantenha ou manteve uma relagao intima com a vi t ima, ou seja, o 

conjuge (ou ex-conjuge), companheiro (ou ex-companheiro) ou o namorado (ou ex-

namorado). 
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Via de regra o sexo mascul ino leva vantagem no que se refere a forga fisica e 

este fato faz com que muitos homens utilizem desta forga para manter suas 

parceiras submissas e passivas, atraves do uso da forga fisica ou entao da ameaga 

de uso dela. 

Violencia fisica e o uso da forga, mediante socos, tapas, pontapes, 
empurroes, arremesso de objetos, queimaduras, etc, visando, desse 
modo, ofender a integridade ou a saude corporal da vitima, deixando 
ou nao marcas aparentes, naquilo que se denomina, 
tradicionalmente, vis corporis. (CUNHA; PINTO, 2007, p. 37) 

O bem jur idico atingindo neste tipo de violencia e a integridade fisica da 

mulher. Os transtornos causados pela violencia f isica sao muitos, por que muitas 

vezes a mulher que nao quer denunciar o companheiro, tende a mentir e esconder 

as agressoes, tornando-se uma pessoa confusa e esquiva. 

Em outras situagoes mais graves, a mulher espancada pode sofrer l imitagoes 

f isicas, gerando um problema de saude publica, pois muitas mulheres deixam de ir 

para delegacia, para nao envolver a policia, e acabam indo parar nos hospitais 

publicos, com o intuito apenas de curar os fer imentos, sem resolver o problema 

principal que e a agressao sofrida. 

A agressao fisica praticada contra a mulher geralmente vem acompanhada de 

outros t ipos de violencia, como a violencia moral e psicologica. Muitas vezes estas 

agressoes estao correlacionadas. "Em principio parece que nao existe correlagao 

estat ist icamente significativa entre a magnitude do dano f isico sofrido e a 

repercussao psicologica da agressao". (MOLINA; GOMES, 2006, p. 75) Mas, sabe-

se que o dano f isico tern reflexos em todos os setores da vida da mulher. 

Convem acrescentar que a Lei 11.340/06 ao propiciar a modif icagao do Art. 

129 do CP, no qual o min imo legal f icou equiparado a lesao simples e o maximo 

teve um consideravel aumento de pena, teve o legislador a intengao de afastar a 

lesao corporal cometida contra a mulher no ambito domest ico do campo das 

infragoes de menor potencial ofensivo. Assim postula Nucci (2007, p. 637): 

O intuito teria sido, apenas, afastar a infragao do campo das de 
menor potencial ofensivo. Se alguma vantagem houve, esta 
concentrada na agao penal, que passa a ser publica incondicionada, 
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retornando para a iniciativa do Ministerio Publico, sem depender da 
representagao. 

Antes desta mudanca proporcionada pela Lei Maria da Penha, a mulher que 

sofria com violencia domestica na forma de lesoes corporais, ia ate a Delegacia 

Especial izada da Mulher registrava a agressao, mas depois retirava a representacao 

e o agressor f icava impune, pois a agao carecia de sua representacao. 

Atualmente nao existe esta possibil idade, uma vez registrada a agressao, o 

Ministerio Publico passa a ser o responsavel pelo prosseguimento da acao, que e 

publica incondicionada. 

Ha uma polemica com relagao as lesoes corporais leves cometidas no ambito 

domest ico, cujo contraditorio se da em razao de ser ou nao passivel de agao penal 

publica incondicionada. 

A divergencia ainda nao esta pacif icada, alguns tr ibunals tern entendido que a 

agao nestes casos deve ser publica incondicionada, a exemplo da 6 a Turma do 

Superior Tribunal de Justiga que decidiu por tres votos a dois que lesoes corporais 

leves praticadas contra a mulher no ambito familiar tambem consti tuem delito de 

agao penal publica incondicionada (HC 10.680-5). 

Este entendimento se baseia na ideia de que antes da Lei 9.099/95 o crime 

era de agao penal publica incondicionada e que foi tal lei que exigiu a representagao 

da vi t ima como condigao de procedibil idade a autorizar o Ministerio Publico na oferta 

da denuncia. No entanto, a Lei 11.340/06 afastou a aplicabil idade dos juizados, 

retornando, assim a compreensao da desnecessidade da representagao para este 

delito. (CUNHA; PINTO; 2007, p.136) 

No entanto, ha muitos quest ionamentos sobre este entendimento, o principal 

deles e sobre a reconcil iagao da vit ima com o acusado, posto que quando ha 

reconcil iagao, a agao penal perde sua razao de ser e sendo ela publica 

incondicionada de nada valera a vontade da vi t ima, que nao deseja que seu esposo 

ou companheiro seja punido. 

£ certo que nao so a gravidade da lesao, como tambem a repercussao 

psicologica delas deve ser levadas em consideragao, independente de a vi t ima 

aquiescer ou nao com o rigor da punigao. Mas, e preciso evidenciar que em certos 

casos o prosseguimento da agao penal podera trazer mais prejuizos para a vi t ima 

que a propria agressao sofrida. 
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O que se deve sopesar nos casos de violencia domest ica contra a mulher e o 

fim da impunidade, pois se nao punidos, os agressores cont inuarao compreendendo 

como banal sua conduta de agredir suas parceiras, esposas e companheiras, talvez 

seja sob esta otica que os desembargadores estao centrando suas decisoes em 

patamares mais rigorosos quando a situagao envolve agressoes no ambito da 

famil ia. 

3.2.2 Violencia Ps ico log ica 

A violencia psicologica e deflagrada com mais frequencia do que se possa 

imaginar. No entanto, sua caracterizagao e dificultada pela subjetividade que 

envolve este t ipo de violencia. Segundo conceito trazido pela Lei 11.340/06, art. 7°, 

inciso II, e considerado violencia psicologica contra a mulher: 

[...] qualquer conduta que Ihe cause dano emocional e diminuigao da 
auto-estima ou que Ihe prejudique e perturbe o 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 saude psicologica e a 
autodeterminagao. 

E indispensavel analisar no caso concreto se houve ou nao prejuizo a saude 

psicologica e a autodeterminagao, por que pode ocorrer de certos atos caracterizar-

se violencia psicologica para algumas mulheres e para outras nao. Vai depender do 

fato de se afetar ou nao o psique, o emocional de cada mulher. 

A vigilancia constante pode ser compreendida por certas mulheres como um 

ciume sadio, um cuidado do parceiro para com ela e para outras pode significar falta 

de respeito, de privacidade, resultando assim em uma violencia psicologica. 

Mas, para melhor identificar uma situagao configuradora de agressao 

psicologica, acredita-se ser necessario a presenga de elementos como: diminuigao 

da auto-est ima, rejeigao, atos de humilhagao e discriminagao que inferiorizem a 

vit ima. Com base neste contexto, vale salientar que: 
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Por violencia psicologica entende-se a agressao emocional (tao ou 
mais grave que a fisica). O comportamento tipico se da quando o 
agente ameaga, rejeita, humilha ou discrimina a vitima, 
demonstrando prazer quando ve o outro se sentir amedrontado, 
inferiorizado e diminuido, configurando a vis compulsiva. (CUNHA; 
PINTO, 2007. p. 37) 

A lem de saber o que caracteriza a violencia psicologica, e importante 

identificar a condicao da vi t ima apos a agressao, pois geralmente elas sao invadidas 

por sent imentos de medo, fragil idade e inferioridade e isso pode provocar 

transtornos para sua saude mental. 

A proporgao da violencia sofrida pela mulher e suas consequencias nao 

podem ser quanti f icadas, por que juntamente com a desordem emocional vem a 

baixa produtividade no trabalho, e tambem a segregacao social provocada pela 

propria vi t ima, que prefere esconder seu problema a soluciona-lo. 

A ameaga e a forma mais grave de violencia psicologica; O bem jur idico 

atingido neste delito e a l iberdade individual. Sua ocorrencia se da com a efetiva 

inibicao da vi t ima a fazer ou deixar de fazer algo, por medo que o mal injusto 

anunciado realmente se concretize. 

Segundo Nucci (2007, p. 672): "Ameagar significa procurar intimidar a lguem, 

anunciando-lhe a ocorrencia de um mal futuro, ainda proximo". Convem aclarar que 

este mal precisa ser injusto e grave, a fim de realmente influenciar na l iberdade de 

escolha da vi t ima. 

Nesta esteira, incumbe esclarecer que a ameaga se exterioriza por diversas 

atitudes que vao desde a pronuncia de palavras ate a articulagao de gestos 

direcionados a vi t ima. Ass im postula Nucci (2007, p. 672): "Lembremos que a 

material izagao da ameaga pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, 

gestos ou quaisquer outros meios simbolicos (ex.: desenhos, ilustragoes, 

mensagens transmit idas por e-mails etc)". Para calcular a gravidade da ameaga nao 

e levado em consideragao o meio pelo qual a mesma se exteriorizou, mas sim que 

ela tenha a capacidade de causar temor a vit ima. 

Os casos de violencia domest ica na forma psicologica e tao grave como as 

demais, e e preciso que a mulher denuncie nas Delegacias Especial izadas da 

Mulher, para que se tome as medidas cabiveis ao caso concreto. 
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A mulher necessita conhecer seus direitos e saber identificar quais atos 

caracteriza a violencia psicologica, para que possa buscar o provimento jurisdicional 

adequado, pondo f im a situagao que prejudica seu bem-estar, causando-lhe 

prejuizos a saude psicologica e a sua autodeterminagao. 

3.2.3 Violencia Patrimonial 

A violencia patrimonial e configurada atraves de agoes ou privagoes 

relacionadas a bens, valores e recursos economicos. Habitualmente o agressor 

atinge diretamente bens patrimoniais para atingir indiretamente a vit ima. 

A violencia domest ica do tipo patrimonial foi abordada pela Lei 11.340/06 em 

seu art. 7°, inciso IV, sendo compreendida 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. 

A vit ima e atingida na sua condigao f inanceira e economica, uma vez que e o 

seu patr imonio que e alvo da agressao. O agressor quer ver a v i t ima sofrendo em 

razao daquela perda ou destruigao de um bem, ou da privagao de valores 

pecuniarios. 

A exemplo da violencia patrimonial tem-se o crime de dano, em que o conjuge 

ou companheiro chega em casa embriagado e destroi todos os utensil ios 

domest icos e objetos pessoais da mulher, com o intuito de privar-lhe dos bens 

materiais de que dispoe. O cr ime de dano, conforme preleciona Nucci (2007, p. 725) 

consiste em: "Destruir (arruinar, extinguir ou eliminar), inutilizar (tornar inutil ou 

imprestavel a lguma coisa) ou deteriorar (estragar ou corromper alguma coisa 

parcialmente) coisa alheia". O bem juridico atingido neste tipo penal e o patrimonio 

da vit ima. 

No contexto da violencia domestica, o crime de dano talvez seja o mais 

comum, apesar de nao ser o mais grave, tendo em vista que a mulher tambem sofre 
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com o estel ionato, com o furto, com o roubo, com a extorsao e com a apropriagao 

indebita. 

Hodiernamente, a mulher trabalha, e independente, sendo esta talvez a maior 

conquista do movimento feminista, tornar a mulher independente do homem. No 

entanto, muitas vezes o fruto deste trabalho e destruido pelo companheiro, pelo 

marido ou pelo namorado, configurando assim a violencia domest ica em sua forma 

patrimonial. Muitas mulheres nao sabem que constitui agressao patrimonial a 

retencao de valores e de documentos pessoais, como o do cartao de credito. Nestes 

casos, a mulher e privada do usufruto do seu trabalho. 

Na realidade, a agressao patrimonial faz com que a mulher se sinta impotente 

diante da situagao que vivencia, ja que a violencia se da sobre aquilo que Ihe 

proporciona independencia, e que e fruto de sua atividade laboral, realizada com 

tanto esforgo e dedicagao. 

Como se nao bastasse toda impunidade da qual o agressor se beneficia em 

fungao da omissao de muitas mulheres, a aplicabil idade deste disposit ivo encontra 

limite no art. 181 , I, do Codigo Penal, que diz ser isento de pena todo aquele que 

comete qualquer dos cr imes contra o patrimonio em prejuizo do conjuge, na 

constancia da sociedade conjugal. 

Neste diapasao, e importante esclarecer que ha imunidades tanto absoluta 

como relativa, f ixada pelos arts. 181 e 182 do Codigo Penal, nos casos de delitos 

patrimoniais nao violentos no ambito familiar. 

No entanto, exige-se para a admissao da imunidade que o crime seja 

comet ido sem violencia ou grave ameaga, conforme regra do art. 183 do Codigo 

Penal. 

Na realidade, esta imunidade que surgiu como politica criminal do legislador 

brasileiro objetivava preservar a intimidade e integralidade da famil ia. E interessante 

perceber que o cr ime continua sendo fato t ipico, anti juridico e culpavel, so nao e 

punivel. 

Cabe ressaltar, que o enquadramento da imunidade levou em consideragao 

circunstancias de carater pessoal e o ideal no qual se fundamenta esta politica 

criminal advem do direito romano de co-propriedade. 

Assim por razoes de politica criminal, levando-se em conta motivos 
de ordem utilitaria e baseando-se na circunstancia de existirem lagos 
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familiares ou afetivos entre os envolvidos, o legislador houve por bem 
afastar a punibilidade de determinadas pessoas. (NUCCI, 2007, p. 
758) 

Estas pessoas a quern o legislador quis beneficiar com a imunidade foram 

explicitadas no art. 181 do Codigo Penal: o conjuge (na constancia do casamento), 

os ascendentes e os descendentes. 

No que concerne a extensao da imunidade em relagao ao companheiro vale 

esclarecer que numa interpretagao literal isto jamais poderia ocorrer, pois somente 

pode ser considerado isento da pena, aquele que for casado civi lmente, pois fala-se 

em sociedade conjugal 

Neste caso especif ico, a uniao estavel nao e equiparada ao casamento civil, 

assim perfilha Nucci (2007, p. 761): 

O texto constitucional menciona nitidamente ser uniao estavel algo 
diverso do casamento, tanto assim que possibilita a conversao da 
primeira em matrimonio. Alem disso, o fato de o Estado reconhecer 
na uniao estavel a existencia de uma familia, para efeito de Ihe 
conferir protegao civil, nao pode ser estendido ao direito penal [...] Se 
nao e possivel alargar o conteudo de norma penal incriminadora que 
protege a familia e o casamento, tambem nao o e para a aplicagao 
da imunidade. 

Neste norte, acredita-se, portanto, que a uniao estavel nao deixa livre de 

punigao o companheiro, assim como tambem o namorado; somente o conjuge 

separado de fato goza da imunidade, em virtude de ainda persistir os lagos 

conjugais. 

A Lei 11.340/06 foi omissa quanto a preservagao desta imunidade, tornando-a 

aplicavel aos casos de violencia domestica, favorecendo ainda mais a impunidade 

do agressor. 

3.2.4 Violencia Sexual 

Os cr imes contra a l iberdade sexual estavam dispostos no Codigo Penal no 

Titulo VI que correspondiam aos crimes contra os costumes. Tais cr imes sofreram 
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algumas alteragoes recentemente, com o advento da Lei n°. 12.015 de 7 de agosto 

de 2009. 

Esta lei alterou o Titulo VI da Parte Especial do Codigo Penal, a comecar pela 

denominacao, pois a expressao "crimes contra os costumes", criticada pela maioria 

da doutr ina, foi substi tuida pela expressao "crimes contra a dignidade sexual", 

considerada mais adequada, em razao de identificar melhor qual bem juridico visa-

se proteger. 

No que concerne ao Capitulo I vale frisar que foi mantida a nomenclatura 

"crimes contra a l iberdade sexual", mas seu conteudo foi bastante alterado, por que 

o legislador deu uma nova roupagem ao crime de estupro, de forma a abranger tanto 

o objeto do antigo Art. 213 quanto o objeto do Art. 214 do CP, v isando assim unificar 

os dois artigos e ampliar a possibi l idade dos sujeitos ativos e passivos do delito de 

estupro, podendo ser tanto homem como mulher. 

A figura do Art. 214 do Codigo Penal, Atentado Violento ao Pudor, nao existe 

mais em sua individualidade, pois foi absorvido pela nova redagao dada pelo 

legislador ao Art. 213 do mesmo diploma, observe: 

Art. 213. Constranger alguem, mediante violencia ou grave ameaga, 
a ter conjungao carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso: 
Pena - reclusao, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

A partir da nova lei somente existe o delito de estupro, que traz como 

inovagao a possibi l idade do homem ser vit ima do estupro, ja que a conjungao carnal 

deixa de ser compreendida apenas como a copula vaginal e passa a abranger 

tambem a copula anal . 

Conforme aduz Chagas (2009, p.1): "[...] o fato e que o homem passa a ser 

sujeito passivo do crime de estupro, bem como a mulher ganha status de sujeito 

ativo do mesmo delito". Na verdade, a Lei n°. 12.015/09 veio acabar com as 

discussoes a respeito da possibil idade do homem ser vi t ima do delito de estupro ou 

nao. 

Por anos a fio, os mais renomados doutr inadores sempre defenderam a ideia 

de que somente a mulher poderia ser vi t ima do delito de estupro, tendo em vista que 

a caracterist ica essencial deste delito era a conjungao carnal ocorrida com a copula 

vaginal. 
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A exemplo do entendimento sedimentado durante anos sobre o estupro tem-

se o posic ionamento de Capez (2007, p.5): "Sujeito passivo e somente a mulher, 

pois apenas esta pode ser obrigada a realizar a copula vaginica". 

Mesmo sendo sanado o impasse a respeito do sujeito passivo e ativo do 

delito do estupro pela Lei n°. 12.015/09, o que continua a interessar a Lei Maria da 

Penha ainda e a violencia sexual praticada contra a mulher. 

Outro elemento que merece ser comentado e o abrandamento da pena. Antes 

da Lei 12.015/09, quando o autor do crime de estupro o praticava em sede de 

cont inuidade delitiva com o crime de atentado violento ao pudor t inha sua pena 

aumentada, no qual responderia separadamente pelo estupro e pelo atentado 

violento ao pudor, perfazendo-se uma pena de reclusao maior. 

Entretanto, com o advento da referida lei aqueles que cometerem os antigos 

cr imes de estupro e atentado violento ao pudor serao beneficiados uma vez que os 

dois delitos consti tuem agora um so e a punigao sera apenas uma para uma 

diversidade de fatos que deveria ser punida com mais severidade. 

Com relagao aos cr imes contra a l iberdade sexual praticados mediante 

fraude, convem ressaltar que tambem foram reunidos num unico artigo, ou seja, os 

t ipos penais previsto nos antigos artigos 215 (posse sexual mediante fraude) e 216 

(atentado ao pudor mediante fraude) do Codigo Penal, com a reforma deram 

margem ao surgimento de um novo tipo penal denominado "violagao sexual 

mediante fraude". 

Na realidade, o novo tipo penal buscou reunir num mesmo delito as duas 

condutas previstas anteriormente, que se valiam da fraude ou de outro meio impeditivo 

da livre manifestagao de vontade da vitima. Conforme aduz Jawsnicker (2009, p. 2): 

O novo crime, previsto no artigo 215, com o nomen iuris violacao 
sexual mediante fraude, incrimina a agao de "ter conjungao carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com alguem, mediante fraude ou outro 
meio que impega ou dificulte a livre manifestagao de vontade da 
vitima". A pena, de reclusao, foi fixada entre 2 (dois) e 6 (seis) anos. 
(grifo do autor) 

A figura penal da violagao sexual mediante fraude surgiu com o intuito de 

punir tanto a conjungao carnal como outro ato libidinoso que utilize-se da fraude para 

a consecugao da violagao sexual. 
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Dentre as inovacoes trazidas pela Lei 12.015/09 alterou-se ainda nos crimes 

contra a l iberdade sexual a figura do Assedio sexual, no qual foi acrescentado o § 2° 

ao artigo 216-A do Codigo Penal, que trouxe o aumento da pena, em ate 1/3 no caso 

de vit ima menor de 18 anos. Para as mulheres especif icamente a referida lei nao 

trouxe nenhum beneficio plausivel. 

3.2.5 Violencia Moral 

Na violencia moral o bem juridicamente atingido e a honra da vit ima, seja ela 

subjetiva ou objetiva. O agressor utiliza-se de palavras que contrariam os preceitos 

morais creditados pela vi t ima. 

Geralmente o agressor macula a reputacao da vi t ima diante de terceira 

pessoa, e isto pode ser feito atraves de atos caluniosos, ou por meio da di famacao, 

ou ainda valendo-se da injuria, observe: 

A violencia verbal, entendida como qualquer conduta que consista 
em calunia (imputar a vitima a pratica de determinado fato criminoso 
sabidamente falso), difamacao (imputar a vitima a pratica de 
determinado fato desonroso) ou injuria (atribuir a vitima qualidades 
negativas) normalmente se da concomitante a violencia psicologica. 
(CUNHA; PINTO; 2007. p. 38) 

Como se ve, a violencia moral pode apresentar-se tanto na forma de Calunia, 

como de Difamagao ou Injuria, e e comum que ocorra juntamente da violencia 

psicologica. O agressor procura uma forma de atingir a honra da vi t ima, a f im de Ihe 

causar mal-estar perante terceiros. 

Para uma melhor analise da violencia moral, e necessario conduzir o estudo 

tracando as principals caracterist icas dos delitos que concorrem para efetivacao da 

violencia moral. 

Sobre a calunia, cabe ressaltar que e a honra objetiva da vit ima que e 

atingida neste tipo penal, pois o agressor tern como intuito especif ico macular a 

imagem ou reputagao da vit ima Ihe imputando um fato falso definido como crime. 



43 

Caluniar e fazer uma acusacao falsa, tirando a credibilidade de uma 
pessoa no seio social. Possui, pois, um significado particularmente 
ligado a difamagao. [...] Atinge a honra objetiva da pessoa, 
atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso particular, um fato 
falso definido como crime. (NUCCI, 2007, p. 657) 

Para caracterizar a calunia faz-se necessario que se impute falsamente fato 

definido como crime, pois caso contrario nao restaria configurado o ato delitivo. Sua 

consumagao se da quando terceiros tomam ciencia de tal imputagao criminosa. 

E importante se ater ao fato de que se o autor conseguiu comprovar que o 

fato era veridico, entao nao ha que se falar em calunia. Para isso ha a excegao de 

verdade, incidente processual, que serve justamente pra que o acusado possa 

provar a veracidade daquilo que alegou, e uma forma de defesa indireta. 

Com relagao a difamagao vale elucidar que, assim como na calunia, tambem 

e a honra objetiva que esta sendo atacada. A diferenga e que os fatos imputados 

tanto podem ser falsos como verdadeiros, pois o que vai provocar o ataque a honra 

objetiva da vi t ima e justamente a divulgagao dos fatos infamantes. 

Em conformidade com tal entendimento, encontra-se o de Nucci (2007, p. 659 

e 660): "Difamar significa desacreditar publ icamente uma pessoa, maculando-lhe a 

reputagao. [...] Ass im, di famar uma pessoa implica em divulgar fatos infamantes a 

sua honra objetiva, seja eles verdadeiros ou falsos". 

Na realidade, a mulher vit ima de atos di famantes fica fragil izada diante de 

uma acusagao, que Ihe afete a reputagao. A divulgagao e um elemento 

imprescindivel, em virtude do momento consumativo so ocorrer quando a imputagao 

chegar ao conhecimento de terceiros. 

No que diz respeito a injuria convem lembrar que consiste em insultar a vit ima 

mulher, com palavras que recaiam sobre sua dignidade e sua decencia. No caso da 

injuria, a honra atingida e a subjetiva e nao a objetiva como acontece com a calunia 

e di famagao. 

Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar).[...] E 
preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-
proprio) ou o decoro (corregao moral ou compostura) de alguem. 
Portanto, e um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o 
conceito que a vitima faz de si mesma. (NUCCI, 2007, p. 661) 
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A injuria independe da ciencia de terceiros, pois o momento consumativo 

sobrevem quando a imputagao chega ao conhecimento do ofendido. A ofensa a 

dignidade ou ao decoro neste contexto tern com alvo a honra subjetiva, em que o 

conhecimento da vi t ima a respeito da imputagao e elementar para a configuragao do 

delito. 

3.2 INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEQAO A MULHER 

Sao considerados instrumentos legais de protegao da mulher tanto as 

convengoes e tratados internacionais como tambem as leis internas e os demais 

mecanismos que tern como proposito promover a devida assistencia a mulher. 

Evidencia-se como mais importante no piano internacional a Convengao 

sobre a Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao contra a Mulher, assim 

como tambem a Convengao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher. 

No contexto interno, a Lei 11.340/06 e indubitavelmente o instrumento juridico 

mais relevante no combate a violencia domestica e consequentemente constitui-se 

como o principal meio legal de protegao da mulher. 

Apesar de ter sido fruto de uma imposigao internacional, ela favoreceu no 

momento de sua edigao a discussao sobre os direitos humanos da mulher, 

passando a constituir-se o tema central dos debates jur idicos. 

Dentre os varios instrumentos legais indispensaveis a protegao da mulher, 

tais como as casas abrigo, os nucleos assistenciais, os ju izados especiais criminais 

da mulher, o mais importante a ser destacado neste estudo sao as Delegacias 

Especial izadas da Mulher, tendo em vista que a pesquisa foi realizada numa destas 

instituigoes. 

Mas, e preciso reconhecer que a maior parte das conquistas sao resultados 

dos movimentos feministas, pois durante muito tempo as mulheres lutaram pelo 

reconhecimento dos seus direitos. 
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3.2.1 A s Delegac ias E s p e c i a l i z a d a s da Mulher 

Antes de se adentrar nos elementos basilares que permeiam as discussoes 

acerca das delegacias especial izadas da mulher, e preciso reconhecer a importancia 

dos movimentos feministas em sua genese. 

Nos anos 80, favorecidos pelo processo de redemocrat izagao politica que se 

instalava na sociedade brasileira, o movimento de mulheres passou a buscar um 

dialogo com o Estado, cobrando a urgencia de polit icas que dessem respostas 

institucionais de prevencao e punigao da violencia praticada contra a mulher. 

Dentre as respostas apresentadas pelo Estado Brasileiro ao problema da 

violencia contra a mulher, que estava em foco no mundo todo, destacou-se a criacao 

das delegacias especial izadas no atendimento das mulheres, que se constituiu o 

mais importante passo dado pelo Brasil no combate a violencia. 

As delegacias da mulher foram uma resposta do Estado aos 
movimentos feministas e, ate hoje, constitui uma das principals 
politicas publicas de combate a violencia contra a mulher no Brasil. 
As discussoes avangaram em sintonia com o debate internacional, 
consolidando a compreensao da questao como violagao dos direitos 
humanos. (OLIVEIRA, 2006, p. 18) 

A criagao das delegacias especial izadas da mulher foi uma das poucas 

polit icas publicas implementadas com vistas a prevengao, enfrentamento e 

erradicagao da violencia contra a mulher no Brasil nos anos 80. 

O surgimento das delegacias da mulher representou mais que uma vitoria do 

movimento feminista em si, fez parte do processo de redemocratizagao pelo qual 

passava o pais, que t inha como objetivo assegurar os direitos fundamentals dos 

individuos. 

Dentre os direitos que deveriam ser assegurados na nova ordem politica que 

se instalava, destacavam-se os direitos das mulheres, que reclamavam medidas de 

protegao e coibigao da violencia de genero. 

Visando a concretude das reivindicagoes feministas, inicialmente foi criado o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, observe: 



46 

[...] parcerias do movimento de mulheres foram feitas com o Estado 
para a implantagao de politicas publicas de combate a violencia 
contra a mulher. Em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher e, posteriormente, criadas as Delegacias 
Especiais de Defesa da Mulher - em 1987, estavam implantadas em 
todos os Estados da Federagao [...]. (NOBRE; FARIAS; 2002, p.276 
e 277) 

Toda luta polit ica do movimento feminista foi venti lada para que as mulheres 

t ivessem um espago institucional legit imo, proprio para denunciar os delitos de 

violencia cometidos contra elas; a ideia seria uma delegacia especif ica para tratar 

seus problemas. 

E preciso lembrar que a criacao das delegacias especial izadas da mulher 

alem de constituir um importante mecanismo de combate a violencia cometida 

contra as mulheres, ajudou a completude do debate em torno deste problema, 

deixando de ser apenas um problema de esfera privada e passando a ganhar 

posigao de destaque na esfera publica. 

[...] as Delegacias de Defesa da Mulher, criadas nos anos 80, foram 
uma das faces mais visiveis da politizacao da justiga na garantia dos 
direitos da mulher e uma forma de pressionar o sistema de justiga na 
criminalizagao de assuntos tidos como questoes privadas. 
(OLIVEIRA, 2006, P.17) 

Quando o problema da violencia contra a mulher, em especial daquela 

praticada no recinto do lar, deixou de ser um problema de cunho privado e passou a 

ser uma preocupagao do Estado, o cenario mudou signif icativamente, pois as 

mulheres conseguiram expor uma realidade antes restrita aos lares. 

Neste diapasao, a delegacia da mulher passou a constituir-se um ambiente de 

debates publicistas, capaz nao so de receber e formalizar denuncias de violencia, 

mas tambem de fomentar discussoes e tomadas de decisao, uma vez que se 

enxergou esses espagos como um local de mediagao de conflitos privados e 

pubicos, e nao apenas um lugar de investigagao policial como bem assevera Nobre 

e Farias (2002, p.274). 

As discussoes a nivel internacional tambem favoreceram para que o Brasil 

voltasse sua atengao para a necessidade de implementagao de polit icas publicas de 

combate a violencia contra a mulher. 
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A o assinar a Convengao sobre a Eliminagao de Todas as Formas de 

Discriminagao contra as Mulheres, o Brasil mesmo com reservas, assumiu o 

compromisso com outros paises de viabilizar meios de combate a violencia baseada 

no genero. 

Em margo de 1983, o Brasil assinou, com reservas, a Convengao 
sobre a Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao contra as 
Mulheres, conhecida como CEDAW, adotada pela ONU em 1979. 
Em 1984, a CEDAW foi ratificada pelo Congresso Nacional, 
mantendo as reservas do governo brasileiro. (SANTOS, 2008, p. 23) 

Em contrapart ida, convem esclarecer que por si so a criagao das delegacias 

especial izadas da mulher nao e suficiente para por f im a violencia, e necessario 

interligar a esta polit ica publica, uma assistencia jurisdicional eficiente, que consiga 

realmente punir o agressor. 

Um ponto relevante que precisa ser v is lumbrado diz respeito a deficiencia 

estrutural das delegacias, pois a maioria delas nao oferecem o aparato necessario 

para que as delegadas, as escrivas e as agentes policiais possam trabalhar com 

tranquil idade. Esta falta de estrutura basilar se reflete no atendimento que e ofertado 

as mulheres que buscam este orgao. 

Ante o exposto, e conveniente lembrar que muitas vezes as mulheres nao 

veem a delegacia como o lugar adequado para conseguir o apoio e a atengao que 

elas buscam quando resolvem denunciar as agressoes sofridas. Associado a isso, 

tem-se a demora na instauragao dos processos e nos ju lgamentos, e o que e mais 

grave: a impunidade. 

Apesar deste avango na construgao da cidadania das mulheres no 
Brasil, passada mais de uma decada da criagao desse dispositivo 
institucional em todos os estados da Federagao, a impunidade 
continua: muitos processos nao chegam a julgamento e o numero de 
condenados e inexpressive (NOBRE; FARIAS, 2002, p. 277) 

Indubitavelmente a impunidade e o grande vilao no combate a violencia 

domest ica, uma vez que muitos processos nem sequer chegam a ser ju lgados e os 

agressores cont inuam agindo sem temor. 
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Para encerar as consideracoes a cerca das delegacias especial izadas da 

mulher, vale esclarecer que a denominagao destas delegacias nao e uniforme em 

todo o pais. 

Ha lugares em que elas sao denominadas Delegacias Especial izadas no 

Atendimento a Mulher, ja em outros sao chamadas de Delegacias Especial izadas na 

Defesa da Mulher. No Estado da Paraiba recebe simplesmente o nome de 

Delegacia Especial izada da Mulher. 

Independente da denominagao recebida, o mais importante a ser verif icado e 

que a delegacia consiga atender as demandas, cumprindo com os objetivos para os 

quais foram criadas e garantido realmente a efetivagao de meios protegao da 

mulher. 

3.2.2 Legis lagao Internacional 

A Convengao para a Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao contra 

a Mulher da Organizagao das Nagoes Unidas, conhecida por CEDAW, ratificada 

pelo Brasil em 1984, foi importante para implementar as discussoes acerca dos 

direitos humanos da mulher. 

Num periodo posterior a Convengao para a Eliminagao de Todas as Formas 

de Discriminagao contra a Mulher da Organizagao das Nagoes Unidas adveio a 

Declaragao de Viena em 1993, sendo precursora na viabil izagao da discussao 

internacional a respeito dos direitos humanos da mulher, inclusive foi atraves dela 

que surgiu pela primeira vez a expressao direitos humanos da mulher. 

No ambito internacional, a Conferencia dos Direitos Humanos 
promovida pela Organizagao das Nagoes Unidas em 1993, em 
Viena, foi um marco importante para o reconhecimento internacional 
da violencia contra mulheres como uma violagao dos "direitos 
humanos das mulheres". Logo apos esta conferencia, a Assembleia 
Geral da ONU aprovou a Declaragao sobre Violencia contra a 
Mulher, estabelecendo que tal violencia constitui uma violagao dos 
direitos humanos. (SANTOS, 2008, p.22) 
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A Declaragao de Viena destacou-se no cenario internacional por conter 

disposit ivos que asseguram os direitos humanos das mulheres, assim como tambem 

posteriormente a Convengao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher da Organizagao dos Estados Amer icanos (OEA). 

O importante e saber que todas estas manifestagoes atr ibuem deveres aos 

Estados signatarios com o intuito de coibir todas as formas de violencia contra a 

mulher e assegurar- lhes os direitos a ela inerentes, enquanto ser humano digno de 

todo respeito. 

A Declaragao de Viena traz insitos os varios graus e manifestagoes da 

violencia que devem ser combatidos, dando destaque ao preconceito cultural e ao 

trafico de pessoas. Prever ainda a el iminagao das manifestagoes de violencia 

atraves da criagao de medidas legislativas, ou entao de agoes nacionais e de 

cooperagao internacional. 

Outro elemento de destaque contido na Declaragao de Viena foi o 

rompimento com a ideia de que direitos humanos a serem garantidos sao apenas 

aqueles violados no espago publico pelo Estado ou seus agentes, e nao aqueles 

violados na esfera privada, por individuos comuns. 

Esta ampliagao da concepgao de direitos humanos foi de extrema relevancia 

no combate a violencia contra a mulher, pois possibil itou a formulagao de agoes e de 

tomada de decisao num contexto maior. 

Em relagao a Convengao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violencia contra a Mulher, vale ressaltar que representou um divisor de aguas na 

caracterizagao conceitual da violencia de genero, por trazer um conceito amplo e 

delimitador da violencia contra a mulher, sendo ela considerada como qualquer ato 

ou conduta baseada no genero, tanto na esfera publica como na esfera privada. 

Em 1994, a Organizagao dos Estados Americanos tambem aprovou 
a Convengao para a Eliminagao, Prevengao, Punigao e Erradicagao 
da Violencia contra a Mulher, conhecida como Convengao de "Belem 
de Para", que define a violencia contra mulheres como uma violencia 
baseada no genero e como uma violagao dos direitos humanos. 
(SANTOS, 2008, p. 22) 

Ao considerar a violencia contra a mulher uma violagao dos direitos humanos 

el imina-se a dicotomia entre o publico e o privado, isto significa que a violencia 
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contra a mulher e um direito humano como os demais, merecendo, portanto, a 

mesma atencao. 

3.2.3 A Lei Maria da Penha 

A Lei 11.340/2006 que foi sancionada no dia sete de agosto de dois mil e seis 

pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva despontou no cenario brasileiro depois de 

uma serie de pedidos e recomendagoes de ordem internacional, feitos pela 

Comissao Interamericana de Direitos Humanos, exigindo do Brasil uma postura mais 

efetiva perante os casos de violencia domestica contra a mulher, porem por varias 

vezes tais recomendagoes nao surtiram o efeito desejado, em virtude da omissao 

brasileira e da indiferenga com relagao ao problema evidenciado. 

A Comissao Interamericana de Direitos Humanos tomou conhecimento da 

situagao caotica brasileira atraves da denuncia do caso de Maria da Penha feito 

tanto pela propria, como pelo Centro de Justiga e Direito Internacional (CEJIL) e 

ainda pelo Comite Lat ino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM). (CUNHA; PINTO; 2007, p. 15). 

Depois desta provocagao a Comissao Interamericana de Direitos Humanos 

elaborou um Relatorio (54/ 2001) e fez recomendagoes ao governo brasileiro com o 

intuito de combater os casos de violencia praticados na sociedade brasileira. Porem, 

o Brasil nao se pronunciou a respeito das recomendagoes, mantendo-se inerte com 

relagao a violencia. 

Ante a inercia brasileira a Comissao Interamericana de Direitos Humanos 

aplicou o Art. 39 do seu Regulamento, presumindo verdadeiros os fatos alegados na 

denuncia feita contra o Brasil. 

Mesmo depois disso a referida Comissao nao recebeu nenhuma resposta. 

Segundo Cunha e Pinto (2007, p. 15): "Nenhuma resposta foi obtida. Ante mais essa 

omissao e em face do disposto no art. 51.3 do Pacto de San Jose, a Comissao 

Interamericana de Direitos Humanos decidiu tornar publica o teor do relatorio". 

Finalmente, apos toda pressao internacional foi editada a Lei 11.340 que 

ganhou o nome de Maria da Penha em homenagem ao caso da farmaceut ica 

bioquimica, Maria da Penha Maia Fernandes, que em 1983 f icou paraplegica apos 
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ter sido vit ima de uma tentativa de homicidio praticada por seu ex-marido. Do 

processo suscitado por ela, adveio a criagao da Lei Federal 11.340. 

A Lei 'Maria da Penha' atribui a mulher tratamento diferenciado, 
promovendo sua protegao de forma especial em cumprimento as 
diretrizes constitucionais e aos tratados ratificados pelo Brasil, tendo 
em vista que, a mulher e a grande vitima da violencia domestica, 
sendo as estatisticas com relagao ao sexo masculino tao pequenas 
que nao chegam a ser computadas. (CAVALCANTI, 2008, p. 32) 

Apesar deste tratamento diferenciado que o Brasil f inalmente concedeu as 

mulheres vi t imadas, atraves da criagao da citada lei, muitas foram as criticas 

direcionadas a ela, pois cult ivou-se a utopica ideia de que bastava a edigao de uma 

lei para que todos os casos de violencia domest ica fosse suprimidos, mas o 

problema da violencia domest ica e da violencia em geral e cultural, e nao se resolve 

apenas com leis e sim com a mudanga do comportamento vivenciado perpetrado na 

sociedade brasileira. 

A realidade que se apresenta ainda hoje, mesmo depois de passados tres 

anos da edigao desta lei, e que os casos cont inuaram se repetindo no cenario 

nacional. O que comprova a necessidade de combater aquilo que impulsiona a 

violencia, que e a antiga ideia da superioridade mascul ina e da submissao da 

mulher, apontada como principal elemento determinante da violencia contra a 

mulher. 

Pode-se dizer que apesar das deficiencias encontradas na pratica, esta lei 

introduziu avangos expressivos no combate a violencia contra a mulher. Um destes 

avangos trazido pela referida lei foi o aumento do tempo de prisao dos agressores e 

a el iminagao da incidencia dos institutos despenal izadores da Lei 9.099/95, a 

exemplo, do pagamento de cestas basicas como forma de punigao. 

Outro aspecto relevante de sua edigao foi o fato de que o agressor pode ser 

preso em flagrante ou ter sua prisao preventiva decretada, isso traz mais seguranga 

para a mulher que decide denunciar a violencia sofrida. 

A edigao da Lei 11.340/06 foi uma resposta jur idica pleiteada pelas mulheres 

para a solugao de um problema que tern raizes culturais e que so pode ser revertido 

completamente quando homens e mulheres modif icarem suas posturas perante a 

violencia. 
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Ao longo dos anos no Brasil as mulheres lutaram duramente para verem seus 

direitos serem reconhecidos. E isso foi se concretizando de forma lenta e penosa no 

decorrer das decadas, tendo como impulso inicial o movimento feminista. 

A Lei Maria da Penha suscitou muitas discussoes na sociedade e no mundo 

jur idico. Atraves da midia surgiram comentarios tanto que condenavam como 

tambem de apoio a nova lei. 

Dentre outros quest ionamentos suscitados em relagao a supracitada lei, esta 

a do local em que pode ser praticada a violencia domest ica e familiar contra a 

mulher, pois conforme f icou estabelecido nao se restringe ao espago demarcado 

pelo recinto do lar ou do domici l io em que esteja vivendo a vit ima. 

A norma refere-se ao ambito da unidade domest ica, compreendida esta 

"como o espago de convivio permanente de pessoas, com ou sem vinculo familiar" 

(art. 5°, inciso I, da Lei 11.340/06). 

Com relagao a agressao no ambito da unidade domest ica afirma Cunha e 

Pinto (2007, p.30) que: "Agressao no ambito da unidade domest ica compreende 

aquela praticada no espago caseiro, envolvendo pessoas com ou sem vinculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, integrantes dessa alianga". 

Como se ve, a agressao contra a mulher ocorrida no ambito da unidade 

domest ica deve ser compreendida como aquela praticada no espago caseiro, 

inclusive as eventualmente agregadas, integrantes dessa alianga. Inserindo-se, 

nesta hipotese, a agressao do patrao em face da empregada; isso significa dizer que 

a violencia domest ica abrange tambem as empregadas domest icas. 

Outro local em que se evidencia a violencia contra a mulher e no ambito da 

famil ia, compreendida esta "como comunidade formada por individuos que sao ou 

se consideram aparentados, unidos por lagos naturais, por af inidade ou por vontade 

expressa" (art. 5°, inciso II, da Lei 11.340/06). Engloba, portanto, todas relagoes de 

cunho familiar, inclusive com relagao sogro (a), genro (ou nora), sobrinho, fi lhos 

adotivos, conjuge, enf im, todos aqueles que possuem um vinculo naquela unidade 

familiar. 

Ha ainda, a violencia praticada em decorrencia "de qualquer relagao intima 

de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida" (art. 5°, 

inciso III, da Lei 11.340/06). Este inciso levanta quest ionamento a respeito da 

possibi l idade do namorado agressor ser enquadrado nos termos da violencia 

domest ica, no entanto, os doutr inadores nao chegaram a um consenso. 
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Na concepgao de Cunha e Pinto (2007, p. 31): "[...] se o agressor e vi t ima nao 

sao da mesma famil ia e nunca viveram juntos, nao se pode falar em violencia 

domest ica e familiar". Dai emergindo a inaplicabil idade do disposit ivo do inciso III, 

para os casos de namoro. 

Em que pese a compreensao de tais doutr inadores, e preciso lembrar que 

quando a violencia ocorre no namoro, valendo-se da condigao de intimidade para 

agredir sua parceira, ja se reveste da conduta que a lei visa coibir, tal seja a 

preponderancia do homem sobre a mulher. 

Neste sentido, afirma Gomes (2009, p.1): "O namoro se caracteriza como 

relagao int ima de afeto. E a propria Lei dispensa, de forma expressa, a coabitagao". 

Acredita-se que quando a Lei 11.340/06 previu no inciso III do art. 5° a protegao de 

qualquer relagao int ima de afeto, independente de coabitagao, estava abrangendo a 

relagao de namoro. Veja, jur isprudencia neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. LEI MARIA DA 
PENHA. RELAQAO DE NAMORO. DECISAO DA 3 a SEQAO DO 
STJ. AFETO E CONVIVENCIA INDEPENDENTE DE COABITAQAO. 
CARACTERIZAQAO DE AMBITO DOMESTICO E FAMILIAR. LEI N° 
11.340/2006. APLICAQAO. COMPETENCIA DO JUIZO DE DIREITO 
DA 1 a VARA CRIMINALS. Caracteriza violencia domestica, para os 
efeitos da Lei 11.340/2006, quaisquer agressoes fisicas, sexuais ou 
psicologicas causadas por homem em uma mulher com quern tenha 
convivido em qualquer relagao intima de afeto, independente de 
coabitagao.2. O namoro e uma relagao intima de afeto que 
independe de coabitagao; portanto, a agressao do namorado contra 
a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que 
ocorra em decorrencia dele, caracteriza violencia domestica.3. A 
Terceira Segao do Superior Tribunal de Justiga, ao decidir os 
conflitos n°s. 91980 e 94447, nao se posicionou no sentido de que o 
namoro nao foi alcangado pela Lei Maria da Penha, ela decidiu, por 
maioria, que naqueles casos concretos, a agressao nao decorria do 
namoro.4. A Lei Maria da Penha e um exemplo de implementagao 
para a tutela do genero feminino, devendo ser aplicada aos casos em 
que se encontram as mulheres vitimas da violencia domestica e 
familiar.5. Conflito conhecido para declarar a competencia do Juizo 
de Direito da 1 a Vara Criminal de Conselheiro Lafaiete -MG" (CC n° 
96.532/MG, Rel. Min. Jane Silva Desembargadora Convocada no 
TJ/MG, Terceira Segao, publicado em 19/12/2008). 

Verif ica-se, portanto, que a lei amplia a ocorrencia da violencia domicil iar e 

familiar, que pode ser praticada pelo namorado, desde que motivada pela relagao de 

afeto existente entre agressor e ofendida. 
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Por outro lado, atos de violencia contra a mulher, praticados por agente que 

nao se enquadre numa das tres hipoteses previstas no art. 5° e seus incisos, nao 

serao submet idos ao tratamento estabelecido na Lei 11.340/2006, sendo-lhes 

apl icadas as demais normas da legislagao comum, e o exemplo de um 

desconhecido que esmurra uma mulher que nao correspondeu ao seu galanteio, 

pois foge do universo da Lei 11.340/06, por nao haver o vinculo exigido pela lei. 

A mulher deve ter seus direitos fundamentals respeitados, o direito a vida, a 

seguranca, a saude, a al imentagao, ao acesso a justiga cidada, entre outros, 

independentemente de sua classe, raga, etnia, orientagao sexual, renda, cultura, 

nivel educacional , idade e religiao. 

A violencia, presente nas relagoes de famil ia, e uma questao historica e 

cultural, que ainda hoje infelizmente faz parte da realidade de muitos lares 

brasileiros, devendo, entao, ser combatida em todas as suas formas, em todas as 

classes sociais e principalmente em todos os momentos, e nao so naqueles em que 

ha comogao social em virtude de alguma tragedia. 
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4 A S P E C T O S G E R A I S DA P E S Q U I S A 

A realizagao da pesquisa contou com a colaboragao da Delegada e da 

escriva, que disponibi l izaram os inqueritos policiais sobre os quais se consti tuiram 

os fundamentos da pesquisa. Os inqueritos policiais anal isados correspondiam ao 

per iodo de Janeiro a Junho de 2009. 

O instrumento utilizado para obtengao dos dados foram os formularios de 

coleta de dados (modelo em apendice), por configurar uma forma simples e direta de 

se buscar na fonte os elementos necessarios ao embasamento da pesquisa. 

Segundo Cervo (2002, p. 49) : "Formulario e uma lista informal, catalogo ou 

inventario, dest inado a coleta de dados resultantes quer de observagoes, quer de 

interrogagoes, cujo preenchimento e feito pelo proprio investigador". No caso na 

pesquisa realizada na delegacia de Sousa o objeto de observagao foi o conteudo 

dos inqueritos policiais. 

Nos formularios procurou-se enfatizar e lementos essenciais, como o estado 

civil, a natureza da violencia, a idade, a relagao de parentesco, o grau de instrugao 

(se alfabetizado ou nao), o t ipo de ocupagao, tanto dos agressores como das 

vi t imas, assim como tambem a natureza da violencia. 

A escolha pela pesquisa de campo foi importante para melhor conduzir e 

tratar o tema abordado; alem disso, o estudo realizado a partir da pesquisa de 

campo concentrou-se em situagoes reais proximas, vivenciadas no Municipio de 

Sousa-PB 

A pesquisa teve como metodo de abordagem o indutivo, pois atraves dele e 

possivel conhecer uma realidade especif ica e trabalhar os dados obtidos de forma a 

gerar conclusoes mais gerais a respeito do tema abordado na pesquisa. 

Dessa forma, entende-se que a metodologia escolhida foi a melhor possivel, 

tendo em vista que garantiu as informagoes necessarias, a partir de uma 

amostragem reduzida, economizando custo e tempo e ao mesmo tempo 

proporcionando uma analise profunda do tema abordado. 

Para iniciar analise dos dados e importante antes destacar que dos casos de 

violencia domest ica contra a mulher verif icada durante o per iodo pesquisado, 

verif icou-se que 5 6 % eram de violencia domestica entre casais (marido ou ex-

marido, companheiro ou ex-companheiro e namorado ou ex-namorado), 19% entre 
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mae e fi lho, 8% entre irmaos, 5% entre primos, 3% entre genro e sogra, 3% entre 

madrasta e enteada, 3% entre cunhados, 3% entre sobrinho e tia. conforme elucida 

o grafico a seguir: 

• Mae e filho 

• Genro e sogra 

• Irmaos 

• Primos 

• Madrasta e enteada 

• Cunhados 

• Casais 

• Sobr inhoe t i a 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a 
Junho de 2009 

Sendo assim, verif ica-se que a maior incidencia de violencia domestica e 

realmente aquela cometida pelo homem contra a mulher, valendo-se da relacao de 

afetividade existente entre eles, seja advinda do casamento, da uniao estavel ou ate 

do namoro. 

4 . 1 . ANALISE DOS DADOS COLETADOS 

A apreciagao dos dados coletados e imprescindivel para a completude do 

estudo, tendo em vista que o resultado so e obtido atraves de uma analise 

pormenorizada das caracterist icas do agressor, das vi t imas e da natureza da 

agressao 

Para possibilitar uma melhor compreensao das informagoes colhidas, 

estruturou-se tais informagoes em graficos, permit indo assim uma facil visualizagao 

dos percentuais obtidos na pesquisa. 
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4.1.1 Dados Informadores do Perfil da Vitima 

Antes de buscar a identidade da mulher vit ima de violencia domest ica no 

Municipio de Sousa-PB, e interessante compreender o universo criminologico em 

que a vi t ima esta inserida, e pra isso faz-se necessario recorrer aos estudos da 

Criminologia e da Vit imologia. 

Ao analisar as perspectivas da Criminologia Tradicional a respeito das 

vi t imas, evidencia-se que durante muito tempo o Direito Penal e a Criminologia nao 

se preocuparam em estuda-la, pois o foco principal do crime sempre foi o 

del inquente. 

Conde e Hassemer (2008, p. 127) elucidam que: "Prat icamente ate o inicio 

dos anos 70 a Criminologia centrou todos os seus esforgos de elaboracao cientif ica, 

tempo, dinheiro, hipoteses e investigacoes exclusivamente no del inquente, sem 

preocupar-se com a vi t ima do delito". 

Neste mesmo sentido, esclarece Molina e Gomes (2006, p. 68): "A 

Criminologia Tradicional desconsiderou-a, polarizando em torno da pessoa do 

del inquente todas as investigacoes sobre o delito, sua etiologia e prevencao" 

Mas, esta si tuacao foi se modif icando com o passar dos anos, pois a 

Criminologia descobriu que uma das formas de combater as consequencias do delito 

e incidir atencoes sobre as vi t imas e esta nova abordagem desenvolveu-se com a 

Moderna Criminologia, observe: 

Na moderna Criminologia, no entanto, o estudo do homem 
delinquente passou a um segundo piano, como consequencia do giro 
sociologico experimentado por ela e da necessaria superacao dos 
enfoques individualistas em atencao aos objetivos politico-criminais. 
O centro de interesse das investigacoes - ainda que nao tenha 
abandonado a pessoa do infrator - deslocou-se, prioritariamente, 
para a conduta delitiva mesma, para a vitima e para o controle social. 
(MOLINA; GOMES, 2006, p. 65) 

Esta nova definicao do status da vit ima foi buscada incessantemente pela 

moderna Criminologia, para que se pudesse compreender a v i t ima em sua relacao 

com o del inquente e com o delito. 
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Um ponto merecedor de atengao diz respeito a aproximagao entre os estudos 

da moderna Criminologia e da Vit imologia, ambos buscando colocar a vi t ima em 

evidencia. 

A Vit imologia, que nasceu como ramo da Criminologia, tornou-se uma ciencia 

autonoma ao direcionar seus esforgos sobre o estudo da vi t ima. Esta nova ciencia 

serviu para que o sujeito passivo do delito e suas circunstancias sa issem do 

esquecimento favorecido pela Criminologia durante anos e passasse a ser analisada 

empir icamente. Como preconiza Conde e Hassemer (2008, p. 127):"[ . . . ] a Vit imologia 

seria a ciencia que se ocupa de agrupar e sistematizar o saber empir ico sobre a 

vi t ima do delito". 

Neste contexto, levando em consideragao que a v i t ima tambem possui um 

lugar significativo na conjuntura delitiva, e que se direciona esforgos para identifica-

la no ambito da violencia domest ica contra a mulher, para assim poder constituir 

agoes que v isem extrai- las desta situagao. 

Um aspecto relevante a ser considerado em materia penal, diz respeito ao 

conceito de vi t ima. Em linhas gerais, os doutr inadores criminalista possuem uma 

forma propria de concepgao da vit ima. 

Para Greco (2004, p. 19), a vit ima de uma maneira geral: "[...] pode ser 

definida como aquele que sofre as consequencias de determinada conduta t ipica, de 

modo relevante, que propicia a atragao do Estado para atingir os fins do direito 

penal, no Estado Democrat ico de Direito". 

Esta concepgao aborda a vi t ima sob o enfoque da polit ica de intervengao 

estatal, que ocorre sempre que um bem jur idicamente protegido e atingido, 

demonstrando ser a vi t ima neste contexto, todo individuo que sofre uma lesao a 

direito. 

Complementando a apreciagao sobre vi t ima e interessante analisar o 

seguinte conceito: 

Para nos, vitima e aquela pessoa, fisica ou juridica, que sofre lesao 
ou uma ameaga de lesao a seu bem juridico, e optamos por repudiar 
a expressao 'sujeito passivo', por entender que esta traduz uma 
inercia por parte daquele que suporta a conduta criminosa do autor, o 
que e de todo inaceitavel, visto que ela interage com o agente e com 
o meio. (GRECO, 2004, p.23) 
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O conceito vis lumbrado acima traz consigo caracteres proprios da moderna 

Criminologia, em que a vit ima nao e apenas o sujeito passivo que sofre a lesao, mas 

aquele que de certa forma possui uma relacao com a situagao da qual se tornou 

vit ima. 

O conceito mais importante talvez seja o elaborado pela Declaragao dos 

Principios Basicos de Justiga para as Vi t imas de Delitos e Abuso de Poder 

conclamado pela ONU, segundo o qual as vi t imas sao pessoas que (individual ou 

colet ivamente) tenham sofrido danos, inclusive lesoes f isicas ou mentais, sofr imento 

emocional , perda f inanceira ou diminuigao substancial de seus direitos 

fundamentals, como consequencia de agoes ou omissoes que violem a legislagao 

penal vigente nos Estados-membros, incluida a que prescreve abuso criminal de 

poder. 

Com base em todas estas consideragoes tecidas a respeito da vit ima, e que 

se inicia a formagao do perfil dela dentro da violencia domest ica, pois os diversos 

aspectos em que esta violencia esta inserida demonstram que a mulher, enquanto 

vi t ima, nao e apenas um sujeito passivo, inerte, pelo contrario ela interage com o 

autor do delito e com o meio, algumas vezes sem consciencia, mas trazendo 

consequencias imensuraveis. 

Tendo em vista que a pesquisa teve como foco de analise a violencia 

domestica, mais especif icamente a violencia cometida pelo homem contra sua 

parceira afetiva, um dos elementos anal isados foi justamente o estado civil da 

mulher vi t imada. 

O estado civil demonstra o grau de compromet imento assumido pelo casal 

perante a sociedade. Porem, e preciso compreender que do ponto de vista da 

vit imologia: "O estado civil parece menos relevante para a mulher que para o 

homem, segundo recentes investigagoes empir icas". (MOLINA; GOMES, 2006, 

p.72). 

Isso significa dizer que tern maior importancia para caracterizagao do homem, 

por que nos parametros de normalidade e ele o maior responsavel pela assungao ou 

nao deste compromisso, uma vez que a mulher e sempre mais propicia a f irmar uma 

alianga matr imonial. 

Os dados apurados na pesquisa evidenciam que 5% das mulheres vit imadas 

eram divorciadas. O problema decorrente do divorcio se da, muitas vezes, em 
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virtude dele ser pretendido apenas por uma das partes e isso pode favorecer 

inumeros conflitos, principalmente quando e a mulher que toma a iniciativa. 

Outro dado importante verif icado e que 15% das mulheres vi t imas de 

violencia domest ica declararam no inquerito policial serem solteiras. A Lei 11.340/06 

considera violencia domest ica a agao ou omissao que acontega em qualquer relagao 

intima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitagao. 

A consequencia pratica disso e a de nao ser necessario as mulheres a 

condigao de casadas, divorciadas, ou conviventes em uniao estavel, basta que o 

agressor se valha da relagao de intimidade que possui com a vi t ima, para restar 

configurada a violencia domest ica. 

Esta previsao legal e indiscutivelmente importante, em virtude da 

possibi l idade de haver violagoes a direitos mesmo nas relagoes afetivas entre 

homens e mulheres solteiros. Os fatores que desencadeiam a violencia entre casais 

solteiros podem ser os mais diversos possiveis: a traigao, insultos reciprocos, 

doengas mentais, assim como: 

[...] tambem o ciume, infundado ou nao, e os relacionamentos 
possessivos desencadeiam, de forma mais acentuada nos homens 
que nas mulheres, reagoes violentas que levam inclusive ao 
homicidio o assassinato passional ("a matei porque era minha"). 
(HASSEMER; CONDE, 2008, p. 141) 

O ciume e apontado como um grande vilao de uma relagao que se espera 

saudavel e harmoniosa. Os agentes agressores apontam o ciume na tentativa de 

justif icar a violencia cometida, mas nada justif ica qualquer violagao nao so as 

mulheres, como tambem aos seres humanos em geral. 

Apesar da expressividade da violencia sobre mulheres solteiras, os maiores 

indices f icaram entre as que conviviam em uniao estavel e as que eram casadas 

com o agressor: 3 5 % eram casadas e 45 % conviviam em uniao estavel com o 

agressor. 

Para melhor visualizar os dados acima mencionados, observe o 

demonstrat ive no grafico a seguir: 



61 

50% 
45% 
40% 
35% 
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25% 
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10% 

5% 
0% 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho 
de 2009 

• Em uni3o estavel 

Atraves da analise do estado civil da vi t ima, constatado nos inqueritos 

policiais, e possivel perceber que a maior incidencia de violencia domestica que 

ocorre no contexto das relagoes intimo-afetivas, tern como agressores em sua 

maioria companheiros e em segundo lugar os maridos, revelando assim tanto o 

fracasso da entidade familiar, como tambem o fracasso pessoal da mulher. 

A vivencia dos maus-tratos pela vitima e particularmente traumatica. 
Em primeiro lugar, por que os maus-tratos em si mesmos - e na 
percepgao social, naturalmente - evidenciam um severo fracasso 
pessoal, ja que o agressor nao e um estranho, um desconhecido, 
senao quern pertence ao nucleo intimo da vitima ("seu" marido, "seu" 
parceiro, etc). (MOLINA; GOMES, 2006, p. 93) 

E justamente por esta razao que a violencia domest ica e tao condenavel. A 

relagao de intimidade com o agressor conduz a vi t ima a uma situagao de 

vulnerabi l idade, por que a violagao surge num contexto em que normalmente 

dever iam prevalecer a cumpl ic idade e o respeito mutuo. 

No que se refere ao criterio da idade a pesquisa demonstrou que cerca de 5% 

das mulheres vi t imas de violencia na cidade de Sousa possuem menos de 20 anos 

de idade. E uma percentagem pequena, mas significativa em razao de se concluir 

que mulheres tao jovens ja se submetem aos maus-tratos advindos de uma relagao 

intimo-afetiva desajustada. 

Constatou-se que 3 0 % das mulheres vit imadas possuem idade entre 21 e 30 

anos e que porcentagem igual (30% das mulheres) possuem entre 41 e 50 anos de 
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idade. A analise dos dados permitiu verif icar-se tambem que 2 0 % das vit imas 

possuem entre 31 e 40 anos de idade. 

Segundo Molina e Gomes (2006, p. 78), em uma analise criminologica sobre 

a idade da vi t ima em geral menciona que: 

A 'idade' da vitima e uma variavel que se comporta de modo singular: 
as taxas mais elevadas sao constatadas na faixa de idade 
intermediaria (de vinte e seis a trinta e cinco anos) - as vezes, entre 
trinta e seis e quarenta e cinco -, e, conforme aumente ou diminua a 
idade, ha uma oscilacao. 

O indice de violencia em geral, e em especif ico da violencia domest ica em 

Sousa, da-se entre a faixa etaria que vai dos 21 aos 50 anos, em virtude de ser 

neste momento da vida humana que a exposicao aos conflitos e maior; e nesta 

epoca da vida que as pessoas casam-se, separam-se, divertem-se, passeiam, ou 

seja, tern uma vida mais ativa e consequentemente se expoem mais a situagoes que 

favorecem a violencia. 

A incidencia de violencia em mulheres entre 51 e 60 anos de idade e de 

apenas 5%. No entanto, a incidencia e um pouco maior, de 10%, quando se trata de 

mulheres com idade superior a 60 anos. 

O problema para as mulheres com idade mais avancada e o t rauma que a 

violencia causa. Na concepgao de Molina e Gomes (2006, p. 75): "A idade e o sexo 

sao [...] fatores que condicionam o impacto psicologico do traumatismo. Mulheres e 

idosos vivenciam com especial dramat ismo a agressao". 

Mas, o ideal que prevalece na politica de combate a violencia domestica 

contra as mulheres visa abolir a violencia domest ica em todas as faixas etarias, 

independente do impacto psicologico ser mais severo para a lgumas, do que par 

outras. 

O grafico abaixo traz a sistematizagao de todos os dados referentes a idade 

da mulher vi t imada, mostrando sobre qual faixa etaria se da o maior grau de 

incidencia de violencia domest ica no Municipio de Sousa, observe: 
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Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 
2009 

Como e possivel observar atraves do grafico, as mulheres entre 21 e 30 anos 

e as mulheres entre 41 e 50 anos sao as que mais sofrem com a violencia 

domest ica no municipio de Sousa. 

Outro ponto de abordagem foi o grau de instrugao da vi t ima. Para facilitar a 

compreensao do nivel educacional destas mulheres, elas foram classif icadas em 

alfabetizadas e nao alfabetizadas. 

Nesta esteira, observou-se que 3 0 % das mulheres que registraram a violencia 

domest ica na Delegacia Especial izada da Mulher no Municipio de Sousa nao eram 

alfabetizadas e o restante, 70%, declararam ser alfabetizadas, conforme 

demonstrat ive grafico: 

• NSo alfabetizada 

• Alfabetizada 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 
2009 

Na realidade, estes indices vem desmitif icar uma ideia arraigada pelo senso 
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comum de que a mulher que sofria com a violencia domest ica era desprovida de 

instrucao e que por falta de conhecimento se submet iam a tal situagao. 

Ocorre que apesar de existirem fatores que contr ibuem signif icativamente 

para a vulnerabi l idade da vit ima, nao e correto se basear em abstragoes do senso 

comum; cada caso possui suas especif icidades e devem ser levadas em 

consideragao. Ass im, tambem entende Molina e Gomes (2006, p. 70) quando 

af i rmam nao existir "um risco generico nem homogeneo, senao um risco diferencial 

que varia com cada pessoa e delito". 

Por outro lado, e preciso relativizar esta compreensao, uma vez que os dados 

sobre os quais a pesquisa se apoia foram colhidos nos inqueritos policiais e ate que 

estes dados chegassem ate a delegacia para serem registrados, muitas atitudes 

foram exigidas da vi t ima para que ela t ivesse a consciencia de que precisava 

denunciar a violagao sofrida, requerendo dela racionalidade, ou seja, certo grau de 

inteligencia. 

Almeja-se com isso dizer que se pressupoe a existencia de muitos outros 

casos de violencia domestica, que por motivos alheios, nao sao registrados nas 

delegacias, permanecendo estes restritos aos lares. Se nao e registrado, nao ha 

como serem auferidos, restando apenas a duvida sobre a possibi l idade da soma dos 

casos nao registrados, apontarem um maior indice de mulheres nao alfabetizadas, 

como sendo as vi t imas da violencia domestica no municipio de Sousa. 

Em que pese o indice apontado na pesquisa e preciso reconhecer que 

" tambem, o baixo nivel de inteligencia e um historico de dif iculdades escolares-

educat ivas" const i tuem um significativo fator de vulnerabi l idade da vit ima, conforme 

tambem assevera Molina e Gomes (2006, p.72). 

A questao correspondente a decisao de ir a delegacia a f im de registrar a 

violencia e esperar por uma medida de protegao do poder publico e muito complexa, 

tendo em vista que envolve uma serie de elementos, tanto intr inseco ao contexto da 

violencia (filhos, exposigao social, rejeigao, humilhagao, etc) como extr insecos 

(deficiencia das delegacias, ineficacia das medidas protetivas, falta de assistencia, 

etc), o que dificulta muitas vezes a obtengao de dados substancialmente completos. 

No que diz respeito a atividade exercida pela v i t ima, f icou evidenciado que 

5% das vi t imas t inham como profissao vendedora. Outras 5% delas eram 

estudantes; as que ja estavam aposentadas formaram um percentual de 10%. E 

interessante frisar que 10% das mulheres vi t imadas sao trabalhadoras domest icas; e 
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cerca de 7 0 % das vi t imas se dedicam em tempo integral aos afazeres domesticos, e 

se declaram como "do lar". 

A o se realizar uma analise apurada dos dados, percebe-se que a grande 

maioria das mulheres, em foco, ocupa postos de trabalho que as submete a uma 

situagao economica desfavoravel, ate por que, a regiao em que se encontra o 

municipio de Sousa, nao oferece muitas possibi l idades de emprego que patrocine 

uma ascensao social notavel, nao causando espanto esta estatist ica. 

As mulheres pobres continuam sendo vitimas de todo tipo de 
violencia domestica e social; fora dos grandes centros, nas 
sociedades menos dinamicas, as mulheres continuam vivenciando 
situagoes tipicas de uma sociedade patriarcal do velho estilo. 
(CARNEIRO; OLIVEIRA; 2007, p. 253) 

A verdade e que as mulheres de sociedades menos dinamicas, realmente tern 

como ocupagao postos que desfavorecem sua independencia f inanceira. E isso traz 

a tona o contexto do patriarcalismo, pois se a mulher se dedica integralmente ao lar, 

ela consequentemente depende f inanceiramente do marido, criando assim uma 

situagao de carencia, vulnerabil idade e submissao aquele que Ihe provem o 

sustento. 

Acredita-se pelo demonstrado nos dados e pelas conclusoes construidas em 

cima deles, que esta situagao e evidenciada em Sousa, uma vez que 7 0 % das 

mulheres vi t imadas declararam que se dedicam em tempo integral ao lar, aos filhos 

e ao marido ou companheiro, como destaca o grafico abaixo: 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho 
de 2009 
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Estes dados corroboram com as estatisticas gerais que apontam que as 

mulheres vi t imadas sao em sua maioria donas de casa e empregadas domesticas. 

Nobre e Farias (2002, p.273) afirma que as mulheres vit imadas encontram-se na 

maioria, no mercado informal de trabalho ou ligadas ao espago do lar, como donas 

de casa ou empregadas domest icas. 

O fato do maior numero de registros de violencia recair sobre as mulheres "do 

lar", nao quer dizer que as mulheres que exercem outras funcoes nao sejam 

atingidas por esse tipo de violencia; acontece que muitas mulheres, principalmente 

aquelas que possuem uma situagao economica mais favorecida, preferem omitir a 

violagao por medo ou por vergonha de se expor perante a sociedade. 

Ante o exposto, vale afirmar que o perfil das mulheres que denunciam a 

violencia na Delegacia Especial izada da Mulher no Municipio de Sousa-PB 

demonstra que elas sao predominantemente adultas, possuem idade entre 21 e 50 

anos, sao alfabetizadas, unidas em sua maioria ao agressor pela uniao estavel e 

possuem como ocupagao atividades relacionadas ao espago do lar. 

4.1.2 Dados Informadores do Perfil do A g r e s s o r 

Considera-se agressor todo aquele que de qualquer forma atinge um bem 

jur id icamente tutelado, fazendo de alguem uma vit ima. A Criminologia, enquanto 

ciencia autonoma, buscou consecut ivamente conhecer o universo do sujeito ativo do 

delito, e por isso durante muitos anos deu mais enfase ao agente cr iminoso que ao 

delito e a vi t ima. 

Apesar de ser util izado no presente estudo o termo agressor para designar o 

agente responsavel pela violencia domestica, em virtude de ter sido este o termo 

utilizado na Lei 11.340/06, vale esclarecer que para a Criminologia a terminologia 

indicada para designar o agente ativo do delito e o termo del inquente. 

O termo del inquente engloba o agente ativo de todos os crimes, de forma 

bem geral, mas que reflete nos demais por possuirem diversas caracterist icas em 

comum. 

Para confirmar tal ideia e importante analisar os e lementos constituintes do 

conceito de del inquente. Nas palavras de Smanio (1998, p. 31): "[...] o del inquente e 
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aquele individuo que pratica a conduta considerada pela sociedade como desviante, 

inadequada a ponto de atingir valores relevantes para a existencia e afirmagao 

dessa mesma sociedade". 

Mais relevante que a terminologia utilizada para designar o agente 

responsavel pela pratica do delito, e perceber que a Criminologia Classica sempre 

deu ao agente do delito uma conotacao nefanda, perfazendo a ideia de um ser 

anormal. Somente a medida que os estudos foram sendo aprofundados e que a 

Criminologia passou a ser mais criteriosa no momento de caracterizar o sujeito ativo 

do delito. 

Atualmente, e preferivel analisar o agente agressor como sendo aquele ser 

humano normal, que por falta de vigilancia de seus atos acabou infringindo uma 

norma jur idica e social, leva-se em consideracao todo contexto no qual o mesmo 

esta inserido. 

Segundo Smanio (1998, p.31): "o comportamento deli tuoso nao pode ser visto 

como uma atitude isolada e instantanea, mas como resultado de um processo 

dinamico e complexo de comunicacao, social izacao e aprendizagem". 

Numa concepgao moderna da Criminologia, considera-se que o agente 

causador do delito e um ser humano como outro qualquer, que, no entanto, reagiu 

(ou reage) de forma inexplicavel e nao desejada pela sociedade, diante de certas 

situagoes sociais vivenciadas. 

A concepgao de agressor empregada no presente estudo pauta-se na 

Criminologia, ou seja, o termo agressor sera compreendido nas mesmas acepgoes 

do termo del inquente de um modo geral, com algumas ressalvas em virtude de se 

tratar de um delito especif ico (violencia domestica). 

Em que pese o fato do agressor da mulher nos casos de violencia domestica 

possuir suas peculiaridades, o agente ativo de qualquer delito e o agressor da 

mulher possuem a mesma caracterizagao no contexto da Criminologia. 

Adentrando nas discussoes acerca do agressor no ambito domest ico, vale 

ressaltar que o agressor pode tanto ser homens como mulheres, no entanto o centro 

deste estudo e o homem agressor que mantem uma relagao amorosa com a vit ima 

mulher. 

Desde o primeiro momento deve-se advertir que esta violencia nao e 
privativa da relagao entre homem e mulher, sendo assim, 
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infelizmente, um ingrediente habitual em todas as relacoes humanas, 
mas a violencia que o homem exerce sobre a mulher apresenta 
conotagoes especificas que merecem um estudo pormenorizado. 
(HASSEMER; CONDE; 2008, p. 139) 

Na realidade, a violencia domestica quando cometida pelo marido, pelo 

companheiro ou pelo namorado soa mais grave que a cometida entre irmaos, por 

exemplo. Entretanto, tal pensamento e infundado uma vez que a violencia sofrida 

pela mulher do ponto de vista juridico possui a mesma caracterizacao. 

O que torna diferente a violencia domestica cometida pelo companheiro, 

marido ou namorado sao duas circunstancias, tais sejam: o grau de incidencia com 

que ocorre, pois supera todas as demais e o rompimento do pacto de amor, respeito, 

carinho e cumplicidade, que deve reger todas as relagoes de afeto entre casais. 

Para uma melhor identificagao dos agressores, eles foram classif icados 

segundo criterios de convivencia: companheiro (convivente ou ex-convivente), 

marido (ou ex-marido) e namorado (ou ex-namorado). 

Com base nesta classificagao, foi constatado na pesquisa que 4 5 % dos 

agressores das mulheres sao seus companheiros, ou seja, sao aqueles que vivem 

num regime de uniao estavel com a vi t ima e 35% dos agressores vivem 

maritalmente com a ofendida 

Com relagao ao percentual referente ao agressor, em uniao estavel com a 

vit ima, vale afirmar que representa o maior indice de violencia, portanto, deve se da 

mais atengao a este caso. 

As relagoes baseadas na uniao estavel sao protegidas consti tucionalmente. 

Em razao do grande numero de casais nesta situagao, o constituinte procurou 

reconhecer na Constituigao Federal de 1988 a uniao estavel como entidade familiar, 

observe: 

Art. 226. A familia, base da sociedade, tern especial protegao do 
Estado. 
[...] 
§ 3° Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a uniao 
estavel entre o homem e a mulher como entidade familiar devendo a 
lei facilitar sua conversao em casamento. 

Apesar da protegao conferida pela Constituigao Federal e do 

reconhecimento da uniao estavel como entidade familiar, os dados revelam que sao 
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nessas unioes que as relagoes sao mais conturbadas, expl icando assim o fato de 

representar o maior indice de violencia domestica. 

Em segundo lugar, estao as relagoes institucionalizadas atraves do 

casamento, conforme percentuais apresentados no grafico a seguir: 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 
2009 

Observou-se ainda um percentual de 5% de agressores que sao ex-maridos 

das vi t imas, 10% sao ex-companheiros e 5% ex-namorados. O f im do 

relacionamento demonstra ser um dos elementos desencadeadores de conflitos 

entre os casais e, por conseguinte favorecedor da violencia. 

A respeito da aplicagao da Lei Maria da Penha a namorados e ex-namorados, 

cabe ressaltar que os entendimentos sao divergentes, mas a ideia mais convincente 

e a da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiga, que se posicionou de forma 

favoravel a aplicagao da Lei n. 11.340/2006 a casos de agressao praticada em 

decorrencia de um namoro, por considerar o namoro uma relagao int ima de afeto e 

pelo fato da citada lei nao exigir coabitagao. (GOMES, 2009, p. 1) 

£ interessante aclarar a necessidade de nexo causal entre a conduta 

agressiva do namorado e a relagao de intimidade entre ambos, pois a agressao 

deve ser impulsionada em razao da relagao existente entre eles, na qual o 

namorado se aproveite da condigao de namorado para ameagar, agredir, persuadir, 

etc. 

Com relagao as agressoes perpetradas por ex-namorado e importante 

esclarecer que a agressao deve esta relacionada a relagao afetiva existente 

anter iormente, podendo ocorrer tambem em virtude do f im do namoro. O que ira 
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influenciar no enquadramento ou nao da violencia nos termo da Lei Maria da Penha 

sera vinculo entre a agressao e a relagao afetiva existente anteriormente. 

Outro elemento anal isado no perfil do agressor e o estado civil. Mas, antes de 

se adentrar nos percentuais da pesquisa, faz-se necessario compreender que 

apesar de todos os avangos em prol do reconhecimento dos direitos assegurados na 

uniao estavel, ainda ha algumas diferenciagoes com relagao ao casamento civil, 

pois: 

[...] e ainda atraves do matrimonio que duas pessoas de sexo 
diferente adquirem o estado familiar de conjuges, que por sua vez e 
fonte de direitos e obrigagoes reciprocas, representados 
principalmente pela comunhao de vida, moral, espiritual, afetiva e 
material, o que nao coincide necessariamente com os efeitos que 
resultam das relagoes pessoais entre companheiros. (CAHALI, 2005, 
p.23) 

Na seara penal o exemplo mais significativo da diferenciagao entre conjuges e 

companheiros vem aludido no art. 181 do Codigo Penal, que trata da imunidade 

concedida no caso de crimes contra o patrimonio sem uso da violencia. 

Esta imunidade e dada somente ao conjuge na constancia da sociedade 

conjugal, nao se estendendo ao companheiro, havendo, portanto um privilegio do 

conjuge neste delito, em detr imento do companheiro, que nao goza da mesma 

imunidade. 

O menor indice evidenciado foi de 5% correspondente a agressores 

divorciados. Como ja foi esclarecido, o divorcio e e sempre foi um elemento 

impulsionador de conflitos entre os envolvidos. 

O segundo menor indice foi de 10% referente aos agressores solteiros. Na 

verdade, os relacionamentos entre solteiros, principalmente aqueles que duram 

muitos anos, possuem o vinculo de cumplicidade exigido pela lei para punir o 

agressor que se aproveita da relagao para agredir a parceira. 

Por outro lado, a maior percentagem de agressores encontra-se entre aqueles 

que convivem em regime de Uniao Estavel com percentual de 45%, seguido de 

agressores casados, com percentual de 40%, conforme indicativo grafico: 
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Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 2009 

E importante ressaltar que nao e o estado civil do individuo em si que constitui 

e lemento provocador da violencia domestica contra as mulheres, mas a situagao na 

qual a relagao deste casal encontra-se balizada, se em ideais de respeito e 

consideragao mutuos, ou em designios de desconfianga e infidelidade. 

Nesta otica, convem afirmar que tanto os solteiros, como os casados, os 

divorciados e aqueles em uniao estavel estao sujeitos a cometerem o desatino de 

praticar a violencia domest ica, afinal: 

[...] a delinquencia nao e propriedade de individuos ou grupos 
subculturais e, sim, do proprio sistema estratificado, em que eles se 
acham entrosados. Macrocriminologicamente, os grandes surtos 
delinquenciais decorrem da ruina de velhas estruturas. (LYRA 
FILHO, 1972, p.25) 

A velha estrutura que neste caso especif ico esta em ruina e a entidade 

familiar, pois observa-se que a violencia domest ica e uma constante na famil ia 

contemporanea, nao sendo propriedade de individuos pre-determinados, mas de 

situagoes confl i tuosa de desrespeito e de falta de compromisso, na qual estes 

individuos estao inseridos. 

Com relagao ao criterio da idade verif icou-se que cerca de 5% dos agressores 

possuem menos de 20 anos de idade. Outros 5% possuem idade entre 51 e 60 

anos. Sendo mais surpreendente perceber que 10% dos agressores possuem idade 

superior a 60 anos. 

Com base na pesquisa, constatou-se que 2 0 % dos agressores da cidade de 

Sousa tern entre 41 e 50 anos de idade. Cerca de 3 0 % dos agressores estao na 

faixa etaria que compreende 21 e 30 anos. Em igual numero de 3 0 % segue os 
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agressores com idade entre 31 e 40 anos. Sendo estes os indices mais altos, vide 

grafico: 

35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 

5% 
0% 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 
2009 

a Ato 20 anos 

a De 21 a 30 anos 

a Do 31 a 40 anos 

• De 41 a 60anos 

• De 61 a 60 anos 

• Acimade 60 

Anal isar a idade do agressor e imprescindivel, pois e atraves deste dado que 

se demonstra o grau de maturidade e consciencia dele com relagao a violencia 

praticada e como se ve, eles sao em sua maioria adultos, homens que ja possuem 

ou deveriam possuir uma visao maturada a respeito da vida em sociedade. 

O fato dos agressores possuirem, em sua maioria, idade entre 21 e 40 anos, 

acredita-se ja esta configurado um tempo razoavel para compreensao do que e certo 

ou errado socialmente. Entretanto, segundo preleciona Souza (2008, p. 13): "Os 

estudos indicam que nao existe coincidencia significativa em relagao a idade, nivel 

social, educagao. Trata-se apenas de um grupo heterogeneo". 

Embora, af irme-se nao haver relagao imediata entre a agao do agressor e sua 

idade, nao se pode negar a evidencia de que os individuos mais jovens sao mais 

inconsequentes e inseguros no relacionamento, dando margem a relagoes afetivas 

confl i tuosas e instaveis. 

Com relagao a escolaridade, vale mencionar que os dados contrariam a logica 

do senso comum, por que imagina-se que o agressor e um homem rude, sem 

qualquer instrugao. No entanto, quando sao evidenciados os dados relativos ao perfil 

deste agressor, observa-se em sua maioria eles possuem certo grau de 

escolaridade, pois um total de 80%, declararam-se alfabetizados, e somente 2 0 % 

dos agressores nao sao alfabetizados, observe: 
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Na realidade, nao e possivel fazer um ju lgamento de valor sobre o agressor 

do ponto de vista do grau de instrucao, ja que muitas vezes o agressor passa uma 

imagem totalmente diferente da que e evidenciada no ambito domest ico, geralmente 

sao livres de qualquer suspeita, conforme Souza (2008, p. 13): 

[...] os que mais violentam as mulheres sao os mais cultos em que, 
aparentemente, e um homem acima de qualquer suspeita. Aparenta 
ser um cavalheiro, de reputagao ilibada e idonea, tanto no seu 
ambiente social e de trabalho, nao demonstrando nenhuma atitude 
violenta, esta que, so aparece dentro de casa. 

E comum evidenciar casos em que o sujeito responsavel pela violencia 

domest ica aparenta ser um homem tranquilo, distante de qualquer suspeita, mas 

que no interior do ambiente domest ico age de forma agressiva, contrariando a 

imagem que ele constroi em sociedade. 

Sobre a ocupacao e importante destacar que 7 5 % dos agressores tern como 

ocupacao atividades que variam entre pedreiro, carroceiro, ajudante, bragal, etc; que 

sao atividades que nao exigem grau de instrucao elevado. 

Destacou-se um percentual de 2 0 % para agressores que se declararam ja 

aposentados; evidenciou-se tambem que 5% dos agressores nao possuiam 

qualquer atividade laboral, que Ihes atr ibuisse renda, conforme os referenciais 

abaixo: 
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• Sem ocupacao 

• Com ocupacao 

• Aposentados 

Dados referentes ao periodo de Janeiro a Junho de 
2009 

Cabe aqui ressaltar que tomando por base o fato de que a maioria das 

atividades laborais dos agressores varia entre pedreiro, carroceiro, ajudante, bragal, 

etc, conclui-se que a condicao economica deles e desfavoravel, em virtude de que 

tais atividades sao remuneradas com valores infimos. 

A situagao socio-economica demonstra ser um dos principais elementos 

caracterizadores do perfil dos agressores, assim esclarece Souza (2008, p. 13): 

"Apesar disso, e possivel afirmar, segundo as diferentes investigagoes, que o maior 

indice de agressores se detecta na classe media - baixa". 

Somando-se os dados de maior incidencia e possivel af irmar que o perfil do 

agressor da mulher no municipio de Sousa aponta para os companheiros das 

vi t imas, com idade entre 21 e 40 anos, alfabetizados e com ocupagao em atividades 

informais. 

4.1.3 Dados Referentes a Natureza da Violencia 

Tao importante quanto conhecer o perfil do agressor e da mulher vit ima de 

violencia domest ica e saber a natureza deste delito, ou seja, identificar qual das 

formas de violencia domest ica e mais comum na sociedade sousense. 

Segundo os dados coletados, constatou-se que 7 0 % das mulheres que 

buscam a Delegacia Especial izada da Mulher sao vi t imas de lesao corporal 

provocada por companheiro, marido ou namorado. 
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Dos casos evidenciados, 10% sao de Perturbagao da Tranqui l idade, 5% de 

estupro; Outros 5% dos casos, referem-se a homicidios e na mesma proporgao, de 

5%, estao os casos de ameaga combinado com porte de arma. 

Com base nos dados referenciados na pesquisa, conf i rmou-se que a maior 

incidencia de violencia trata da especif icada no art. 129, § 9° do Codigo Penal 

Brasileiro: 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saude de outrem: 
[...] 
§ 9° Se a lesao for praticada contra ascendente, descendente, irmao, 
conjuge ou companheiro, ou quern conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relagoes domesticas, de 
coabitagao ou de hospitalidade. 
Pena - detengao, de tres meses a tres anos. 

E importante esclarecer que a violencia fisica e util izada pelo homem, por que 

ele sabe que, sendo a mulher mais fragil, dif ici lmente revidara os socos, os 

empurroes, os pontas-pe, enf im todos estes atos brutais, que consti tuem lesoes 

corporais, t ipif icadas no Art. 129, § 9° e que geralmente tais atos dif ici lmente sao 

punidos como realmente deveria. 
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5. C O N C L U S O E S 

O debate em torno da violencia domest ica contra a mulher e universal, em 

virtude desta violencia esta presente nas diversas culturas, engloba tanto paises 

pobres como paises economicamente favorecidos. 

£ interessante observar que pouco importa os avangos tecnologicos, o 

crescimento economico e o desenvolvimento de determinada sociedade se nao ha 

nela respeito aos direitos humanos. A humanidade apesar dos milhares de anos de 

formagao nao se encontra preparada para enfrentar o problema da violencia 

domest ica contra a mulher, o que favorece a impunidade aos agressores. 

Foi interessante perceber que a partir do momento que o homem tomou para 

si o papel principal na organizagao da famil ia, passou a submeter a mulher aos seus 

di tames. Este momento, que coincide com o advento da escrita e com o dominio 

pelo homem do arado, e considerado o marco inicial da disseminagao da cultura da 

repressao, da desigualdade e da violencia a mulher no mundo. 

Atualmente, verif ica-se na sociedade brasileira resquicios do patriarcalismo 

que esteve durante anos posit ivado no Direito de Famil ia Brasileiro e que propiciou a 

cultura da violencia contra a mulher. 

O ordenamento juridico brasileiro inicialmente favoreceu a cultura da 

violencia, mas com o passar dos anos foram sendo extirpadas as condutas 

discriminatorias em face da mulher. 

A Constituigao Federal e o Codigo Civil de 2002 foram instrumentos legais 

imprescindiveis para o tratamento igualitario entre homens e mulheres no seio 

familiar e social do ponto de vista jur idico, ja que a desigualdade, a violencia e o 

preconceito cont inuaram presentes na sociedade. 

As mulheres desejavam alem de retirar do ordenamento jur idico tudo que 

traduzia a cultura patriarcalista, char uma legislagao que combatesse a violencia 

domest ica e punisse com mais rigor o agressor. 

A verdade e que o Brasil encontrava-se entre os paises que agiam com 

indiferenga em relagao a violencia domestica, sendo necessaria a imposigao de uma 

ordem internacional exigindo uma postura mais eficaz ao pais no combate a este 

tipo de violencia. Desta pressao adveio a criagao da Lei 11.340/06. 
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A violencia domestica mesmo depois da Lei Maria da Penha continua 

preocupando as mulheres brasileiras e desafiando os juristas que nao conseguem 

controlar a mult ipl icacao das agressoes no ambito familiar. 

Constatou-se com o estudo que a violencia domest ica na sociedade sousense 

nao e um problema particular de alguns lares isolados, mas social e juridico pois 

afeta todos os setores da sociedade. No entanto, falar em problema social e jur idico, 

de forma ampla, pode ser perigoso em razao de que o problema passa a ser 

general izado, nao se tendo meios de combate-lo em sua individualidade. 

Sobre o perfil do agressor averiguou-se que, na maioria dos casos, o agressor 

e aquele individuo que mantem uma relagao int imo-amorosa com a vi t ima, relagao 

esta baseada na uniao estavel. Os agressores possuem idade entre 21 e 40 anos, 

sao alfabetizados e com ocupagao em atividades informais. 

Com relagao a vit ima, o estudo constatou que elas sao predominantemente 

adultas, possuem idade entre 21 e 50 anos, sao alfabetizadas, unidas em sua 

maioria ao agressor pela uniao estavel e possuem como ocupagao atividades 

relacionadas exclusivamente ao espago do lar. 

E imperioso ressaltar que nao ha um perfil especif ico para os casos de 

violencia domest ica, ou seja, nao ha caracterist icas predeterminantes do agressor 

ou da vi t ima; ha na realidade, uma situagao social e jur idica que favorece um 

contexto propicio as violagoes dos direitos das mulheres. 

Vale salientar que a violencia domestica evidenciada no presente estudo tern 

dois fatores principais, um social e um jur idico, que sao: os resquicios de 

patriarcalismo e a impunidade. 

Acredita-se que os resquicios de patriarcalismo presente na sociedade atual 

e, ao lado da impunidade, um dos fatores desencadeadores da violencia domest ica 

contra a mulher. A razao maior de atacar o patriarcalismo e a impunidade advem da 

sua prevalencia na sociedade como obstaculos que impedem a efetivagao das 

polit icas de protegao a mulher 

Mesmo depois das conquistas dos movimentos feministas, da criagao de leis 

e da celebragao do principio da igualdade nos mais diversos disposit ivos, a mulher 

continua sofrendo com a violencia. A razao disso e que a lei mudou, mas a 

sociedade nao; continua com tragos patriarcais, que impedem a construgao de uma 

sociedade justa e igualitaria. 
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