
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 

 

 

 

 
 

NAYANNE SONALLE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: O QUE FAZ A 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NÃO INIBIR A SUA REINCIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006 



NAYANNE SONALLE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: O QUE FAZ A 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NÃO INIBIR A SUA REINCIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 

Universidade Federal de Campina Grande, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharela em Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Drª. Maria da Luz Olegário. 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006 



NAYANNE SONALLE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER: O QUE FAZ A LEGISLACAO 
BRASILEIRA NAO LNIBIR A SUA REINCIDENCIA. 

BANCA EXAMINADORA 

MARIA DA LUZ OLEGARIO 

Prof. Ms. Orientadora 

Prof. Ms. 

Prof. Ms. 

Sousa-PB 
Junho-2006 



Aos meus pais que sao a razao de todo o amor 
existente em minha vida; aos meus avos que 
mesmo distantes me transmitem paz e sabedoria; 
aos meus familiares que acreditam no meu 
progresso; aos meus amigos que alegram os meus 
dias e aos meus irmaos, que toreem pelo meu 
sucesso, 

Dedico. 



AGRADECIMENTOS 

Agradeco incondicionalmente a Deus, por ser a fonte inspiradora de minha existencia, 

Aos meus pais, por me incentivarem, me darem condi96es dignas de estudo, apoio, conforto, 

paz, amor e afeto dentro do meu lar, o que me fez ter serenidade para cumprir as minhas 

responsabilidades e seguir o meu caminho buscando a justiga, almejando por cada eonquista e 

refietindo sobre cada fracasso. 

A todos os meus colegas de sala que compartilharam comigo anos de luta pela vitoria 

profissional e em especial a minhas eternas amigas, Darnelly e Mirna que ao longo deste 

percurso estiveram sempre presentes, me ajudando, me ouvindo e me aconselhando para a 

realizacao de um bom trabalho. 

Ao meu namorado que sempre me entendeu, me apoiou e me deu forfas para nunca desistir e 

prosseguir na luta em busca de meus sonhos e da concretizacao dos meus ideais. 

A minha orientadora, Maria da Luz Olegario, que durante a minha participacao no projeto de 

extensao "Assistencia Jurfdiea e Social as Mulheres Vitimas de Violencia" me fez despertar 

para a grandiosa problematica existente em nossa sociedade, plantando em mim uma semente 

de esperan9a de que possamos ajudar essas mulheres que sofrem agressoes. 

A todos os funcionarios da biblioteca setorial Mirian Benevides Gadelha, e-em especial a 

Rejane Lucas da Silva e Barbara Abrantes de Oliveira, que sempre compreenderam as 

dificuldades enfrentadas e ajudaram. 

E, finalmente, a todos que acreditam em meu potencial enquanto profissional e ser humano, 

que comete erros, mas luta para um dia acertar. 



Em outras palavras e preciso acreditar no 
processo. Esta talvez seja uma de minhas ultimas 
ingenuidades. 

(Jean-Paul Sartre) 



RESUMO 

Consiste este trabalho de conclusao de eurso em uma analise dos motivos que levam a 
legislacao brasileira a nao inibir a reincidencia da violencia domestica contra as mulheres, 
ponderando em que consiste a violencia no ambito privado dos lares, as formas que ela pode 
se concretizar, estudando os casos de violencia domestica, psicologica, fisica e sexual, 
caracterizando o perfil das vitimas da violencia em questao e apresentando os habitos 
ordinarios aos agressores e buscando conscientizar a sociedade das consequencias desta 
modalidade de violencia para as mulheres vitimas e as ocasionadas pela mesma nas relafoes 
intrafamiliares. Mostrando os motivos que fazem com que as mulheres que sofrem essas 
agressoes nao denunciem os seus agressores e as formas mais habituais que essa violencia se 
inicia. O que pretende e comprovar que o Estado e omisso e falho por ter a competencia e nao 
cumprir o seu papel de minimizador da reincidencia das infrafoes referentes a violencia 
domestica sofrida pelas mulheres, pois deveria criar Juizados Especializados na Violencia 
Domestica Contra a Mulher e proporcionar a formacao de entidades de apoio as mulheres vitimas 
de violencia domestica e cursos de capacitafao e profissionalizacao. Pelo que se pode 
observar durante a pesquisa realizada atraves do metodo exegetico juridico, existem crimes 
tipificados no ordenamento juridico que se a molda a violencia domestica contra a mulher, 
mas e visivel que a nossa legislacao precisa de mudancas profundas com relacao a efetividade 
da aplica^ao das normas, suas san^oes e tambem a respeito da impunidade, por nao haver uma 
punibilidade adequadamente cumprida e as normas nao apregoarem e efetivarem o carater 
preventivo e intimidativo aos infratores dos crimes considerados de menor potential ofensivo, 
estando neste rol enumerados a maior parte dos crimes reincidentes de violencia domestica. 
Assim as razoes que levam a nossa legislacao a nao tolher a reincidencia dos crimes de 
violencia domestica estao diretamente ligadas a deficiencia de uma efetiva aplicabilidade da 
legislacao e a necessidade de atualizacao das penas e tipificaeao dos crimes, juntamente com 
falta de preparo dos agentes competentes para receberem essas mulheres quando procuram 
por ajuda, a carencia da criacao de Juizados Especializados na violencia domestica contra a 
mulher, a escassez de projetos de apoio psicologico, social e financeiro a essas vitimas, 
incluindo o oferecimento de cursos de capacitacao e profissionalizacao para que estas tenham 
uma chance de reconstruirem suas vidas, contribuindo tambem para a reincidencia da 
violencia a ausencia de fornecimento de reabilitacao psicologica ao agressor e ainda a falta de 
divulgacao por parte do Estado e empresas privadas de campanhas de preven9ao com a 
finalidade de chegar a raiz do problema em evidencia que e a conscientiza9ao da sociedade 
em geral dos direitos que a mulher possui de ser respeitada integralmente, psicologica, fisica e 
sexualmente, como qualquer ser humano, sem descrimina9ao. 

Palavras- chaves: violencia domestica. ausencia de legisla?ao. impunidade. 



ABSTRACT 

It consists this work of conclusion of course in an analysis of the reasons that take the 
Brazilian legislation not to inhibit the relapse of the domestic violence against the women, 
pondering where it consists the violence in the private scope of the homes, the forms who it 
can materialize itself, studying the cases of domestic, psychological, physical and sexual 
violence, characterizing the profile of the victims of the violence in question and presenting 
the usual habits to the aggressors and searching to acquire knowledge the society of the 
consequences of this modality of violence for the women victims and the caused ones for the 
same one in the intrafamiliares relations. Showing the reasons that make with that the women 
who suffer these aggressions its aggressors and the forms more habitual do not denounce than 
this violence i f he initiates. What it intends is to prove that the State is omissive and defective 
for having the ability and not fulfilling its paper of minimizador of the relapse of the referring 
infractions to the domestic violence suffered by the women, therefore would have to create 
Courts Specialized in the Domestic Violence Against the Woman and to provide to the 
formation of entities of support to the women victims of domestic violence and courses of 
qualification and professionalization. For what i f it could observe during the carried through 
research crimes tipificados in the legal system exist that i f molds it the domestic violence 
against the woman, but are visible that our necessary legislation of deep changes with regard 
to the effectiveness of the application of the norms and its sanctions and also regarding 
impunity, for not having a punshability adequately fulfilled and the norms not to proclaim and 
to accomplish the preventive and intimidativo character to the infractors of the considered 
crimes of offensive potential minor, being in this roll enumerated most of the relapsing crimes 
of domestic violence. Thus the reasons that take our legislation not to hinder the relapse of the 
crimes of domestic violence are directly on the deficiency of an effective applicability of the 
legislation and the necessity of update of the penalties and tipificacao of the crimes, together 
with lack of preparation of the competent agents to receive these women when they look for 
for aid, the lack of the creation of Courts Specialized in the domestic violence against the 
woman, the scarcity of projects of psychological, social support and financier the these 
victims, including the oferecimento of qualification courses and professionalization for these 
have a possibility of reconstructing its lives, also contributing for the relapse of violence the 
absence of supply of psychological whitewashing to the aggressor and still the spreading on 
the part of the State and private companies of campaigns of prevention with the purpose to 
arrive the root of the problem in evidence that is the awareness of the society in general of the 
rights that the woman possesss integrally of being respected, psychological, physically and 
sexually, as any human being, without descriminacao. 

Words keys: domestic violence, legislation absence, impunity. 
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INTRODUCAO 

Esta pesquisa tem como problematica identificar quais os motivos que levam a 

legislacao brasileira a nao inibir a reincidencia da violencia domestica, questionando se a lei e 

omissa ou se o problema se concentra na ineficacia da aplicacao da legislacao existente. 

O presente trabalho de conclusao de curso pretende fazer uma abordagem critica as 

punicoes dos crimes mais frequentes e reincidentes que ocorrem no silencio dos lares, 

trazendo conseqiiencias irreversiveis para as mulheres violentadas psicologicamente, 

fisicamente e sexualmente. 

A escolha deste tema da-se em virtude do preconceito existente por parte da sociedade 

com relacao a violencia domestica e sobretudo pela extrema necessidade de reformas 

profundas na legisla9ao penal brasileira, principalmente, na punifao e nas formas de efetivar o 

cumprimento das sanfoes penais no que se refere as infragoes consideradas de menor 

potencial ofensivo. Tendo por objetivo apontar as falhas da lei vigente, buscando 

conscientizar o publico alvo deste estudo, da importancia de suas participa9oes na luta contra 

a impunidade e a reincidencia dos crimes cometidos no ambito domestico. O que se justifica, 

por este tipo de violencia caracterizar-se como um dos maiores problemas hodiernos 

enfrentados pela popukujao, uma vez que a violencia de genero, principalmente a ocorrida na 

privacidade das familias e legitimada, geralmente, por suas proprias vitimas, que nao 

representam seus agressores e negligenciada pela lei que nao possui dispositivos concretes 

para prevenir, punir e reabilitar socialmente o agressor. 

O maior desafio desta pesquisa foi encontrar material e recursos bibliograficos 

suficiente para o desenvolvimento deste estudo, desta forma a metodologia utilizada foi o 

metodo exegetico juridico, pesquisas doutrinarias, artigos de internet, legisla9ao de codigos e 

consultas processuais na comarca de Sousa, Paraiba. 

No primeiro capitulo deste trabalho constara a defiruxjao do que vem a ser a violencia 

domestica, mostrando que inumeras mulheres, crian9as e adolescentes sofrem caladas dores 

indefinivcis e na maioria dos casos insuperaveis, que podem ocorrer das mais diversas formas, 

como atraves de deprecia9oes, palavras agressivas e humilhantes, ofensas verbais, injurias, 

difama9oes, amea9as e todas as modalidades da violencia psicologica que acontecem 

dissimuladamente. Ou ainda atraves da violencia domestica fisica, se concretizando esta, por 

agressoes, lesoes corporais, torturas fisicas, ferimentos, quebraduras, queimaduras, cortes e 

hematomas, ficando as conseqiiencias esta modalidade de violencia domestica expressa na 

face e no corpo das vitimas, o que leva essas mulheres a se esconderem de seus familiares ou 
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forjarem acidentes inexistentes por vergonha de estarem vivendo uma situacao tao humilhantc 

e por medo de serem mais agredidas se expuserem o seu problema aos familiares, por receio 

de nao serem compreendidas e ate consideradas culpadas por estarem sendo violentadas. 

Outra forma de violencia que trara o primeiro capitulo sera a violencia domestica sexual, 

sendo esta a mais complexa por apresentar conseqiiencias psicologicas, fisicas e morais, 

destruindo a alma de criancas e adolescentes, provocando disturbios sexuais para o resto da 

vida, acarretando a contaminafao de doencas sexualmente transmissiveis e provocando temor 

dentro das familias. 

O segundo capitulo fara referenda ao perfil das mulheres que sofrem violencia 

domestica e aos seus agressores, enfocando as conseqiiencias sofridas pelas vitimas, pelos 

familiares das vitimas e por toda a sociedade em geral, indicando os motivos que ocasionam a 

violencia domestica contra a mulher e que levam a vitima a nao denunciar, como a falta de 

amparo social a estas vitimas, a negligencia das autoridades competentes, a falta de prepare 

dos funcionarios publieos que atendem estas vitimas nas delegacias, mostrando que essas 

mulheres geralmente, tern baixa-estima, sao dependentes fmanceira e emocionalmente dos 

proprios agressores, sofrem caladas, anulam-se para tentarem diminuir os conflitos no lar e 

agradarem aos companheiros na tentativa de nao serem agredidas, ofendidas ou de nao 

sofrerem abusos sexuais. Advertira tambem esta analise que os agressores quase em sua 

totalidade cometem os mesmos atos e tern habitos semelhantes, sao rispidos o tempo todo, 

acusam a mulher de ser desleal, desestimulam a companheira a ter ligacoes de amizade com a 

familia e amigos, privam a vitima de estudar e trabalhar, sempre criticando todos os seus atos, 

nunca aceitando suas decisoes, sendo extremamente agressivos e brutos quando estao bebados 

ou drogados, controlando as finan9as, submetendo a vitima a humilha9oes na presen9a de 

amigos e conhecidos, nao tendo a menor considera9ao e cuidado com os objetos pessoais e de 

valor sentimental da paciente e geralmente tambem agridem os filhos. 

No terceiro capitulo apresentar-se-a as providencias que o Estado deve realizar para 

minimizar a reincidencia dessa violencia, como cria9ao de Juizados Especializados na 

Violencia Domestica Contra a Mulher, a forma9ao de entidades de apoio as mulheres vitimas 

de violencia domestica, a irnplanta9ao de cursos para a capacita9ao e profissionaliza9ao destas 

vitimas, que tem por finalidade a reconstru9ao das suas vidas de uma forma digna e ainda a 

reabilita9ao psicologica do agressor, que e um dos pontos cruciais na busca da nao ocorrencia 

de reincidencia das agressoes, desta forma, sera centralizado o estudo deste capitulo, no fato 

de que o Estado, enquanto Orgao competente tem um papel fundamental e decisivo na 

inibi9ao da violencia, seja qual for a sua modalidade e contra quem estiver sendo praticada, 
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incluindo-se, assim, neste rol, a competencia para erradicar a violencia domestica contra a 

mulher, pois e o seu poder coercitivo que dita parametros a serem seguidos, normas que 

devem ser respeitadas mediante sancoes aplicadas aos seus infratores. 

No ultimo capitulo sera relatada a legislacao brasileira existente na punicao da 

violencia domestica contra a mulher, descrevendo as condutas tipificadas como ilicitas pela 

legislacao brasileira e praticadas reincidentemente contra as mulheres, sobretudo no ambito 

privado do lar, analisando todo o procedimento da Lei dos Juizados Especiais Civis e 

Criminais, Lei n° 9.099/95, da Lei n° 10.259/01 e no ambito da Justica Federal, no que couber, 

e a Lei n° 11.313/06 mostrando as lacunas destas Leis no que diz respeito as formas de 

punieoes destes crimes e as penalidades dos considerados crimes de menor potencial ofensivo, 

que sao os mais habitualmente ocorridos na esfera domestica, sendo a repreensao destes 

considerada muito branda e sem nenhuma eficacia, pois quando os processos seguem todo o 

procedimento da queixa e a mulher enfrenta todas as conseqiiencias sociais e psicologicas, a 

condenacao do infrator se resume a um acordo entre o agressor e o Representante do 

Ministerio Publico, a denominada transacao penal, atraves da qual a reprimenda costuma ser o 

pagamento de algumas cestas basicas, ou a prestacao de servicos totalmente dissociados do 

ato praticado. 

Desta forma, a finalidade primordial deste trabalho sera levar a publico a necessidade 

de formas mais eficazes no combate a violencia domestica contra a mulher, buscando instituir 

com urgencia a transformafao da propria cultura estabelecida na sociedade, que coloca a 

mulher em posieao de inferioridade ao homem e a alteracao na legislacao vigente em nosso 

pais que alem de absolutamente arcaica, pois o nosso Codigo Penal e datado de 1940, e 

demasiadamente omissa e ineficaz na prevencao, punifao e reabilitacao do agressor. Assim, 

atraves deste busco o aumento da conscientizacao nos cidadaos, de ambos os sexos, de que a 

mulher, como todo ser hurnano, tem direito de ter sua integridade psiquica e moral, 

respeitadas. 



CAPITULO 1 A VIOLENCIA DOMESTICA E SUAS VITIMAS 

Para que possamos entender as razoes que levam a Legislacao Brasileira a nao inibir a 

violencia contra mulheres no ambito domestieo, precisamos a principio compreender a 

complexidade existente na realidade cotidiana das mulheres que sao vitimas e sofrem 

violencia domestica. Sendo esta multo dificil, pois, a maioria dos casos, que sao as lesoes 

corporais leves, espancamento, agressoes e qualquer lesao que nao resultar em incapacidade 

para as ocupacoes habituais por mais de trinta dias, que nao causar perigo de morte, 

debilidade permanente de membro, sentido ou funcao, aceleracao de parto, a nossa legislacao 

preve uma sanfao muito branda, nao existindo nem a possibilidade dos agressores serem 

punidos com penas privativas de liberdade e sim com penas restritivas de direito, o que deixa 

a vitima desprotegida, com medo de denunciar e so agravar a situacao, pois o agressor 

continua em liberdade e na maioria das vezes mais furioso pelo fato de ter sido denunciado, 

ocasionando novas violencias. 

A violencia domestica e um problema que atinge milhares de crianfas, adolescentes e 

mulheres, existindo casos em que o homem tambem e vitimado por esta violencia. Desta 

forma, a violencia domestica e um dilema universal que atinge um grande numero de pessoas, 

em sua maioria das vezes de forma silenciosa e dissimuladamente. Trata-se de uma violencia 

que nao costuma obedecer nenhum nivel social, economico, religioso ou cultural especifico, 

como muitos leigos no assunto podem pensar. E um dos crimes de maior reincidencia, 

cometido com grande frequencia, pouco denunciado e normalmente nao punido, acontecendo 

atraves de assassinates, espancamentos e estupros cometidos pelos proprios maridos, 

companheiros, pais e padrastos, dentro do sigilo do lar. 

O estudo e a busca de uma solueao ou mimmizacao desta violencia sao de relevante 

importancia sob dois aspectos; primeiro, devido ao sofrimento indescritivel que imputa as 

suas vitimas muitas vezes silenciosas e, em segundo, por que comprovadamente, a violencia 

domestica, incluindo ai todas as suas formas, como a violencia domestica psicologica que tras 

consigo a negligencia precoce, a violencia domestica fisica e a violencia domestica sexual, 

que podem impedir um bom desenvolvimento psiquico e fisico da vitima. 

A violencia domestica contra a mulher se caracteriza por qualquer ato, omissao ou 

conduta que serve para infligir sofrimentos fisicos, sexuais ou mentais, direta ou 

indiretamente, por meio de enganos, amea9as, eoacao ou qualquer outro meio, a qualquer 

mulher, tendo por objetivo e como efeito intimida-la, puni-la, humilha - la ou mante-la nos 

papeis estereotipados e ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade humana, a autonomia 
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sexual, a integridade fisica, mental e moral, ou abalar a sua seguranca pessoal, o seu amor 

proprio ou a sua personalidade, ou ainda diminuir as suas capacidades fisicas ou intelectuais. 

Conforme uma teoria desenvolvida pela psiquiatra americana Walker apud Amaral; 

Letelier; Gois; Aquino, (2001), que estudam a cumplicidade da mulher espancada com seu 

agressor, a violencia domestica segue tres ciclos distintos: primeiramente, a escalada da 

tensao, uma tensao insuportavel, que eostuma destrair a auto-estima da mulher. Nesse 

momento ela se anula para tentar acalmar o parceiro, logo apos a brutalidade se concretiza e 

depois das agressoes vem a tranquilidade doentia, em que a vitimizacao da mulher se 

completa e o parceiro faz juras e promessas de que tudo foi um acidente e que nunca mais 

acontecera. A mulher, em sua fragilidade e com medo finge que acredita para tentar salvar o 

que ainda resta de sua vida. E com freqiiencia, as vitimas submetidas a anos de abuso 

aceleram a segunda fase para chegar a ultima quando, sem solucao para o seu problema, pensa 

ate em matar o seu agressor. Nesse momento com medo de si mesma, muitas procuram ajuda, 

mas desistem na ultima hora e por vergonha calam-se diante da exposicao de sua intimidade, 

vao se afastando gradualmente de amigos e familiares, ocultando-se o que as torna mais 

vulneravel e a merce do agressor, que se ve dono de mais poder. E assim esse ciclo de 

violencia vai se repetindo, e dificilmente se rompe. Desta forma, o homem torna-se 

verdadeiramente titular de direitos, ficando evidente o poder do masculino sobre o feminino, 

uma vez que a propria sociedade admite e, muitas vezes, justificam o tratamento desigual e 

hierarquizado. 

E preciso a existencia da consciencia de que a violencia domestica contra a mulher e 

um problema de saiide publica. Segundo um site1 de Rede Nacional de Saude, Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos, no Brasil cerca de 6,8 milhoes de mulheres ja foi espancado 

pelo menos uma vez, tendo estas vitimas, em geral, convivido isoladamente da sociedade e 

em silencio, e na maioria dos casos passam anos para buscar ajuda, podendo ser violentadas 

em todos os seus ciclos de vida, infancia, adolescencia, na fase adulta, ou ate mesmo na 

velhice. 

E impossivel discutir a violencia domestica sem analisar os papeis de genero, e se eles 

tem impacto nessa violencia, sendo evidente que na raiz da problematica existe um conflito de 

genero onde homens sao criados para nao chorar, mandar e serem detentores do poder e as 

mulheres para obedecerem e serem donas de casa submissas a comandos. E notorio que hoje 

1 www.redenacinaldesaude.com 

http://www.redenacinaldesaude.com
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existem muitas mulheres lutando para acabar com essa violencia crescente e absurda que 

impera em nossa sociedade, mas, contudo afirma Boulding (1981, p. 124): 

E preciso atencao para o fato de a mulher intemalizar e reproduzir a 
agressao, contribuindo para que as estruturas que a transformam em vitima 
sejam mantidas. Nesse cenario, destacam-se os casos de maes que 
colaboram ativamente no endurecimento de seus filhos, transformando-os 
em machos agressivos. 

Esses conflitos sao produtos das dificuldades de se lidar com as diferencas, sendo 

dificil erradica-lo por acontecer dentro dos lares, das familias, sendo perpetradas por um 

agressor que possui la9os de parentesco, geralmente pais, padrastos, maridos e companheiros, 

que culturalmente possuem uma superioridade masculina, fisica, etaria, social, psiquica e 

hierarquica. 

1.1 Tipos de violencia domestica contra a mulher 

E de fundamental relevancia que analisemos todos os tipos de violencia domestica 

contra a mulher, no ambito familiar, suas peculiaridades, caracterlsticas, causas, todos os fatos 

e motivos que podem ocasionar brigas, agressoes, lesoes no corpo e na alma e ate dilacerar 

familias, levando a finaliza9ao de milhares de casamentos ou relacionamentos estaveis, pois 

so atraves desse estudo minucioso de casa tipos de violencia domestica contra a mulher 

poderao encontrar solucoes que amenizem a reincidente ocorrencia desta violencia e tambem 

conseguiremos apontar as lacunas da legisla9ao neste sentido, visualizando como diminuir, 

punir e quern sabe erradicar essa violencia tao grotesca e ainda muito presente em nosso 

cotidiano social. 

A violencia domestica contra a mulher existe escondida em um grande numero de 

lares da nossa sociedade, acontecendo todos os dias e nas mais diversas formas. Sendo 

caracterizadas por atos de violencia psicologica, fisica e sexual, apresentando todas essas 

modalidades de agressoes, conseqiiencias seriissimas para o desenvolvimento de adolescentes, 

em alguns casos, e para a manuten9ao da saude psiquica, emocional e estrutural dessas 

mulheres e de toda a familia que convive com a violencia dentro do lar. 

1.1.1 Violencia psicologica 
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A violencia psicologica ou psiquica e imperceptivel, nao se enxerga no corpo humano 

violentado, mas deixa "marcas" nas atitudes e no comportamento do individuo. 

Especificamente, a violencia psicologica no ambito domestico pode se apresentar nas 

relacoes pessoas cotidianas, com a falta de incentivo, em outras palavras, esta violencia e 

invisivel ao corpo, mas visivel a alma, ocorrendo na esfera das relacoes interpessoais, atraves 

da comunicacao e da linguagem. 

E a vitima, na sua intimidade, quern a processa como agressao, reagindo e 

reestruturando um comportamento. Uma pessoa que comete um tipo de violencia como a 

ameaca ou o constrangimento, esta cometendo um crime que na maioria dos casos passa 

despercebido e sempre fica impune. 

A violencia domestica psicologica e o primeiro sintoma do initio de um ciclo de 

violencia, caracterizada por excessos de palavras agressivas, ofensas, ameacas, causando 

medo a vitima e conseqiientemente um estado de pouca comunicacao, tensao e temor de 

explosoes e concretizacao das palavras ameacadoras em atos de violencia fisica ou sexual. A 

violencia psicologica surge como um aviso, um estagio preparatorio para a pratica de uma 

agressao de fato, mas e muito dificil ou ate mesmo raro casos em que a mulher violentada 

psicologicamente denuncia o seu agressor, por pensar que tudo nao passou de um momento 

critico que ira passar. 

Em muitos casos a violencia psicologica tras danos irreversiveis, levando mulheres a 

mergulhar em uma depressao sem volta, levando maes a abandonar seus filhos, ou ate mesmo 

fazendo com que muitas destas vitimas vivam esperando a morte por so enxergarem o medo, 

ou se enxergarem como fracassadas, abandonadas, como se nao servissem para nada e nunca 

tivessem sido amadas ou tivessem possufdo qualidades e vida propria. O fato de estarem 

sendo comparadas a outras mulheres e sempre consideradas inuteis e despreziveis, nunca 

recebendo afeto faz com que essas mulheres peream a dignidade, o amor proprio. Essa forma 

de violencia e a que tras maiores conseqiiencias diretas por mexerem imediatamente com a 

vontade de lutar pela vida, de desenvolver projetos pessoais, realizar sonhos e veneer os 

obstaculos, tornando essas mulheres seres vegetativos que apenas esperam a vida acontecer, 

sem expectativas para o futuro. 

Essa violencia pode causar um grau tao forte de angustia e de falta de amor pela vida 

que acaba trazendo consigo uma outra violencia que ocorre por parte das violentadas em 

relacao a seus dependentes, e a denominada Negligencia Precoce, que se concretiza quando os 

responsaveis deixam de prover os recursos minimos para a sobrevivencia e a manutencao de 

uma vida digna, ferindo os direitos e garantias fundamentais, como por exemplo, quando a 
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mulher vitima de violencia psicologica domestica deixa de alimentar seus filhos e dar-lhes 

atencao, higiene ou principalmente afeto, por nao estar psicologicamente bem. 

1.1.2 Violencia fisica 

A violencia domestica fisica quase sempre se apresenta depois da violencia domestica 

psicologica, causando alem da conseqiiencia psiquica, uma outra que se faz ver por causar 

ferimentos, quebraduras, queimaduras, cortes, hematomas e todas as formas possiveis e 

imaginaveis de lesoes corporais. Essa violencia e a concretizacao das ameacas e das 

depreciacoes podendo ocorrer em diversas situaeoes dentro do ambiente domestico, 

comecando por uma simples discussao entre marido e mulher, onde no calor das agressoes 

verbais o marido tenta mostrar que manda e acaba punindo a esposa com agressoes fisicas, 

outra situacao propicia e no caso em que o homem chega alcoolizado, xingando a mulher e a 

agride, com ou sem previa discussao, ou ainda quando mutuamente marido e mulher se 

agridem corporalmente e o marido acaba revidando com maior intensidade ou inicia o 

espancamento da mulher. 

Uma pesquisa realizada por Minayo & Sanches, (1993, p. 86), tras alguns relatos 

feitos por vitimas de violencia domestica fisica em dois hospitals publicos, o Hospital 

Mundial Miguel Couto (HMMC) e o Hospital mundial Salgado Filho (HMSF), ressaltando o 

autor que e impossivel chegar a absoluta veracidade das informacoes, pois e sabido que 

muitas mulheres declaram outra historia ate inventam acidentes, visando encobrir a situacao 

ou ate mesmo proteger o agressor: 

Relato 1 - ( HMSF) - mulher de 38 anos: " (...) mora com um companheiro alcoolatra, que 

havia bebido muito e tentou bater nela. Ela o afastou e estava sentada no sofa vendo televisao. 

Ele veio com uma faca e enfiou no seu abdomen." 

Relato 2 - (HMSF) - mulher de 30 anos: "(...) gravida de oito foi agredida pelo marido 

com um pedaco na barriga e no rosto, tendo afirmado que ele tentou mata-la e a agrediu com 

requintes de crueldade". 

Relato 3 - (HMSF) - mulher de 40 anos: " (...) como o seu marido nao dormiu em casa, 

ela pediu explicagoes no seu retorno, e ele comeeou a discutir com ela e a agrediu com uma 

barra de ferro e jogou cola em cima de seu corpo" 
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Relato 4 - (HMSF) - mulher de 31 anos: 

(...) estava em casa, comecou a discutir com o marido, pois ele estava 
debochando do seu filho mais velho. Falava que nao gostava dela nem deste 
filho, que so gostava do fdho mais novo. Ela ficou nervosa, comecou a 
discutir, ai ele veio para cima dela, deu-lhe um soco, pegou uma garrafa e 
cortou a sua mao. 

A violencia domestica fisica esta no corpo com as marcas do sofrimento, causando 

feridas superfieiais ou profundas, lesao corporais de natureza grave ou leve, sendo o 

espaneamento a agressao mais comum, mas existem casos em que os agressores chegam a 

amarrar as vitimas com cordas ou correntes e espanca-las com objetos como cinto, vassoura, 

panelas e martelos, englobando ainda outros atos de verdadeiro sadismo, como por exemplo, 

queimaduras com pontas de cigarro, agua fervendo, privacao de comida e agua, entre outros 

casos, que sao inumeros. 

Segundo o Codigo Penal Brasileiro (CP), a lesao corporal de natureza grave e aquela 

que inabilita por um tempo ou definitivamente a pessoa e quando resulta em morte da vitima. 

A lesao corporal leve e aquela que nao impede os movimentos da vitima, mas seja qual for o 

instrumento ou a forma da agressao fisica, nao se faz a distincao da lesao corporal em se 

tratando de soco, pontape ou chute. O Codigo Penal Brasileiro diferencia, porem, quando esta 

agressao e dolosa, ou seja, quando o agressor tem a clara intencao de agredir, a denominada 

lesao corporal dolosa, e quando uma circunstancia alheia a vontade de alguem, provocar uma 

lesao em outrem, denomina-se lesao corporal culposa. 

1.1.3 Violencia sexual 

Entre todas as formas de violencia domestica contra a mulher a mais complexa delas e 

a violencia sexual, porque o abuso nas relacoes intimas e quase sempre acompanhado por 

severos danos psicologicos, verbais e fisicos. A violencia domestica sexual tende a ficar 

escondida dentro das casas devido ao medo de represalia, vergonha ou temor de que ninguem 

acreditara na vitima. Alias, nao acreditar na filha violentada pelo pai pode interessar a muita 

gente, principalmente a mae, normalmente complacente sob a mascara de ignorar e temendo 

as conseqiiencias sociais, policiais e intra-familiares, preferindo viver junto do seu marido, do 

que se separar, existindo uma complacencia omissa que pode ser tao criminosa quanto a 

agressao. 
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Na maioria dos casos, de algum modo quase toda mae sabe o que esta acontecendo. 

Mas e um acontecimento que os mecanismos de defesa do ego empurram para os poroes do 

inconsciente. Portanto as maes negam e reprimem esse fato para subterraneos, onde ele 

incomoda menos, negam esse conflito para se desobrigarem de atitudes severas em relacao ao 

companheiro. 

Nessa situacao a mae costuma ser outra vitima e cumplice simultaneamente. Muitas 

vezes o agressor usa do poder sobre a mae para realizar com a filha gratificacao sexual, sem o 

consentimento da vitima, sendo a mesma induzida ou forcada a praticas sexuais com ou sem 

violencia fisica. Ao contrario do que se pensa com frequencia, a violencia domestica sexual 

nao ocorre em familias sempre desestruturadas. 

Normalmente o pai e o principal agressor sexual, seguido pelo padrasto nos casos de 

violencia domestica contra mulheres ainda adolescentes, esse fato geralmente mexe com o 

padrao e a dinamica da familia, envolvendo punicoes e separaeoes conjugais, mas tambem 

nao e raro que a mulher ou a adolescente sexualmente violentada seja severamente punida 

depois de relatar sua dor para outros familiares ou autoridades competentes, em inumeros 

casos sendo considerada como mentirosa promotora de discordia, difamadora, ou e 

considerada facilitadora e estimuladora da agressao, acarretando culpa e medo na vitima e nos 

possiveis denunciantes solidarios a vitima. Assim, a ocorrencia desses crimes sexuais tende a 

ser ocultada, omitida, ficando impune. 

Em outros casos a vitima de violencia domestica sexual nao conta a mae por medo de 

magoa-la, mas quando a mae toma conhecimento dos fatos, ela costuma tomar diversas 

atitudes, entre elas, denunciar o agressor, sendo que a grande maioria das mulheres que optam 

por essa altefnativa nao a faz de imediata. Elas costumam levar anos para terem coragem para 

enfrentar o marido e as conseqiiencias, Quando resolvem denunciar, o que ocorre em cerca de 

dois tercos dos casos, as maes levam a noticia do crime a autoridade policial e se separam do 

companheiro, outra atitude nao rara e a mae nao acreditar que o seu companheiro ou marido 

seja capaz de abusar sexualmente da propria filha e ignorar os acontecimentos. Acontecem 

ainda casos de a mae suspeitar que pudesse ser verdade, mas nao tendo a certeza de que o seu 

marido ou companheiro seja um agressor sexual, viver na eterna duvida, por ter medo de 

investigar e descobrir a verdade, de modo geral a certeza costuma ser muito ameacadora. 

Algumas vezes quando as evidencias sao incontestaveis, ainda arriscam acreditar que a filha 

foi quern seduziu o pai. 



CAPITULO 2 PERFIL DAS MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA E 
DO SEU AGRESSOR 

Diante da problematica em estudo, que e sabermos se a violencia domestica contra as 

mulheres esta crescendo cada vez mais por falta de uma legislacao que a reprima ou se pela 

ineficacia de sua aplicabilidade, se faz necessario analisarmos os perfis dos envolvidos neste 

tipo de violencia, tanto o da vitima, quanto o do agressor, e assim de alguma forma entender 

melhor, os motivos que levam essa violencia a ser uma das mais reincidentes e uma das 

menos puniveis. 

E dificil erradicar esta violencia por que todos os dias milhares de mulheres sofrem 

algum tipo de violencia nas maos de seus maridos, companheiros ou pai e padrastos e sao 

muito poucas as que contam a alguem, um amigo, um familiar, um vizinho ou a policia. Essas 

vitimas da violencia domestica provem de varios estilos de vida, culturas, grupos, varias 

idades e de todas as religioes. Todas as mulheres vitimadas partilham sentimentos de 

inseguranca, isolamento, culpa medo e vergonha. 

A vitima de violencia domestica, geralmente, tem pouca alta-estima, e se encontra 

atada na relacao com quern agride, seja por dependencia economica ou sentimental. O 

agressor sempre acusa a vitima de ser responsavel pela agressao, a qual acaba sofrendo uma 

grande culpa e vergonha. A vitima tambem se sente violada e traida, ja que o agressor 

promete, logo apos a agressao, que nunca mais vai repetir esse tipo de comportamento, mas 

sempre acaba repetindo. 

Em algumas situacoes, a violencia domestica tida como fraca passa a uma violencia 

cronica por que um dos conjuges apresenta uma atitude de aceitacao e incapacidade de se 

desligar daquele ambiente, sejam por razoes materials ou emocionais. Para entendermos 

melhor esse tipo de personalidade persistentemente ligada ao ambiente de violencia domestica 

poderiamos compara-la com a atitude descrita como co-dependencia, encontrada nos lares de 

alcoolistas e dependentes qulmicos. 

Nao e muito dificil detectarmos o perfil de um homem agressivo, pois estes agressores 

agem sempre da mesma forma executando os mesmo atos, sao rudes, ignorantes, brutos e na 

sua maioria acusam a mulher de ser infiel, colocando-as como as culpadas de apanharem, 

proibindo-as de terem lacos afetivos com familiares ou amigos, privam a vitima de estudar e 

trabalhar, sempre criticando todos os seus atos, jamais concordando com suas decisoes, e 

extremamente agressivos e quando estao alcoolizados ou drogados. Controlam as financas, 
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agridem ou espancam seus filhos, usam armas e ameacam se vingar caso alguem se meta com 

eles e obrigam a companheira a ter relacoes sexuais contra a vontade das mesmas. 

Diante de um perfil tao agressor como o descrito, a mulher vitima de violencia 

domestica passa a viver sempre amedrontada, nao querendo compartilhar os seus problemas 

com parentes proximos por medo que o marido saiba que ela esta se queixando e acabem 

aumentadas as agressoes. Algumas buscam orientacao para se separarem, outras desejam 

saber como procederem em uma delegacia, no caso de serem agredidas, sempre escondidas do 

agressor, mas quando recebem as orientacoes juridicas e percebem que a punicao e quase 

inexistente e que nao receberiam um apoio concreto, acabam vagando na sombra do medo e 

do desamparo da sociedade. 

Diante de uma situacao tao complexa, c sempre notorio nas pesquisas em delegacias 

especializadas na violencia contra a mulher, a carencia de amparo sotrida por essas vitimas e 

a vontade de falar para alguem, de desabafar a violencia que suportam, chegando sempre, 

essas mulheres, muito nervosas e chorando em busca de ajuda, preocupadas corn a 

possibilidade de prisao do marido ou companheiro, que nao esta prevista em lei nos casos de 

agressao, a nao ser que esta se configure com lesao corporal grave ou gravissima, 

impossibilitando a vitima de rcalizar as suas ocupacoes habituais por mais de tinta dias, ou 

causando perigo de vida, ou debilidade permanente de membro sentido ou ftmcao ou ainda 

aceleracao de parto, o que mesmo que ocorra e muito dificil ser comprovado. 

A primeira coisa que a vitima quer saber e se o marido vai ser preso, dificilmente a 

mulher chega convicta de que quer exercer o direito de punir o marido e na maioria dos casos 

elas nao chegam a prestar queixa, pois muitas na verdade vao em busca de uma ajuda 

psicologica, de serem ouvidas, elas esperam uma providencia imediata das autoridades para 

que mudem o comportamento do marido sem tira-lo do lar, no fundo elas esperam que ele 

mude com palavras, nao tendo essas vitimas. coragem de enfrentar as conseqiiencias de um 

processo judicial e da descriminacao da propria sociedade, existem ainda inumeros casos nao 

declarados, escondidos na privacidade do lar. 

Algumas mulheres se sentem muito frustradas e indiretamente culpadas por nao terem 

conseguido que o casamento desse certo, o que vem a ser culpa de uma sociedade machista 

que culturalmente educa as mulheres para assumirem o papel de mulher bem casada, fazendo 

com que as vitimas se sintam incapazes de encarar o fato de terem errado na escolha, nao 

tendo coragem de recomecar. Para essas mulheres vitimadas, falhar no casamento e pior que 

manter uma relacao, ainda que pessima. E assim, por vergonha e constrangimento, costumam 

esconder de todos que apanham dos parceiros, pois tem a esperanca que eles mudem com o 
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tempo. Mas a situacao se arrasta ou se complica ate chegar o dia em que elas nao vcem mais 

saidas. 

Essas agressoes sao tao cotidianas que em alguns casos nem mesmo a separacao 

significa o fim da violencia, pois numerosos sao os casos em que os ex-maridos continuam a 

importunar as ex-esposas, especialmente quando a vitima mora sozinha ou com os filhos. 

2.1 Conseqiiencias da violencia domestica 

E impossivel falarmos em buscar a erradicacao da violencia domestica contra a mulher 

atraves de que uma rcsposta para a as lacunas da legislacao, ou ate mesmo para as falhas na 

aplicacao da legislacao existente, sem nos preocuparmos com o apice da violencia em estudo, 

que sao as conseqiiencias sofridas pelas vitimas, pelos familiares das vitimas e por toda a 

sociedade em geral. Sendo este topico um dos cruciais, para que possamos entender o que e 

essa violencia domestica sofrida pelas mulheres, quais os problemas que estas agressoes 

morais, psiquicas, patrimoniais e sexuais trazem para o dia a dia dos diretamcnte e os 

indiretamente envolvidos neste problema de ordem publica. 

Nao e nada facil descrever as conseqiiencias ocorridas na vida destas mulheres por que 

muitas sao invisiveis, pois ficam dentro das vitimas, lhes corroendo a alma, o ego e o espirito, 

trazendo sentimentos de isolamento social, dificuldade de enfrentamento de problemas 

cotidianos, abuso do uso de alcool e drogas como meio de fuga da realidade vivenciada, 

depressao, transtornos de panico, tentativas de suicidio e transtorno de ansiedade, causando 

tambem em diversas vitimas excesso de medo, fadiga, transtornos alimentares e do sono, 

percepcao de perda e vulnerabilidade. 

As conseqiiencias sao tao traumaticas que algumas mulheres que ja foram violentadas, 

revivem diariamente as agressoes atraves de sonhos ou pensamentos de vigilia, e quando 

saem da condicao de vitimas nao conseguem mais se relacionarem por transportarem a dor 

emocional para as outras experiencias e envolvimentos da vida, apresentando sintomas de 

instabilidade e de dificuldade de concentracao. 

Essas vitimas sentem-se em estado de degradacao que e a percepcao de que, como um 

ser humano, o individuo vale menos ou e menos aceitavel do que outros. Constitui uma 

percepcao de que algo essencial sobre si mesmo e sujo. A degradacao causa sentimentos de 

profunda dor e vergonha sobre si mesmo. Esse sentimento de nojo e pena de si mesmas que as 

mulheres abusadas descrevem pode ocorrer atraves de degradacoes verbais, por parte de seus 

parceiros, que incluem. serem chamadas de estupidas, feias, inadequadas sexualmente e 
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incompetentes. Ou por formas nao-verbais de degradacao. como no caso das mulheres serem 

foreadas a atos sexuais mdesejados, 

2.1.1 Conseqiiencias da violencia domestica para a mulher vitima 

As mulheres vitimas de violencia domestica sofrem conseqiiencias irreversiveis diante 

das agressoes suportadas, das noites nao dormidas, por medo de serem atacadas ou de terem 

suas filhas violentadas sexualmente, por receio de nao ter um lar saudavel, onde possam ter 

uma vida normal como as suas amigas, tendo que viverem se escondendo dos parentes para 

nao perceberem o problema vivenciado por elas e talvez agravarem mais a situacao, com 

revolta e explosoes que na maioria dos casos so aumenta a furia do agressor e humilha ainda 

mais a vitima. Essa violencia causa uma lesao profunda ao espirito, dores internas, que muitas 

vezes jamais serao se quer expressadas, constroi magoas que causam feridas incicatrizaveis. 

Muitas dessas mulheres vivem psicologicamente abaladas, se questionando o tempo todo o 

porque de estarem passando por esse sofiimento, vivem em um conflito de sentimentos, pois 

quando sao violentadas sentem odio e tem vontade de se libertar dos agressores, mas quando 

precisam de uma companhia, de um apoio financeiro, ou ate mesmo sentimental se acham 

incapazes de viverem sozinhas. Em alguns casos a depressao domina a vida dessas vitimas 

que mergulham em um mundo de desilusao, onde pouco importa se estao vivas, se e dia ou 

noite. Essas mulheres quase sempre se entregam ao sofiimento nao tendo fercas para reagir e 

lutar pela vida; elas nao planejam o futuro; perdem os sonhos, as expectativas, as vaidades, 

passam a nao darem valor as pequenas coisas da vida, se anulam enquanto cidadas, nao 

participam de nenhum movimenfo social, cultural, politico, ou ate mesmo da administracao do 

lar, passam a ser meras expectadoras da vida sem vontade propria, tornando-se totalmente 

submissas aos seus agressores que aos poucos passam a ser donos do agir, do pensar e de 

todos os atos das vitimas que se encontram psicologicamente fragilizadas. 

A violencia contra a mulher tem serias conseqiiencias para a saude fisica, social e 

mental. As mulheres que sofrem abuso estao mais aptas a sofrer de depressao, ansiedade, 

sintomas psicossomaticos, problemas de alimentacao e disfuncoes sexuais, podendo ainda 

essa violencia afetar a saude reprodutiva da mulher atraves de aumento do comportamento de 

risco entre adolescentes, transmissao de doencas sexualmente transmissiveis, incluindo HIV/ 

AIDS, gestagoes nao planejadas, precipitacoes de varios problemas ginecologicos incluindo 

dor pclvica cronica e relacoes sexuais dolorosas. 
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As conseqiiencias tais como HIV/AIDS ou gestacoes nao planejadas podem por si so 

atuarcm como fatores para futuras agressoes formando um ciclo de abuso, sendo necessario 

ressaitar que os efeitos da violencia podem tambem ser fatais resultando em homicidio 

intentional, ferimentos graves ou suicidio. 

2.1.2 Conseqiiencias da violencia domestica na relacao intrafamiliar 

A relacao intrafamiliar e muito dificil de ser discutida, pois cada familia possui as suas 

peculiaridades, os seus problemas, suas necessidades, seus costumes, e suas proprias formas 

de resolver seus desentendimentos, sendo muito dificil o acesso a privacidade de cada lar, 

dificultando ainda mais a minimizacao das conseqiiencias sofridas pclos diretamente ligados 

as vitimas da violencia domestica contra a mulher. 

Diante de uma estrutura familiar abalada pela ocorrencia de violencia domestica contra 

a mulher, os integrantes desta familia, passam a sofrerem traumas psicologicos, por terem que 

presenciar, muitas vezes inertes, suas familiares que na maioria das vezes sao a mae ou irma, 

serem violentadas, psicologicamente, fisicamente ou sexualmente. 

Essa familia comeca a ser totalmente desintegrada, vivendo no medo, na angustia de 

que em algum momento tudo comecara novamente. Os adolescentes que con vivem com suas 

maes ou irmas sendo diariamente machucadas, na alma ou no corpo, passam a querer ajudar, 

mas tem medo de se tornarem so mais uma vitima, cm alguns casos procurarn as escondidas, 

as autoridades para saberem que providencias devem tomar e muitas vezes ncm se quer 

conseguem ser ouvidos por se tratarem de adolescentes, fazendo com que crescam descrentes 

com a justica e com o poder judiciario e acabem fazendo justica com as proprias maos. Em 

outros casos fleam perturbados psicologicamente com a situacao de const ante agressao, nao 

suportando mais viverem naquele lar e fogem para as raas onde encontram e se entregam 

como fuga da realidade as drogas e ao crime como meio de sobrevivencia, ainda existindo 

ocorrencias de filhos que quando crescem matam seus pais para defenderem a mae que ha 

anos vem suportando agressoes, e por mais absurdo que pareca cm iniimeros casos os filhos 

acabam tornando-se iguais ao pai, quando casados ou con vivendo amasiados, por terem nas 

raizes uma educacao onde o homem manda e a mulher obedece. 

A falta de uma legislacao severa contribui muito para a desestruturacao intrafamiliar, 

nos casos de violencia domestica contra a mulher, pois os familiares tentam buscar ajuda, mas 

nao sao parte legitima, ja que no nosso ordenamcnto essa violencia e punida por acao penal 

privado, ou seja, so quern tem legitimidade para propor a acao e a propria vitima, que com 



24 

grande frequencia nao possui preparacao psicologica e emocional para enfrentar as 

conseqiiencias do processo, ainda mais pot que nao recebe apoio nenhum em termos sociais, 

psicologico, economico e financeiro. 

2.2 Motivos que ocasionam a violencia domestica contra a mulher e que levam a vitima a nao 
denunciar. 

Para que possamos encontrar uma solucao para minimizar a problematica que vein 

crescendo a cada dia, qual seja a violencia domestica contra a mulher e precise que facamos 

um estudo analisando os motivos que levam a ocorrencia desta violencia e o porque das 

vitimas nao denunciarem os seus agressores. 

O espirito violento de alguns homens contra as mulheres possui como causa diversos 

fatores, entre eles esta o ciume, o uso do alcool e drogas, a recusa da mulher em manter 

relacoes sexuais, frustracoes, violencia como recurso para resolver problemas e mudancas que 

ocorrem na vida conjugal, sejam casados ou nao. 

O ciiime doentio figura como um dos motivos mais frequentes para a pratica da tortura 

da mulher. Homens que se sentem fora do padrao de beleza, com uma imagem vulneravel, 

acometidos por profundos sentimentos de inaptidao, por se sentirem longe do ideal de 

masculinidade estabelecido pela sociedade, tem recorrido a utilizacao da violencia como 

forma de provar sua masculinidade, demonstrando um ciume extremado A insinuacao de 

adulterio ou traicao agrava-se na mente do homem, principalmente se a mulher trabalha fora 

de casa, estuda, visita regularmente o dentist a ou o medico. Qualquer razao que a leve a sair 

de casa e motivo na cabeca doentia de homens inseguros para insinuar a existencia de um 

outro relacionamento afetivo fora do lar. com outros homens. 

Com relacao ao consumo de bebidas alcoolicas, na maioria dos casos de violencia e 

tortura que chegam ao conhecimento das autoridades competentes, existe o consumo do 

alcool, mas na verdade os agressores nao agridem por estarem embriagados, pois muitas vezes 

ja bebem com o objetivo de violentar. 

A recusa de manter relacoes sexuais com o seu marido ou parceiro e mais um fator 

motivador do ato de violentar e torturar a mulher. A esse respeito um ponto importante a se 

observar na contribuicao da ocorrencia da violencia e a visao que existe na sociedade de que a 

mulher deve servir ao homem, estando sempre disponivel as vontades do companheiro. sem 

possuir vontade propria, sem direito de decisao sobre o seu corpo, sem direito de nao estar 
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corn vontade de praticar relacoes sexuais, como se fosse um objeto, um pertence mecanico 

que liga e desliga segundo as vontades do seu proprietario. 

Outros motivos relevantes e pouco mencionados em estudos sobre o assunto, sao as 

condigoes de frustracao, como os limites impostos social mente, o problema do desemprego, 

alem de outras tcnsoes economicas, aliado a ideologia masculina vigorante na sociedade, que 

podem levar o homem a atos de brutalidade. 

Tambem as mudancas que surgem na relacao conjugal, como a gravidez, obesidade, 

mudangas na personalidade da mulher, um emprego conseguido, ou quando a mulher passa a 

estudar, enfim tudo aquilo que represente, aos olhos do homem, uma mudanga no seu estilo 

de vida, ou que coloque o homem no risco de perder o seu posto de mais capacitado, pode 

acionar nele agoes violentas, que o levam a violentar e torturar a companheira. 

Observa-se tambem que em alguns casos a violencia do companheiro pode ser um 

reflexo da construgao da violencia do seu comportamento atraves do tempo, ou seja, quando 

ainda crianga aprendeu que a punigao fisica instaurada pelos pais e um meio para se conseguir 

uma reforma social ou de comportamento, aprendendo que a violencia em certos casos e 

justificada para resolver problemas, o que e comprovado em inumeros estudos que mostram a 

presenga de um comportamento agressivo cm criangas que foram testemunhas de violencia 

domestica contra suas familiares, tendendo estas a imitarem esse tipo de comportamento, 

reproduzindo essas senas mais tarde, quando constituem suas familias, pois elas passam a 

possuir todo um conjunto ideologico aprendido com os pais. 

Esses sao os mais importantes motivos de violencia e tortura aplicados contra a mulher 

por seu companheiro, sao fatores explicatrvos, mas jamais justificativos, pois a mulher, como 

todo ser humano possui direitos inerentes que apontam para uma vida digna e livre de maus-

tratos. E mesmo que o relacionamento esteja insuportavel ou se um nao aprova as atitudes do 

outro a solugao certamente nao e a violencia, mas sim o dialogo ou ate mesmo a separagao e a 

reconstrugao das vidas, separados. 

Com relagao aos motivos que levam as mulheres vitimas de violencia domestica a nao 

denunciarem, existem diversos, sendo relevante ressaltar, que esta situagao e muito grave, 

piorando ainda por que muitas destas vitimas nem chegam a ter consciencia de seus direitos, 

e, quando tem, ha o descredito tan to na policia, quanto na justiga, o que as inibe de denunciar 

a violencia da qual sao vitimas. 

Ha tambem certa relutancia das mulheres em registrarern a queixa contra o agressor, 

principalmente, quando essas mulheres, ora vitimas, sao dependentes economicamente dos 

maridos e tem filhos. Alem do mais, na maioria dos casos, apos a queixa realizada contra o 
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marido essas mulheres normal mente nao tem para onde ir, tendo que voltar para casa, e 

cnfrentar a reacao muito mais violenta do agressor ao saber da denuncia lev ad a a efeito. E em 

alguns casos o agressor por medo das conseqiiencias judiciais finge ter mudado, para 

pressionar a vitima a retirar a queixa, usando do argumento de que a paz e harmonia voltarao 

a reinar no lar como observa Cabral (2004, p 158). 

No dia-a-dia o que vemos e que mesmo que a mulher consiga veneer a 
etapa inicial e registre a ocorrencia contra seu esposo ou companheiro 
agressor, quando a raiva passa, e a mulher encontra-se emocionalmente 
restabelecida, o process© nao se descnvolve, sob o argumento de que "as 
coisas melhoraram", ou seja, na verdade, o marido com o temor inicial 
provocado pela denuncia da esposa, tem o receio de que algo possa lhe 
acontecer e acaba por amenizar suas atividades agrcssivas dentro de casa, 
ate que rccorncca toda a violencia. 

Portanto, sao raras as queixas nas deiegacias, mas muito mais escassos sao os 

processes que tem prosseguimento, apesar, de que hoje em dia, com as deiegacias 

especializadas na defesa dos direitos das mulheres, ocorre mais procura do que quando essas 

nao existiam. 

() Estado, Orgao que deveria defender os interesses dos oprimidos, neste caso, das 

mulheres vitimas da violencia, tem se mostrado omisso em suas funcdes, ja que nao da 

prosseguimento na investigacao para responsabilizar o culpado pelas agressoes softidas pela 

mulher, deixando ao criterio da vitima essa responsabilidade, isto e, a cargo da mulher a 

representacao ao Ministerio Publico para que o processo se instaure. Com isso, o Estado 

acaba apresentando conivencia com a situacao, por que deixa de punir um agressor, sendo 

essa violencia um fato que tambem atinge a sociedade de uma forma geral. Assim, para que o 

estado possa se eximir de qualquer participacao ha a necessidade de que persista a punicao ao 

culpado pela agressao imposta a mulher. 

Com relacao a punicao adotada por nossa legislacao, que tem raizes culturais coloca 

em sua obra com muita sapiencia Dias (1998, p. 17). 

Essa forma de punicao e uma heranca cultural, pois a nossa sociedade 
sempre outorgou ao macho um papel paternalista, exigindo uma postura de 
submissao da femea. Ambos os universes, o ativo e o passive, acham-se 
carentes de protecao, sendo que ao autoritarismo corresponde o modclo de 
submissao. 

A redefmicao no modelo ideal de familia, que levou a mulher para fora do lar e impos 

ao homem a necessidade de assumir responsabilidades dentro de casa, acabou provocando um 
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desequilibrio, que proporcionou o surgimento de conflitos entre os conjuges ou 

companheiros. A violencia surgiu para compensar as possiveis falhas de cada um no 

cumprimento ideal dos papeis que a eles agora e imposto, assim, quando um nao esta 

satisfeito com a atuacao do outro no cumprimento do seu papel, surge uma verdadeira guerra 

e os individuos usam as armas que possuem; o homem, os musculos; as mulheres as lagrimas. 

So que nesta batalha, as mulheres sempre levam a pior, tornando-se vitimas da violencia 

masculina, lhes restando apenas as lagrimas e o direito a queixa as autoridades competentes, 

que so e utilizado quando sao esgotadas todas as tentativas amigaveis de um resgate da vida 

conjugal e da integridade fisica e moral da vitima. 

A busca pela efetiva aplicacao do principio da isonomia previsto no art. 5° da 

Constituicao Federal, e uma das incansaveis hit as encaradas pelas mulheres, pois so se 

conquistando uma amp la igualdade entre os sexos opostos poderemos amenizar a violencia de 

genero. Sobre a isonomia ente homens e mulheres, que e um assunto diretamente ligado as 

causas de nossa sociedade e da propria vitima ainda nao reprimir com eficacia a violencia em 

estudo afirma Cabral (2004, p. 159). 

O principio da isonomia2 entre homens e mulheres, e entre conjuges foi 
magistralmente inscrido cm nossa Constituicao, porem, nao foi suficiente 
para que houvessc padroes de comportamento distintos, instituidos para 
homens c mulheres, o que acabou levando a geracao de um verdadeiro 
codigo de honra. 

Quando a Justica trata de violencia familiar, ela trabalha principalmente com 

representacoes sociais, pois, os operadores do Direito nao analisam so o comportamento no 

momento do crime, mas investigam a vida dos envolvimentos, e os estereotipos dos 

envolvidos sao elementos decisivos para o resultado do processo. Assim, como bem 

esclareceu a doutrina Maria Berenice Dias (1998, p.95), "se um nao corresponde ao papel 

ideal de bom pai de familia e a outra, de esposa mfiel, seguramente o seu agressor sera 

absolvido.". 

2 Art. 5° da CF, caput, I - Todos sao iguais pcrante a lei, sem distincao de qualquer natureza. 
garantindo-sc aos brasiiciros e aos cstrangciros residentcs no Pais a inviofabilidade do direito a vida. a 
liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos tcrmos seguinte:" 

"1 homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos desta constituicao;" 
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No nosso pais, somente sao condenados, e raramente, os maridos ou companheiros 

que tem forte evidencia de alcoolismo, vicio em drogas, ou um passado de abuso domestico, e 

que estao desempregados, ou entao, os que sao criadores de conflitos constantes e visiveis por 

todos. Ja os absolvidos tem o perfil oposto, sendo reus primarios, apresentando-se como 

trabalhadores, demonstrando perante o juiz serem carinhosos e bons maridos que por um 

acidente se excederarn. Conclui-se assim, que se o homem comprovar ser bom pai de familia 

e matou a mulher porque esta lhe era infief com certeza ele sera absolvido. 

Alguns doutrinadores se utilizam muito tambem de um argumento extralegal, a 

legitima defesa da honra, para determinar a absolvicao de varios acusados, revelando uma 

atitude preconceituosa contra a mulher. Capez (2004). 

Esse absurdo juridico se respalda na ideia de que se alguem pode defender a vida, no 

caso de legitima defesa, tambem pode defender a vida interior, que e a honra, a chamada 

legitima defesa da honra. 

Nao se pode e nem se dcvc adrnitir tal argumentacao, pois, o que se tenta e transformar 

a mulher em propriedade do marido, in serin do, que qualquer atitude desta fora das regras 

conjugais previstas pelo marido, consiste cm ofensa a honra do conjuge varao. Uma 

verdadeira incompatibilidade com nossa legislacao e com a luta feminina. 

Nesse sentido ja se pronunciou o Superior Tribunal de Justica, consagrando que " A 

honra e um atributo pessoal e o adulterio de uma mulher nao ofende a honra do marido''. 

Revista de Ciencias Juridicas, (2000, p. 247). 

E perceptivel que a justica brasileira tem muitas lacunas e certa condescendencia para 

com os reus, sempre entrando em linha de questionamento sobre a atitude da vitima, pois, 

pcrquiri-se sobre o comportamento moral da mulher, tentando alegar que foi ela quern 

provocou o crime, sendo culpada pela propria sorte, como se o fato deixasse de ser crime se 

houvesse um motivo, o que e um enorme absurdo, pois nao existe motivo suficientemente 

relevante para justificar uma agressao fisica, moral, ou sexual, ja que o nosso ordenamento 

juridico nao consagra a possibilidade de que os cidadaos que se achem injusticados pratiquem 

a justiga que julguem conveniente. 

Assim, e compreensivel que quase a totalidade das mulheres que sofrem violencia 

domestica, tenham receio de denunciar, pois infelizmente os nossos Tribunals, ainda padecem 

de influencia de normas socials. O que e um problema da antiguidade de nossa propria 

legislacao, como o Codigo Penal Brasileiro que e de 1940 e ate mesmo, do antigo Codigo 

Civil de 1916. 
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Verificamos essa questao quando percebemos que os delitos sexuais sao considerados 

crimes contra os costumes, e nao contra a pessoa, o que evidencia que a protecao juridica 

recai sobre a sociedade e nao sobre a vitima, no caso a mulher violentada. 

O estupro, por exemplo, ainda que pertencente a categoria de crimes hediondos, e 

classificado como um crime de acao privada da vitima, nao sendo obrigacao de Estado 

inicialmente apurar o ocorrido, e para dificultar ainda mais, exige-se, normalmcnte, a 

evidencia de lesoes corporais, acreditando que se essas nao ocorrerem e porque nao houve 

resistencia da vitima, neste caso nao se considera o estupro, e mais, se a vitima se afasta dos 

padroes de castidade e honestidade, determinados pela sociedade, sao tratadas como levianas, 

tornando-se muito dificil a condenacao quando sao estupradas, por exemplo, prostitutas ou 

pessoas que tem uma postura sexual mais liberada. O que se torna um empecilho para a 

ocorrencia da denuncia, pois alem do constrangimento de ter si do estuprada a vitima em vez 

de receber apoio e criticada e tida como culpada pela violencia 

Mais complicado sao os casos de estupros praticados pelo marido, que normalmente 

nao sao denunciados, porque a nossa legislacao nao preve punicao para estes casos, o que 

ocasiona descrenca por parte das vitimas no Poder Judiciario. Sem falar que muitos, ate 

mesmo policiais despreparados para o atendimento das vitimas dessa violencia, defendem que 

a pratica de relacao sexual e apenas uma obrigacao conjugal, e assim a mulher acaba anulando 

suas vontades e desejos por falta de apoio da sociedade, que justifica esse comportamento e 

da legislacao em vigor que nao preve e tipifica o ato como crime. 

Existe ainda outro fator dentro de nossa legislacao que indiretamente diminui o 

numero de denuncias desses crimes, que e o grande numero de casos de impunidade e a 

previsao legal de diminuicao da pena no caso de o agente cometer o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral ou sob o dominio de violenta emocao logo apos, 

provocacao injusta da vitima, o que geralmente e argumentado pela defesa dos agressores na 

hipotese de crimes cometidos pelo marido contra a mulher. 

Na realidade, estao usando o argumento da insanidade temporaria, que acaba sendo 

uma excludente de criminalidade, para absolver maridos que matam as mulheres por mera 

suspeita de infidelidade, funcionando como se o fato da mulher ter provocado, ou 

desrespeitado a autoridade do marido ou companheiro, o deixando nervoso, fosse um motivo 

plausivel e explicativo para o homem a agredir ou a matar. 

Assim, observamos que a tendencia do Sistema Judiciario Brasileiro e reduzir a 

gravidade da acusagao formal dos agressores de mulheres, tipificando-se delitos de penas 

mais brandas, sendo que nao e a Justica, mas a sociedade machista que absolve os homens, 
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afrontando os direitos humanos, fazendo com que exista um alto indice de incredibilidade na 

eficacia da punibilidade por parte do Poder Judiciario nos crimes de violencia domestica 

contra a mulher, ocasionando urn dos primordiais motivos pelo quais as mulheres vitimas de 

violencia nao recorrem de imediato as autoridades competentes por receio de so piorarem a 

situacao, suportando por anos as agressoes, ate que ocorra um fato insuportavel ou a morte da 

vitima. 



CAPITULO 3 PROVIDENCIAS QUE O ESTADO DEVE REALIZAR PARA MINIMIZAR 
A REINCIDENCIA DESSA VIOLENCIA 

Para que possamos entender as razoes que levam a legislacao brasileira a nao inibir a 

violencia no ambito domestico, precisamos analisar qual a funcao do Estado enquanto 

minimizador da reincidencia desta violencia, quais as providencias que de sua competencia, 

no que se omite e como deveria exercer o seu poder intimidador para com os agressores. 

O Estado tem um papel fundamental e decisivo na inibicao da violencia, seja qual for a 

sua modalidade e contra quern estiver sendo praticada, incluindo-se, assim, a violencia 

domestica contra a mulher, pois e o seu poder coercitivo que dita parametros a serem 

seguidos, normas que devem ser respeitadas mediante sancoes aplicadas aos seus infratores. 

A violencia em questao, existe em nossa sociedade e no mundo inteiro, e e 

comprovadamente considerada por estudos e pesquisas sobre o assunto, como um problema 

de saude publica, devendo o Estado promover campanhas de preveneao, realizando pesquisas 

e coletando dados para definir o problema com exatidao, identificando as vulnerabilidades e 

as condigoes de protecao para cada estagio do ciclo da vida, para cada tipo dessa violencia, 

seja ela, violencia domestica psicologica, violencia domestica fisica ou violencia domestica 

sexual, devendo o mesmo reconhecer os grupos mais vulneraveis, desenvolvendo e dirigindo 

intervengoes, procurando condig5es de protegao e minimizagao das fragilidades nos diferentes 

cenarios e assim, realizando implementagoes baseadas no direcionamento de resultados e 

medidas efetivas. 

Outra forma do Estado cumprir com sua fungao de minimizador da violencia 

domestica, tendo resultados positivos em longo prazo, e realizar politicas publicas mais 

integrals e eficazes, que levem em conta a interdisciplina e a transformagao do pensamento 

dos envolvidos e tambem dos operadores do direito como os Delegados de carreira que devem 

ser consursados e bachareis em direito, Promotores de Justiga, Juizes de Direito, Advogados, 

Procuradores e Funcionarios Publicos e de toda a populagao em geral, trabalhando desta 

forma para a transformagao de padroes culturais, dos envolvidos nesta problematica e de toda 

a sociedade que sofre indiretamente com a ocorrencia desta violencia. 

O primeiro passo para esta transformagao cultural e uma sensibilizagao da populagao 

para estas agressoes que existem dentro do lar, mostrando as conseqiiencias que a vitima e 

que todos indiretamente sofrem, esclarecendo sobre as diversas formas de manifestagoes das 

agressoes domesticas, pois culturalmente essa violencia encontra-se banalizada, quase que um 

acontecimento normal do cotidiano das pessoas. Desqualificar, ofender e ameagar, por 
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exemplo, sao crimes comuns e quase imperceptiveis por fazerem parte do dia a dia de muitos, 

mas diante da violencia domestica sao formas sutis de agredir, com impacto psicologico 

muito serio para a mulher que as sofre. 

E obvio que o Estado sozinho, mesmo fazendo tudo que deve fazer para punir e 

diminuir essa violencia, como por exemplo, criando Juizados Especializados na Violencia 

Domestica Contra a Mulher, formando entidades de apoio as mulheres vitimas de agressoes, 

ressocializando as vitimas atraves de cursos de capacitagao e profissionalizacao, como 

tambem proporcionando a reabilitacao psicologica do agressor, nao pode resolver a 

problemafica no ambito familiar, ja que e notorio que de nada adianta todo o apoio do Estado 

se a mulher for conivente com as agressoes, pois mesmo reconhecendo as terriveis 

dificuldades praticas de algumas situagoes, as mulheres vitimas de violencia fisica podem ter 

alguma parcela de culpa quando o fato se repete pela terceira vez. Na primeira ela nao sabia 

que ele era agressivo. A segunda acontece por que ela deu uma chance ao companheiro de 

corrigir-se, mas, na terceira e indesculpavel. 

Segundo a Organizacao Mundial da saude (OMS), foram agredidas fisicamente por 

seus parceiros entre 10% a 34% das mulheres do mundo. E de acordo com a pesquisa "a 

mulher brasileira nos espagos publicos e privados", realizada pela Fundagao Perseu Abramo 

em 2001, registrou-se o espancamento reincidente na ordem de 11% dos casos. 

Muitas mulheres nao tem acesso a nada, vivem em constante carcere privado, sob 

tortura, ameagas, com medo e nao podem chegar ate as informagoes externas, entao o Estado 

tem o dever de promover campanhas de prevengao e de informagoes de como as mulheres 

agredidas devem agir. Estas campanhas devem ocorrer atraves dos meios de comunicagao, 

principalmente a televisao, que hoje faz parte de todos os lares por mais humildes que sejam. 

Desta forma o Estado deve mostrar as vitimas dessa violencia que existe ajuda, que existe 

formas de liberta-las do sofrimento e da cruz que carregam, indicando-as apoios concretes, 

como lugares de reintegragao destas mulheres a sociedade, promovendo as suas reabilitagoes 

sociais, psicologicas e economicas. 

Mais o que ainda observamos em nossa sociedade sao a carencia e ausencia de 

campanhas constantes contra essa violencia domestica, existindo uma inertia do poder que o 

Estado detem sobre os atos praticados por todos os cidadaos, com isso nao estamos afirmando 

que a violencia domestica contra a mulher e culpa do Estado, mas colocamos em debate se o 

Estado toma todas as medidas de sua competencia para diminuir ou acabar com essa 

problematica, ou pelo menos ajudar a conscientizar as vitimas, a sociedade e as autoridades 

competentes de que os agressores devem ser punidos. 
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Outro ato de suma importancia que o estado deve realizar e a qualificagao do 

atendimento a essas vitimas, disponibilizando ortopedistas, odontologos, oftalmologistas, 

cirurgioes. otorrinos, e clmicos que sao fundamentais para o atendimento de casos de 

violencia domestica contra a mulher, visto que a regiao da face, cabeca, braco e maos sao as 

areas mais atingidas, ocasionando fraturas, hematomas e cortes. Sendo extremamente 

necessario ressaltar a importancia de sensibilizar esses profissionais para o atendimento 

desses casos e para a notificacao e a mobilizacao de outros profissionais e servigos para o 

acompanhamento dessas vitimas. As iniciativas de sensibilizagao do profissional devem 

tambem discutir os fatores sociais que constituem o contexto da subnotificacao. Pois como ja 

discutido, muitas mulheres negam o acontecido para encobrirem seus agressores, por, entre 

muitos outros motivos, dependerem economicamente deles para o seu sustento ou terem medo 

de maiores conseqiiencias. Assim a propria Organizagao Panamericana de Saude Hartigan, 

(1997, p. 49)sugere: 

Que o profissional sempre pergunte a mulher de forma apropriada e nas 
situacoes pertinentes, se ela foi vitima de violencia domestica, sendo 
importante destacar que, em um atendimento que se proponha a iniciar uma 
acao protetora e preventiva de reincidencia, a presenga maciga de 
academicos, como elemento principal do atendimento, nao e a mais 
adequada, dado que ainda nao possuem experiencia e articulagao 
institucional suficiente para dar encaminhamento adequado a tais demandas. 

O que assistimos todos os dias e um despreparo total, um descaso do governo nas tres 

esferas, federal, estadual e municipal e a falta de dialogo com a sociedade civil, assim e 

necessario que a sociedade em geral faga manifestagoes com o objetivo de exigir politicas 

intersetoriais para resolver esse problema, ja que nao bastam agoes apenas ha area da 

seguranga publica. Pois ainda que seja fundamental a criagao de Deiegacias Especiais de 

Atendimento a Mulher e a qualificagao da policia civil para lidar com esse tipo de crime, sao 

necessarias medidas integradas em diversas frentes, como saude, educagao, assistencia social, 

politica urbana, moradia, emprego e renda, com o proposito principal de prevenir esse tipo de 

violencia. 

Desta forma, compreendemos que algumas agoes devem ser empreendidas pelo Estado 

de imediato, na busca de uma mudanga significativa ao tratamento que e dispensado a questao 

da violencia contra as mulheres, especialmente no que se refere a uma percepgao da violencia 

que atinge as mulheres negras e pobres que sao as que apresentam mais dificuldade de se 

reestruturarem, por falta de recursos financeiros e por serem descriminadas pela sociedade. 
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Assim, por nao ser admissivel que os delitos de violencia contra a mulher sejarn tratados com 

descaso, apontamos abaixo algumas sugestoes sugeridas pelo projeto de Lei do PL n° 4.559 : 

• Maior participacao das agoes estaduais no sentido de criar condicoes que possam 

expandir o atendimento e apoio as mulheres vitimas de violencia em todos os municipios. 

• Solicitar a Secretaria de Seguranga Publica que reveja os seus formularios 

adequando-os a uma sistematica que permita uma leitura mais completa sobre os dados ali 

existentes, inclusive sugerindo novas formas de questionamentos para os quesitos que se 

referem a questao da raga/cor/etnia. 

• Encaminhar a Secretaria de Seguranga Publica, documento apontando que suas 

estatisticas nao permitem uma leitura clara a respeito da violencia contra a mulher negra ou 

nao. Ao fazer o levantamento, por exemplo, dos crimes de homicidio, nao apresentam 

resultados sobre quantos destes homicidios podem estar relacionados ao assassinate de 

mulheres, o que poderia evidenciar uma violencia de genero. 

• A criagao e instalagao de novas Deiegacias Especiais de Protegao a Mulher, para 

atender todas as regioes principalmente as mais carentes e nos interiores dos estados. 

• Encaminhar documento a Secretaria de Seguranga Publica sobre a necessidade de 

cursos de capacitagao, para os agentes que trabalham na Delegacia Especial de Protegao a 

Mulher. 

• Apoiar a criagao dos Centros de Atendimento de Grupos Vulneraveis. 

• Articular com as comunidades de bairro para a efetiva instalagao dos Nucleos de 

Bairro do Conselho dos Direitos da Mulher. 

• Buscar formas de divulgagao dos direitos da mulher e das ag5es de defesa e protegao 

das mulheres vitimas de violencia de genero. 

• Denunciar a comunidade, atraves dos meios de comunicagao, a omissao do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher e se nao houver o Conselho, o Estado deve cria-lo. 

3.1 Criagao de Juizados Especializados na Violencia Domestica Contra a Mulher 

A criagao de Juizados Especiais na Violencia contra a mulher e uma das mais eficazes 

maneiras de diminuir e quiga destruir a reincidente violencia domestica existente em nosso 

pais, pois os Juizados Especiais Criminals, que sao os competentes nesse tipo de crime na 

atualidade, nao foram criados para resolver os conflitos das violencias domesticas contra as 

mulheres. Sua criagao teve como objetivo "desafogar" o Poder Judiciario com um 

procedimento celere e informal. Porem, os 10 anos de funcionamento demonstraram que sua 
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estrutura e ineficiente e incipiente para dar solugdes a conflitos desta especie de violencia em 

estudo. Sendo notoria a importancia da criagao de novos juizados totalmente direcionados a 

essa violencia que vem crescendo a cada dia e se tornando ate comum em nossa sociedade. 

E, e com esse pensamento que, mulheres de todas as regioes brasileiras foram as ruas 

em 8 (oito) de marco de 2006, para protestar contra a violencia a mulher e exigir a aprovagao 

de uma Lei com medidas mais efetivas para combater esse grave problema. Ja que sob a 

optica da Lei vigente tem acontecido varios casos de violencia contra as mulheres, tem 

aumentado os casos de assassinato, e e perceptivel que ha uma morosidade da Justiga, uma 

dificuldade de apurar e punir os culpados. Ainda existe uma visao na sociedade de que 

violencia contra a mulher e um crime com pequeno potential ofensivo, tendo alguns a ideia 

de que nem crime e, pois assistem todos os dias inumeros casos dessa violencia e nunca veem 

o agressor ser punido, e quando o sao, a pena e irrisoria, sempre penas restritivas de direitos, 

como o pagamento de sestas basicas de alimentos ou a pintura de uma escola, por exemplo, o 

que nem chega a ser uma punigao. 

Diante de uma total indignagao com a impunidade dos agressores, mulheres 

comegaram uma mobilizagao que eclodiu em 27 de Janeiro do corrente ano, com a noticia de 

que 37 mulheres ja haviam sido assassinadas no estado de Pernambuco desde o initio do ano. 

No mesmo dia, o Forum de Mulheres de Pernambuco divulgou uma carta aberta na qual 

manifestava sua repudia diante da gravidade da situagao das mulheres no estado e convocou 

as organizagoes da sociedade civil a se unirem ao movimento, para cobrar dos governos sua 

responsabilidade pela garantia e protegao da vida e da seguranga da populagao. 

Em 31 de Janeiro, o Forum promoveu uma manifestagao publica que foi chamada 

"Vigllia pelo Fim da Violencia contra as Mulheres em Pernambuco!". Usando roupas pretas e 

carregando lampioes e cartazes com os nomes das mulheres assassinadas, as/os manifestantes 

caminharam pelas ruas do centro de Recife, chamando a atengao da populagao para a 

gravidade do problema da violencia contra a mulher. 

E lutando pelo fim da impunidade, na semana dos 8 de Margo do corrente ano 

aconteceram manifestagoes em todo o Brasil exigindo o fim da impunidade da violencia 

praticada contra as mulheres. Os Foruns Estaduais de Mulheres e varios grupos que integram 

os movimentos de mulheres de todo o Brasil realizaram manifestagoes, atos e vigilias contra a 

impunidade da violencia contra a mulher e pela aprovagao do Projeto de Lei n° 4.559. 

O projeto de Lei do PL n° 4.559 define mecanismos de enfrentamento a violencia 

domestica contra as mulheres, inclui medidas preventivas, assistenciais, punitivas, educativas 

e de protegao a mulher e aos filhos, estabelece medidas de encaminhamento para as mulheres 
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que se encontram em situacao de violencia. O projeto preve, por exemplo, a criagao de varas e 

juizados especializados para tratar de casos de violencia domestica e familiar contra a mulher, 

que deixam de ser considerados "crimes de menor potencial ofensivo". Assim, o crime de 

lesao corporal praticado contra integrante da familia passaria a ter pena de detencao de tres 

meses a tres anos. 

O projeto esta em tramitacao na Camara dos Deputados, devendo entrar em breve na 

pauta de votacao. 

Em Sao Paulo, a manifestagao pela aprovagao desse projeto de Lei aconteceu em 

frente ao Tribunal de Justiga na Praga da Se, e teve como pauta: Violencia Contra as 

Mulheres: De uma banana para a impunidade! Nas demais localidades ja aderiram 

organizagoes dos estados de: Acre, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, 

Espfrito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, 

Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 

Catarina, Sao Paulo, Sergipe e Tocantins. E nos estados onde a vigilia nao foi realizada, as 

agoes forarn marcadas por atos publicos e audiencias com Tribunal de Justiga para criagao de 

varas especializadas em violencia domestica e familiar contra a mulher, como e o caso de 

Alagoas. No Rio Grande do Sul, houve uma grande passeata para dar visibilidade aos servigos 

da rede de atendimento a mulher; divulgando os numeros da violencia domestica e propondo 

a intensificagao de politicas publieas, segundo informagoes on line . 

As manifestantes tambem querent levar a sociedade como um todo a dar respostas a 

esse problema. Um dos maiores entraves, que elas procuram combater, e o pensamento 

conservador que responsabiliza a mulher pela violencia sofrida. Precisa haver uma mudanga 

na forma de encarar a violencia contra a mulher, nao aceitar mais que isso possa acontecer. A 

sociedade acaba ficando muito cumplice, dizem que "entre marido e mulher nao vou me 

meter, deixa que eles se entendam". Isso gera um silencio e uma aceitagao tacita. E o silencio 

e cumplice da violencia, afirma Raquel Moreno, do Observatorio da Mulher, de Sao Paulo. 

Desta forma, e preciso repensar esse conceito decorrente do pensamento patriarcal de que, se 

a mulher apanhou, foi porque deu motivo e, assim, deixar de criminalizar a propria vitima. 

O projeto Lei nao tem so a finalidade de aumentar as penas do crime de violencia 

domestica. Mas por todas as peculiaridades desse fenomeno, defende a aprovagao de uma 

estrutura adequada para o enfrentamento da violencia domestica contra as mulheres. A 

desconstrugao ou inibigao da violencia contra a mulher e uma tarefa que exige intenso 

3 www.contraaviolencia.org 

http://www.contraaviolencia.org
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envolvimento e compromisso de toda a sociedade brasileira e dos membros do Poder 

Legislativo, Poder Executivo e do Poder Judiciario. 

Alem de tudo, o Projeto assegura o direito a toda mulher de viver sem violencia, 

preservar sua saude fisica e mental e seu aperfeicoamento moral, inteleetual e social, 

independentemente de classe, raca, etnia, renda, idade e religiao, e destaca a participacao de 

toda a sociedade, e especialmente do Poder Publico, na garantia dessas condieoes. Para isso, 

preve medidas de ampla prote?ao as mulheres submetidas a violencia domestica, alem da 

implantacao de instancia especializada para julgar esse crime, a criagao de centros 

multidisciplinares de atendimento integral a mulher vitima de violencia e a qualificacao e 

articulacao dos servi90S publicos de saude, seguranca, justi9a e educa9ao na condu9&o desses 

casos. 

3.2 Forma9ao de entidades de apoio as mulheres vitimas de violencia domestica e cursos de 
capacita9ao e profissionaliza9ao 

Sempre ouvimos dentro de nossa sociedade expressoes do tipo, "elas gostam de 

apanhar por que continuam com os companheiros, ou, sao mulheres de malandro so dormem 

depois que apanham, ou ainda, tern mulher que pede para apanhar", mas a realidade destas 

mulheres nao e tao simples, quern vive dentro de um lar onde ocorrem violencias domesticas 

nao consegue sair facilmente, existem muitos valores a serem largados, o conceito de uraa 

familia, a estrutura de um lar, o preconceito da sociedade que a culpa pela violencia sofrida, 

por que e incrivel, mas muitos acreditam que as mulheres que sofrem violencias sao por que 

estao sendo insubordinadas, pessimas donas de casa, ou ate mesmo por que nao sabem cuidar 

dos maridos. O que muitos nao enxergam e que essas mulheres sao vitimas de um sofrimento 

indescritivel e que quando denunciam, sao abandonadas por todos, por que nonnalmente sao 

mulheres de baixa renda que so trabalham no lar e nao tern experiencia profissional, entao ao 

enfrentar o problema, elas preferem apanhar a ficar na rua ou passar fome. Muitas tern filhos 

que tambem sofrem violencia, mas essas mulheres por mais que queiram sair da situa9&o de 

violencia sao vitimadas ainda do desemprego, muitas se quer conseguem se adequar a 

sociedade, fleam muitas vezes sem ter onde dormir ou o que comer, submetendo seus filhos a 

situa9oes degradantes e humilhantes, o que leva essas mulheres a retirar a queixa e voltar para 

a violencia sofrida no silencio domestico. Assim, podemos afirmar que um dos grandes 

motivos que trazem a impunidade dos agressores e a falta de condi96es de sobrevivencia sem 

o amparo economico dos agressores, tendo o Estado o dever primordial de formar entidades 
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de apoio a mulher, oferecendo-lhes uma nova oportunidade de reconstruirem suas vidas 

atraves de cursos de capacita9&o e profissionaliza9&o, onde estas mulheres vitimas de 

violencia domestica possam, alem de se manter financeiramente, sairem das depressoes 

trazidas pela situa9ao de deprecia9ao, e reconstruirem sua alto estima, ganhando prazer de 

viver e conseguindo se desenvolverem enquanto seres humanos, merecedores de respeito, 

dignidade e direito de viverem sem serem violentadas, seja psicologicamente, fisicamente ou 

sexualmente. 

Um exemplo que deu certo a respeito dessas forma9oes de entidades de apoio a 

mulheres vitimas de violencia foi o projeto denominado de Casa Abrigo, que foi instituido 

conjuntamente com o Ministerio da Justi9a, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a 

Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania da Prefeitura de Aracaju (SE), de 

acordo com informa9oes obtidas on line 4. 

A partir de uma necessidade, ja antiga, de se dar uma resposta ao problema da 

violencia conjugal e intrafamiliar que coloca em grave risco de vida, mulheres e filhas (os), a 

Casa Abrigo foi concebida para acolher e proteger as mulheres vitimas de violencia, em 

situa9ao de risco, por se encontrarem sob amea9a de morte. Em razao disso, a Casa Abrigo 

funciona em local sigiloso e, via de regra, o tempo de permanencia das mulheres no abrigo e 

de no maximo tres meses, onde ela e capacitada profissionalmente e tratada psicologicamente 

para seguir em frente, sem se deixar anular e ser vitimada por seus futuros companheiros. 

Contando com uma equipe multidisciplinar, a Casa Abrigo promove apoio terapeutico, 

oficinas e palestras abordando temas como violencia, genero, saude da mulher, direitos da 

familia, sexualidade e direitos reprodutivos, eduea9&o e saude de crian9a e adolescente, entre 

outros. 

Normalmente o encaminhamento das mulheres para a Casa Abrigo ocorre por 

mdica9§o da Delegada da Delegacia Especial de Prote9&o a Mulher. Entre os criterios para 

que ocorra o acolhimento consta: eminente risco de vida para a vitima e que nao tenham outra 

localidade para se abrigarem; registro do Boletim de Ocorrencia ou do Termo 

Circunstanciado de Ocorrencia; ou mandate judicial, alem da avalia9&o da situa9ao efetuada 

pelos agentes do Programa Especial de Atendimento a Saude da Mulher da Secretaria 

Municipal de Saude de Aracaju. 

Por se tratar de um programa voltado para o municipio de Aracaju, existe a 

impossibilidade de atendimento de mulheres vitimas de violencia, que residam em outros 

4 www.contraaviolencia.org 

http://www.contraaviolencia.org
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municipios. Mais um motivo para que todos os Estados sigam pelo mesmo caminho e 

desenvolvam programas assisteneiais neste sentido, pois o Estado, cobra das vitimas que elas 

prestem queixa na delegacia para que so depois o sistema jurisdicional possa tomar alguma 

providencia, mas o mesmo Estado que cobra deveres deve dar condicoes aos cidadaos de se 

exercer direitos, e e um direito da mulher violentada receber apoio de todas as formas que 

precisar principalmente amparo social e psicologico e profissional, par que possa prosseguir a 

vida em condicoes dignas. 

3.3 Reabilitacao psicologica do agressor 

Quando falamos em por fim a violencia domestica contra as mulheres, estamos 

mexendo com um assunto muito complexo, que envolve diversas pessoas, o que nos leva a 

crer que nao adianta so Estado criar Leis eficazes e aplica-las corretamente, e necessario um 

conjunto de reformas, tanto judiciarias, como culturais e sociais. Nao resolvera o problema 

tampouco somente a formafao das entidades de apoio as vitimas e de capacitacao atraves de 

cursos proflssionalizantes. E preciso que se va alem das vitimas e necessario erradicar o 

problema tratando tambem o agressor, pois enquanto houver agressores havera vitimas. 

Tortanto, se faz necessario a implementacao de programas de reeduea9ao e 

reabilitafao do agressor. E obvio que nao se pode deixar de apoiar a vitima para tentar 

reabilitar o agressor, o que deve ocorrer e a utiliza9ao desses programas assisteneiais 

conjuntamente para uma diminui9ao verdadeira da violencia domestica. Alguns nao 

concordam com essa medida de preven9§o e questionam o fato de nao existirem politicas 

piiblicas efetivas se quer para as vitimas, pois o numero de abrigos e mfnimo, e assim, 

afirmam que e impossivel construirem uma estrutura concreta como Centros de Reabilita9oes 

para os agressores. Mas o que estamos analisando sao os deveres do Estado o que ele, 

enquanto orgao de competencia deve fornecer aos cidadaos, nao podendo a sociedade deixar 

de exigir uma solu9ao adequada do Estado por que ele nao desenvolve outros projetos com 

maestria. Esse e mais um dos motivos para que o povo exer9a sua furupao de fiscal da lei e 

exijam a forma9&o de novas entidades de apoio e de so loes efetivas para os problemas 

vividos pelo povo, de quem emana todo o poder. 

A reabilita9ao dos agressores deve acontecer com a analise de todas as caracteristicas 

do agressor, o que ele sente o que o leva a agredir, o porque dos maus tratos fisicos, 

psicologicos ou sexuais. Se detectado os atos fundamentalmente possessivos e fazendo o 

agressor enxergar atraves de uma puni^ao cumulada com uma reabilita9ao psicologica os seus 
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erros, que geralmente sao: o controle excessivo sobre a mulher, regrando se ela seus 

eompromissos; se sai; com quem vai; como ela se veste; quanto dinheiro gasta; se faz ou 

recebe chamadas telefonicas, seja de amigos ou familiares, sempre a desvalorizando, a 

desautorizando ou a insultando em publico, 

Com uma efetiva reabilita9ao do agressor, outras mulheres que se envolvam com o 

mesmo, poderao viver em paz, ou ate mesmo as mulheres que ja foram vitimas deste agressor 

terao a sua verdadeira liberdade, pois nao sao poucos os casos em que mesmo separados o ex-

marido ou ex-companheiro continua ameagando e agredindo quando tern oportunidade de 

adentrar no lar da vitima, por nao aceitarem a separagao ou para punirem a mulher que o 

denunciou. 



CAPfTULO 4 A LEGISLACAO BPvASILEIRA EXISTENTE N A PUNigAO DA 
VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER 

Para que possamos realizar um estudo de pesquisa buscando encontrar uma resposta e 

um entendimento que nos de subsidies concretos e corretos a respeito de quais as razoes que 

levam a legislacao brasileira vigente a nao inibir a violencia no ambito domestico, e preciso 

que estudemos os procedimentos trazidos por essas leis, os crimes mais ocorridos dentro do 

lar e suas penalidades, as lacunas destas legislates que ocasionam indiretamente a 

impunidade e a ineficacia na apli cacao dessas leis nos casos concretos. 

A principio. ao analisarmos a legislacao que pune os crimes desta natureza, 

percebemos que o Codigo Penal datado de 1940, mesmo caracterizando varios tipos de crimes 

especificadamente contra a mulher, tais como o estupro, na pratica cotidiana demorou muito 

para que a agressao fisica do marido contra a mulher fosse aceita, social e juridicamente, 

como delito passfvel de punicao. Nao sendo ainda hoje previsto o crime de estupro do marido 

em relacao a mulher, como se a nossa legislacao vigente outorgasse poderes ao marido, e este 

passasse a ser dono, proprietario do corpo da companheira o que e um absurdo diante dos 

direitos e garantias fundamentals previstos na Constituieao Federal. 

A dominacao masculina ou o simbolico da flgura do macho poderoso que a epoca da 

elaboracao desta legislacao era bem mais forte do que nos dia atuais, e um fator de grande 

relevancia, que infiuenciou na elaboracao da legislacao naquela epoca e que evidentemente 

nao supre mais as necessidades da nacao, tendo em vista que a lei em questao e muito antiga e 

nao acompanhou a evolucao da sociedade e as conquistas femininas. 

Este Codigo arcaico obscurece o direito das mulheres enquanto cidadas, e esse atraso 

na reformulacao de novas Leis mais coniventes com a realidade tern trazido muitas 

dificuldades, tanto na compreensao pelas mulheres de que tern direito a serem respeitadas 

fisicamente, moral e sexualmente por seus parceiros, quanto pela consciencia dos homens que 

por nao serem reprimidos por suas condutas, culturalmente passaram a acreditar que sao 

detentores do poder perante as mulheres, o que vem a ser culpa da ausencia de uma legislacao 

que puna severamente a violencia domestica contra as mulheres e imponha limites, direitos e 

obrigacoes reciprocas, que proporcionem uma vida digna e integra para ambos os sexos. 

As formas de combate a reincidencia da violencia domestica incluem primordialmente 

uma legislacao que defina claramente os crimes contra as mulheres vitimas de violencia 

domestica, estipulando penas severas para os agressores, deixando as mesmas de seres 

classificadas como de menor potential ofensivo, e assim nao seguindo o rito sumarissimo 
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previsto na Lei n° 9.099/95. Sendo aplicada em conjunto com uma estrutura de funcionarios 

publicos bem preparados pra atender e amparar as vitimas nas Delegacias Especializadas na 

Violencia Contra a Mulher, sendo importante o apoio dos Orgaos Governamentais, Ministerio 

Publico, Defensoria Publica, Juizados Especializados nos Crimes Contra a Mulher, que 

devem ser criados, como j a discutido anteriormente. Alem de Orgaos nao-governamentais que 

atuam na defesa do direito das mulheres e de toda uma acao conjunta da midia e instituicoes 

de educacao, objetivando a luta para o fim da violencia e da tortura contra a mulher. 

4.1 Condutas tipificadas como ilicitas pela legislacao brasileira e praticadas reincidentemente 
contra as mulheres. 

As razoes que levam as Leis brasileiras a nao inibir a reincidencia da violencia 

domestica estao diretamente relacionadas a propria tipificacao das condutas tidas como 

criminosas em nosso Codigo Penal, pois, nao existem no mesmo, artigos que punam 

severamente ou ate mesmo que amedrontem o agressor, impedindo que a conduta criminosa 

se repita. Nossa legislacao e muito branda, nao dando a esses crimes a importancia que eles 

merecem, pois a maioria dos crimes praticados contra as mulheres e considerado de menor 

potencial ofensivo, e mesmo que as vitimas levem as denuncias ate o final a condenacao do 

marido, companheiro ou namorado, costuma ser o pagamento de algumas cestas basicas, ou 

pode ser ainda o agressor obrigado a prestar servicos totalmente dissociados do ato praticado, 

como por exemplo, pintar escolas, ou seja, o infrator continua solto e a vitima a merce de uma 

vinganca por ter denunciado o mesmo. 

O Codigo penal de 1940 tipifica em seu artigo 129, como crime lesao corporal o 

definindo pelo ato de, ofender a integridade corporal ou a saude de outrem, sendo a pena de 

detencao de 3 (tres) meses a l(um) ano, tipifica tambem a lesao corporal de natureza grave, 

com pena de reclusao de l(um) a 5 (cinco) anos, quando da violencia resultar a incapacidade 

para as ocupacoes habituais, por mais de 30 (trinta dias), o que devera ser constatado atraves 

de um exame pericial, e no caso do primeiro exame ter sido incomplete, proceder-se-a a 

exame complementar por determinacao da autoridade policial ou judiciaria, de oficio ou a 

requerimento do Ministerio Publico, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. Ou ainda 

quando da violencia resultar perigo de vida, debilidade permanente de membra, sentido ou 

funcao e aceleracao de parte. O Codigo Penal ainda tras neste mesmo artigo a pena de 

reclusao de 2 (dois) a 8 (oito) anos se resultar para a vitima incapacidade permanente para o 

trabalho, enfermidade incuravel, perda ou inutilizaeao de membro, sentido ou funcao. 
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deformidade permanente e aborto, ou seja, a Lei so e mais rigida nos casos irreversiveis, 

quandoja se perdeu algum bem juridieamente tutelado, como um membro, sentido ou funcao, 

o nosso sistema juridico nao tem um carater preventivo e intimidativo. 

O mesmo artigo 129 do Codigo Penal Brasileiro, tras em seu paragrafo terceiro que se 

da violencia resultar morte e as circunstancias evidenciam que o agente nao quis o resultado, 

nem assumiu o risco de produzi-lo a pena sera de reclusao de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

Ainda existindo a possibilidade de o agente que alegar cometer o crime por motivo de 

relevante valor moral ou sob o domfnio de violenta emocao, logo em seguida a injusta 

provocacao da vitima, ser beneficiado com uma diminuieao de pena, podendo o juiz reduzir a 

pena de um sexto a um terco. 

A Lei da tantos privilegios ao acusado que raramente o agressor e condenado a uma 

pena privativa de liberdade, so em casos de extrema gravidade, quando a vitima fica aleijada, 

deformada defimtivamente ou morta ou ainda quando o agressor ja e condenado por outros 

crimes. Um exemplo deste descaso da Lei com as vitimas de violencia, incluindo, as vitimas 

de violencia domestica e o fato de o Codigo Penal trazer expressamente no paragrafo cinto do 

art. 129, que trata de lesoes corporais, que o juiz, nao sendo graves as lesoes, pode ainda 

substituir a pena de detencao pela de multa no caso do crime ser cometido com violenta 

emocao ou das lesoes serem reciprocas, ou seja, no caso da vitima mulher tentar se defender e 

causar alguma lesao no agressor o mesmo nao sera punido com detencao, mas apenas com 

uma multa, os que fazem com que as mulheres agredidas nao acreditem no Poder Judiciario, 

pois no fim de tudo a Lei sempre oferece uma forma do agressor ou nao ser condenado ou se 

for substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou por uma simples 

multa. 

A unica ressalva que encontramos no Codigo Penal sobre os crimes cometidos no 

ambito domestico e quando o legislador preve que se a lesao for praticada contra ascendentes, 

descendente, irmao, conjuge ou companheiro, ou com quern conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relacoes domesticas, de coabitacao ou de hospitalidade a 

pena sera detencao de 6 (seis) meses a l(um) ano. E se nas mesmas condig5es a lesao corporal 

for de natureza grave, ou lesao corporal seguida de morte, a pena devera ser aumentada de 1/3 

(um terco). Lembrando que estes crimes com pena inferior a dois anos nao sao punidos por 

serem considerados de menor potencial ofensivo e serem da competencia dos Juizados 

especiais que geralmente fazem um acordo com o agressor. 

Outros crimes geralmente existente no silencio do lar sao as ameacas que se 

apresentam nos crimes contra a liberdade individual, as difamacoes e as injurias que fazem 
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parte dos crimes contra a honra, estando o primeiro previsto no art. 147 do Codigo Penal 

Brasileiro, conceituando-se por ameacar alguem, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbolico, de causar-lhe mal injusto e grave, sendo a punicao previsto pelo 

legislador de detencao, de 1 (um) a 6 (seis) meses. O segundo crime encontra-se descrito no 

art. 139 que preve como ato ilicito difamar alguem, imputando-lhe fato ofensivo a sua 

reputacao, com pena de detencao de 3 (tres) meses a 1 (um) ano e multa. E o terceiro crime e 

tipificado por injuriar alguem, ofendo-lhe a dignidade ou o decoro, sendo o reu condenado a 

detencao, de l(um) a 6(seis) meses ou multa, quando comprovada a autoria do crime. 

E importante ressaltar que esses crimes contra a honra e os crimes contra a liberdade 

individual quase nunca sao punidos, pois suas sancoes sao menores de 2 (dois) anos e a 

competencia para julga-los e dos Juizados Especiais Criminais, que sao providos por juizes 

togados ou togados e leigos, com prerrogativas de realizar a conciliacao, o julgamento e a 

execucao das infraeSes penais de menor potencial ofensivo, sendo estes crimes considerados 

pela Lei n° 9.099/95, as contravencoes penais, e os crimes a que a lei comine pena maxima 

nao superior a 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. O 

que veio a mudar com a Lei n° 10.259/01 que considera infracoes de menor potencial 

ofensivo os crimes a que a lei preveja pena maxima nao superior a 2 (dois) anos, ou multa. E 

recentemente no dia 27 de junho do ano corrente entrou em vigor a Lei n° 11.313/06 que 

disciplina e nao deixa mais diividas com relacao a Lei estadual e Federal ja mencionadas, 

conceituando os crimes de menor potencial ofensivo, sendo estes os punidos com penas 

maximas de ate 2 (dois) anos. Desta forma estes crimes supra citados ficam sempre impunes 

ou sao punidos inadequadamente, com muitas ou transacoes. Ressaltando ainda que, a Lei dos 

Juizados Criminais tras expressamente que nos crimes em que a pena minima cominada for 

igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas ou nao por esta Lei, o Ministerio Publico, ao 

oferecer a denuncia, podera propor a suspensao do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 

desde que o acusado nao esteja sendo processado ou nao tenha sido condenado por outro 

crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensao condicional da pena, 

enumerados no art. 77 do Codigo Penal Brasileiro5. 

5 Art. 77 do CP - A execucao da pena privativa de liberdade, nao superior a 2 (dois) anos, podera ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 
I - o condenado nao seja reincidente em crime doloso; 
I I - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e as circunstancias autorizem a concessao do beneficio; 
III - nao seja indicada ou cabivel a substituicao prevista no art. 44 do Codigo Penal; 
§ 1° A condenacao anterior a pena de multa nao impede a concessao do beneficio; 
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O Codigo Penal apresenta tambem em sua eomposicao titulo dos crimes contra os 

costumes, trazendo no seu primeiro capitulo os crimes contra a liberdade sexual, os quais 

acontecem reincidentemente com mulheres no ambito domestico, o primeiro deles e o estupro 

enunciado pelo art, 213 que preve como ato ilicito constranger mulher a conjuncao carnal, 

mediante violencia ou grava ameaca, tendo como penalidade reclusao, de 6 (seis) anos a 10 

(dez) anos. Lembrando mais uma vez pela importancia do assunto, que a nossa Lei nao preve 

como estupro o fato do marido violentar sexualmente a sua esposa, pois os nossos 

legisladores consideraram na elaboracao da mesma, que era um dever matrimonial da mulher 

esta sempre disponfvel para satisfazer o marido sexualmente, esquecendo-se eles, que as 

mulheres sao seres humanos com vontades proprias, dores, angustias, desejos, enfim, sao 

gente e nao objetos sexuais. 

Outro crime bem mais comum do que muitos pensam dentro dos lares e o atentado 

violento ao pudor, onde muitas vezes as vitimas sao as proprias filhas, enteadas, pupilas, 

cunhadas ou irmas dos agressores, este crime vem conceituado no art. 214 do CP, se 

efetivando com o constrangimento de alguem, mediante violencia ou grave ameaca, a praticar 

ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjuncao carnal, com sancao de 

reclusao, de 6 (seis) a 10(dez) anos, sendo este crime raramente denunciados pelas mulheres 

desta violencia no lar, por na maioria os casos elas proprias serem consideradas pelos 

funcionarios das delegacias e pela sociedade em geral como culpadas por transmitirem 

sexualidade, sendo tambem muito dificil comprovar a ocorrencia deste tipo penal por nao 

deixar em alguns casos marcas que comprovem o constrangimento. 

O Codigo Penal tambem tras em suas disposicoes gerais a cerca destes crimes 

intitulados crimes contra os costumes, as formas qualificadas, que ocorrem no caso das 

violencias sexuais resultarem em lesao corporal de natureza grave e em morte, sendo as penas 

respectivamente de reclusao, de 8 (oito) a 12 (doze) anos e de reclusao, de 12 (doze) a 25 

(vinte e cinco) anos. Presumindo-se a violencia quando a vitima nao for maior de 14 

(quatorze) anos, for alienada ou debil mental e o autor da violencia sexual conhecer desta 

circunstancia, ou ainda quando a vitima nao pode, por qualquer outra causa, oferecer 

resistencia. Sendo em qualquer dos crimes relatados a acao penal privada competente para 

instauracao do processo, excetuando-se os casos em que a vitima e seus pais nao podem 

prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensaveis a manutencao 

§ 2° A execucao da pena privativa de liberdade, nao superior a 4 (quatro) anos, podera ser suspensa, 
por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, ou razoes de 
saude justifiquem a suspensao. 
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propria ou da farnflia, quando a acao sera piiblica condicionada a representagao ou ainda se o 

crime e cometido com abuso de patrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, e 

neste caso a acao sera piiblica. 

E por ultimo este diploma preve no mesmo titulo supra mencionado, que a pena seja 

aumentada de quarta parte, se o crime e cometido com concurso de 2 (duas) ou mais pessoas, 

e de metade, se o agente e ascendente, padrasto, tio, irmao, eonjuge, companheiro, tutor, 

curador, preceptor ou empregador da vitima, ou por qualquer outro titulo tern autoridade sobre 

ela. 

4.2 Procedimento da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, Lei n° 9.099/95 e Lei n° 
10.259/01 no ambito da Justica Federal. 

Tendo em vista que, a maior reincidencia de crimes cometidos nos lares contra as 

mulheres, e da competencia dos Juizados Especiais Civis e Criminais, sao de suma 

importancia fazermos o estudo sobre o procedimento que as mulheres vitimas destas 

violencias devem percorrer, analisando assim, o rito sumarissimo, em busca de entendermos 

por que esta Lei e considerada ineficaz no combate as infracoes contra as mulheres vitimas de 

violencia domestica. 

A lei que instituiu os Juizados Especiais (9.099/95) nao contempla adequadamente os 

casos de violencia domestica, o arquivamento do inquerito devido ao desinteresse, falta de 

coragem, ou de condicoes de independencia economica e emocional da vitima em representar 

contra o companheiro e o procedimento de punir o autor com cestas basicas sao 

procedimentos no minimo criticaveis. Alem disso, existem casos em que o conciliador, 

visando diminuir a demanda de processos, tenta induzir a vitima a conciliacao, o que tern 

suscitado debates acalorados sobre o papel dos Juizados Especiais Criminais. 

No procedimento sumarissimo ao inves do tradicional e inflexivel principio da 

legalidade, segundo o qual o representante do Ministerio Publico tern o dever de propor a 

acao penal piiblica, so podendo deixar de faze-lo quando nao verificada a hipoteses de 

atuagao, caso em que promovera o arquivamento de modo fundamentado, de acordo com o 

art. 28 do Codigo de Processo Penal6, o procedimento sumarissimo dos Juizados Especiais e 

6 Art. 28 do CPP - Se o orgao do ministerio Publico, ao inves de apresentar a denuncia, requerer o 
arquivamento do inquerito policial ou de quais quer peeas de informacao, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razoes invocadas, fara remessa do inquerito ou pecas de informacao ao procurador 
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informado pela discricionariedade acusatoria do orgao ministerial. Com efeito, preenchidos os 

pressupostos legais, o representante do Ministerio Publico pode movido por criterios de 

conveniencia e oportunidade, deixar de oferecer a demincia e propor um acordo penal com o 

autor do fato, ainda nao acusado. Tal discricionariedade, contudo nao e plena, ilimitada, 

absoluta, pois depende de estarem preenchidos os requisitos legais, dai ser chamada pelos 

doutrinadores de discricionariedade regrada. 

No Juizado Especial nao existe necessidade de inquerito policial, como ratifica Capez 

(2003, p. 534): 

A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia lavrara termo 
circunstanciado e o eneaminhara imediatamente ao Juizado, com o autor do 
fato e a vitima, providenciando as requisicoes dos exarnes periciais 
necessarios. No lugar do inquerito elabora-se um relatdrio sumario, 
contendo a identificacao das partes envolvidas, a mencao da infracao 
praticada, bem como todos os dados basicos e fundamentals que 
possibilitem a perfeita individualizacao dos fatos, a indicacao das provas, 
com o rol de testemunhas, quando houver. 

Lavrado o termo circunstanciado, vitima e autor sao informados da data que deveram 

compareeer a sede do Juizado Especial. O procedimento sumarissimo tem por fundamento o 

senso de responsabilidade e confianga no comparecimento das partes, pressupondo-se que 

ambas estao realmente interessadas na busca do consenso. Estando, autor e vitima presentes 

na secretaria do Juizado, e verificados, a possibilidade de uma audiencia, chamada de 

audiencia preliminar, esta sera realizada, observando-se o disposto no art. 68 da Lei n° 

9.099/95, que exige a presenga de advogado no ato. 

Comparecendo a vitima e o autor, com seus representantes legais nomeados, sera 

iniciada a audiencia preliminar, e nao sendo possivel a realizagao imediata, sera designada 

data proxima, da qual as partes sairao cientes. Na audiencia preliminar, presente o 

representante do Ministerio Publico, o autor do fato e a vitima e, se possivel o responsavel 

civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecera sobre a possibilidade da 

composigao dos danos e da aceitagao imediata de pena nao privativa de liberdade. Depende 

do resultado desta audiencia preliminar a instauragao ou nao do processo, mas geralmente so 

ocorrem conciliagoes tanto no civil como no penal. A coneiliagao e o genero das especies 

composigao e transagao. A composigao refere-se aos danos de natureza civil e integra a 

primeira fase do procedimento; a segunda fase compreende a transagao penal, isto e um 

geral, e este oferecera a denuncia, designara outro orgao do Ministerio Publico para oferece-la, ou 
insistira no pedido de arquivamento, ao qual so entao estara o juiz obrigado a atender. 
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acordo penal entre Ministerio Publico e autor do fato, pelo qual e proposta a este uma pena 

nao privativa de liberdade, ficando este dispensado dos riscos de uma pena de reclusao ou 

detencao, que poderia ser imposta em futura sentenca e do vexame de se submeter a um 

processo criminal. 

Um caso pratico onde podemos verificar o quanto o procedimento desta Lei e 

inoportuno nos dias atuais e quando paramos para analisar, a falta de amparo da justiga para 

com uma mulher vitimada inumeras vezes pela violencia domestica, mas precisamente de 

lesoes corporais, que toma coragem ou ate mesmo nao suporta mais apanhar e decide ir a uma 

delegacia fazer uma representagao, depois volta para casa, onde o seu companheiro lhe 

aguarda para lhe espancar novamente pelo atrevimento de denuncia-lo, mas mesmo assim, ela 

prossegue com a queixa e se apresenta na audiencia preliminar achando que ira conseguir se 

libertar dos momentos de espancamentos que vive. Mas chegando a audiencia, a representante 

do Ministerio Publico decide por fazer um acordo com o agressor, a denominada transacao 

penal, lhe incumbindo de pagar uma sexta basica, ou pintar um hospital publico. E neste 

momento que podemos perceber o quanto a lei e falha, ineficaz, lacunosa, pois a vitima flea 

sem saber o que fazer, totalmente desamparada, se perguntando o que esta acontecendo, que 

justiga e essa que o seu agressor vai sair livre pela mesma porta que entrou e sem nenhuma 

grande conseqiiencia. 

E diante deste procedimento descrito que nao pune os autores das violencias 

domesticas que percebemos que a legislacao brasileira nao inibe os reincidentes casos deste 

tipo de violencia contra mulheres por que a propria lei e omissa, branda, nao tras punicoes que 

amedrontem o autor dessa violencia, pois os agressores sabem que podem bater, machucar, 

lesionar, injuriar, difamar, ameagar que nao terao punigao por seus atos ilicitos, e se forem 

punidos, no maximo serao com uma pena restritiva de direito. Sem falar que alem da Lei ser 

totalmente ineficiente para sanar esta problematica da violencia domestica, ela nao preve 

amparo, reabilitagao social, moral, psicologica e economica para estas mulheres. Ainda 

existindo o agravante do despreparo dos funcionarios publicos que atendem essas vitimas e 

seus agressores, pois a maioria sao homens que acabam tratando as mulheres como culpadas 

por terem sido agredidas, e tratam os agressores como injustigados por estarem sendo 

acusados de terem colocado ordem dentro do seu lar. Assim um grande percentual do 

acontecimento de novas agressoes domesticas se da pela falta de um treinamento e de cursos 

de capacitagao para os profissionais de lidam com este tipo de violencia, no sentido de 

acolherem as vitimas com atengao, dando-lhes um atendimento conveniente e fazendo com 

que estas mulheres sintam-se protegidas e amparadas. 
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Outro fato de relevancia e a lacuna existente na Lei a respeito da violencia psicologica, 

pois a mesma nao e prevista em nosso ordenamento Juridico conduta ilicita, sendo punida 

apenas atraves de do artigo de lesoes corporais. 

Seguem em anexo dois casos praticos que ocorreram na comarca da cidade de Sousa, 

Paraiba, onde no primeiro processo de n° 03720060005107 a vitima prestou queixa contra o 

agressor por ter sofrido lesoes corporais, crime tipificado pelo art. 129 do CP e depois na 

audiencia preliminar quando consultada pelos conciliadores, acerca dos institutos da 

conciliacao e da representagao, expressou que nao queria prosseguir com o processo e que 

renunciava ao direito de representagao. E no segundo processo de n° 03720040060537 

ocorreu uma transagao penal onde o autor do crime do art. 223 do CP prestou servigos a 

comunidade, pelo periodo de 03 (Ires) meses no Grupo Escolar Professor Nestor Antunes, 

localizado na cidade de Santa Cruz, Paraiba, as segundas-feiras, por 08 (oito) horas semanais. 

Com estes exemplos praticos podemos verificar que na pratica nao existem punigoes para os 

crimes contra violencia domestica. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A partir de todos os argumentos expostos, podem-se apresentar algumas consideracoes 

finais aeerca dos motivos que levam a legislacao brasileira a nao inibir a reincidencia de 

crimes de violencia domestica contra a mulher, que foi a proposta inicial do trabalho. 

Inicialmente foi enfocado o conceito de violencia domestica, as formas de ocorrencia 

da violencia domestica contra a mulher, se analisando detalhadamente cada modalidade, 

mostrando as ocorrencias mais comuns e as mais complexas da violencia domestica, 

psicologica, fisica e sexual, onde pudemos observar que existem inumeros casos distintos de 

ocorrencia destas formas de violencia e que a nossa propria sociedade, assim como, nossa 

legislacao e omissa e nao da a importancia necessaria a esse assunto. 

Em seguida passamos a discorre sobre o perfil das mulheres que sao vitimadas por essa 

violencia, assim como apresentamos as caracterlsticas habituais dos agressores, e as 

conseqiiencias ocasionadas na vida das vitimas, na relacao intrafamiliar, sendo notorio atravez 

da pesquisa que as conseqiiencias sao, muitas vezes, irreversiveis e profundas, trazendo 

mazelas irreparaveis para a concentraeao, para a saude mental, fisica, social e sexual, 

destruindo a alto-estima dessas vitimas, tornando-as submissas. Sendo seguramente 

constatado que as mulheres que sofrem abuso estao mais aptas a softer de depressao, 

ansiedade, sintomas psicossomaticos, problemas de alimentacao e disfuncoes sexuais, 

podendo ainda essa violencia afetar a saude reprodutiva da mulher atraves de aumento do 

comportamento de risco entre adolescentes, transmissao de doencas sexualmente 

transmissiveis, incluindo HIV/ AIDS, gestacoes nao planejadas, precipitacoes de varios 

problemas ginecologicos incluhido dor pelvica cronica e relacoes sexuais dolorosas. 

Neste contexto foi percebido ao avaliar sobre os motivos que levam a ocorrencia da 

violencia domestica e sobre as causas que fazem com que as vitimas de violencia domestica 

nao denunciem ou nao prossigam com o processo, que as normas juridicas nao dao seguranca 

a essas vitimas, assim como o Poder Judiciario nao passa confianca a populacao de que existe 

punibilidade para esses crimes, pois as vitimas sao mal atendidas nas delegacias, nao recebem 

nenhum preparo ou apoio psicologico e, na maioria das vezes, nao sao bem orientadas pelos 

agentes competentes, o que as faz se sentirem sozinhas, totalmente desprotegidas as 

motivando desistirem de lutar pelo direito que lhes e garantido pela Constituicao Federal, 

direito a integridade fisica, psiquica e moral. Existindo ainda uma parcela de mulheres que 

desconhecem os seus direitos ou ainda pertencem a uma parte da sociedade que culturalmente 

foi criada para obedecer ao marido e se casada, so se separar com a morte. 
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Nao e dificil perceber no que diz respeito as providencias que o estado deve tomar 

para inibir a reincidencia da violencia domestica que o mesmo se omite, apresenta um sistema 

falho, incompetente e ineficaz na reducao ou erradicacao da violencia estudada, pois o mesmo 

deveria providenciar a criacao e instalacao de novas Delegacias Especiais de Protecao a 

Mulher, a criacao de Juizados Espeeializados na Violencia Domestica Contra a Mulher para atender 

todas as regi5es principalmente as mais carentes e nos interiores dos estados, fornecer cursos 

de eapacitacao, para os agentes que trabalham na Delegacia Especial de Protecao a Mulher, 

oferecer projetos de reabilitacao do agressor, apoiar a criacao dos Centros de Atendimento de 

Grupos Vulneraveis, articular com as comunidades de bairro para a efetiva instalacao dos 

Nucleos de Bairro do Conselho dos Direitos da Mulher, buscar formas de divulgacao dos 

direitos da mulher e das acoes de defesa e protecao das mulheres vitimas de violencia de 

genero, mas infelizmente essas medidas nao sao postas em pratica, e o Estado nao exerce o 

seu papel enquanto minimizador da violencia domestica, o que ocasiona o crescimento desta 

a cada dia. 

No que concerne a legislacao existente na punicao da violencia domestica contra a 

mulher, pudemos identificar que a lei e branda demasiadamente, classificando a maior parte 

destes atos ilicitos como crimes de menor potencial ofensivo, que seguem os tramitem dos 

Juizados Especiais Criminais regidos pela Lei n° 9.099/95 e a Lei n° 10.259/01, no que 

couber, e agora pela Lei n° 11.313/06 que tira todas as duvidas quanto aos crimes de menor 

potencial ofensivo. Nao tipificando nosso ordenamento juridico se quer crimes especificos 

contra a violencia domestica e apresentando atravez do Codigo Penal Brasileiro de 1940, 

condutas tipificadas como ilfcitas que mesmo intituladas como crimes sao praticados 

reincidentemente contra as mulheres, contendo ainda este codigo lacunas com relagao: a 

punibilidade das infracoes de violencia domestica psicologica e a previsao de estupro do 

marido contra a esposa, nao possuindo eficacia nenhuma na sua aplicabilidade, desta forma, 

alem desses crimes serem punidos com uma pena insignificante, esta nao chega na maioria 

dos casos nem a ser aplicada, pois a lei oferece beneficios e meios legais para o criminoso nao 

chegar efetivamente a ser processado, o que e o caso da transacao penal, onde o Ministerio 

Publico faz um acordo com o infrator e este em alguns casos escolhe a medida restritiva de 

direito que quer cumprir, ou ainda quando preenchidos os requisites ja ponderados 

anteriormente proporciona a suspensao condicional do processo, onde o agressor nao chega a 

ser penalizado. O que deixa a populacao descrente no Poder Judieiario e faz com que os 

infratores sintam-se intocaveis e impum'veis. 
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Em suma a problematiea em questao, que se observa nos motivos que levam a 

legislacao brasileira a nao inibir a rcincidencia da violencia domestica, se concentra na falta 

de efetividade na aplicagao das leis vigentes, assim como na ausencia de uma legislacao mais 

atual que supra as necessidades da sociedade, com punigoes mais severas e efetiva 

punibilidade, com carater resocializador, sendo um fator de ampla contribuigao para a 

reincidencia a falta do oferecimento de reabilitacao psicologica do agressor, de campanhas de 

reeducacao da populagao que tern culturalmente costumes e preconceitos machistas, a criacao 

por parte do Estado de cursos profissionalizantes, de eapacitacao e de apoio psicologico e 

social para as mulheres vitimas, sendo muito importante ainda o prepare dos profissionais e 

agentes das autoridades competentes que atendem essas vitimas, e a criagao de Juizados 

Especializados na Violencia domestica contra a Mulher. 

Assim precisamos construir na sociedade um sentimento de mudancas e nos 

legisladores a consciencia de que, assim como os povos evoluiram, as lei penais clamam por 

uma reforma e por um sistema mais justo e eficaz que de seguranga a populagao, confianga no 

Poder Judiciario e assim possamos progredir enquanto seres humanos conscios do nosso papel 

enquanto cidadao de bem. 
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SBIAR EODHIGUSS DA SILVAJ, Incideacia Penal A r t . 213 do C . P . B . 

' Sen mais para o xaomerito, aproveito o 
ense jo para r e n o v a r a 'Voesa Excelencia v o t o s de eetima. 

DrJod!Jffir6p»#esWo 
DELEGADO DE PO'JCIA CIVIL 

AO 

E>;mo. 3 r . Dr . 
Bernardo Antonio da S i l v a Lacerda 
MS.. Juiz de D i r e i t o do Juizado Especial Kisto 
S O U S A - Paraiba. | 



ESTADO D A P A R A I B A ; Ah- 02 
S E C R E T A R I A DA SEQ_RANS£A P O B L I C A . \ 

±_~ SUPER INTENDENCIA R E G IGNAL DE POLICIA C I V I L ^ 

D e l e g a c i a de P o l i c i a Ci-aril de; Santa Crv.z - PB. 

-BOLETIM DE OCORRENCIA DO TERMO CIROJN5TANCIADO-
( L e i 9.099 de 25 /09 /1995) 

/ 

D A ODCRRENpiA: P A T A 7 ~ 2 1 ^ _ _ 8 J~C&A~ J~~fJQRA: 15730' ; LOCTvT: C^SIT^untF" 
A l f r e d o Rodri^uea? B a i r r o P o p u l a r e3 i l ' 
I I N C I D O S C I A PP^^:^^T~1233~aIo~CCCPT5T — ; 

DO CQ4JNICANTE - NOME :_HID/iLTA ALVES BO HASCIHENTO ^ ~ 
RES I D E N T E ^ A RUA(AV) • ConJ im^o~SIf r^ao _ Hoaurgiu is ~~N_—lb JWt 
BAIRF»:^opiaa tes_T^T~_ •:T~~7"ciDADE: Santa~Graz "Jpg" 
TELEF. ; EJCERECO.DO TRABALHD: „ 

" _ ' 'I ; TELEF. 
CQvO SE COJ A OJMJNICM^D DA. CCX3RRENCIATTniciativa d a ^ t i m i 

P A V I T I M A - ' NOME: ttIDAL-A ALVES EC N A S C R C W T O SEXO; mas.;. 
ALCXJhHfKtJ&ldeilta. ~J^TDfiOE: 3T~anos_; NACTCN^lDAOE: EranTleT : £ 
N A T L R A L D E : San^a~~Cruz i ~T~ P~3; P R O F 1 S SAT3: agr 1 c u l g r a .. ~_ 
E S T A D O C I V I L ; casada _!_; F I L I A C A D : _ A d o l t i n o A l v e s do Ease ime n t o e 
de R i t a E e i t o s a do Ease intent o ; RG. N° UF¥~67SZT537ISt ZJ_52 
RESIDENTE, A F U A C A V T ' Corounte A l f r e d o EodrpL^ues ' - ;APt -
BAIRRO: P i p u l a r e s I T j _ _ J _ ; CTPACC;' $atrfra Drug ~ " ~7$B~ 
TELEF. ; LOCAL DO TRABALHD: '__Z~ZUL I I I LZLZ-ZZT 

: TELEF. 
P A A U T O R I A - NOME: JOSIMAK HCDRIGUE5 DA SILVA SE5CD:_masc 
ALOJNHA: Iskank - iDADE:_ ; H^vcTcNALrd^E; b r a s i l e i r o ; 
NATURAL DE oousa_ J _aT~; PROF ISSAD; a g r i e u l t o r 
ESTADO C I V I L : s o i f e i r o " ; FILIACffO: ffrancisca R o d r i g u e s _ d a " S i l v a 

, RES IDENTE A R L J A C A V T Con;jimto~~STC 
Tred"oLHodriguehl^""17T A P t ; ; B A I R R O : Popu lc res I I 
C I D A D E : "Sanfa C r u z ' — / PB ; R G T T ^ W 7 5 T f f ^ 3 3 T /BA 
C I C : 770.66"2"77g"5"-E7 6 5 R T . N . D E I-IAB - nH_*Y)£o"^qu!>.r)~ . 7 
E X P E D I D A EM DATA D£""0o""~/CII F_SJ>__; D A T A DO VENDiWSMTO 7~_ ' T I 
LOCAL DO TRABALHQ: \ _ 2 
TELEFCNE DO TRABALHD: ~ * " ;" TELEFONE DE RESIDENDIA: 

O S S . 



/ 30LET^M_DE C X X K R E N C I A DO TERM3 CIROLNSTANC 1 ADO 
/ ~ ( L e i 9 .0997^5J : T 

{ f 1 s '02) 

..... - H I S T C R I C O -

Tudo c c o r r e u no f d i a ' 21" de a,°;osto do a ro em. cur so f a v i t i m a 
f o i a t e a r e a i d e n c i a da Serihdra M a r i a A'oarecida Per r e i r a da S i l va* no ! 

s e n t i d o de e n t r e g a r •uma b l u s s que e s t a h a v i a tornado e rnprestado e a 0 ona. 
ma- l a nao f o i a t e n d i d a p e l a niesma e s i m pe lo seu xaari do JCSIMi. E EODHI-
g l i y P A " S I L 7 A / que segundo a : ; n o t i c i a n t e esse apre-oe; tcu - s e n u , . eqta no' 
ser charaado a e s t a E e i e g a c i a," negou que tenl ia p a a t i c a d o t a l f a t o , dec l a 
r o u que s a i u do "banheiro desp ido mas nao ap resen tou a V l t i j a a 2 a d a l t a 
h a i a v i s t o a p o r t a da r e s i d e n c i a e s t a fechada e nao +inh* como 
v e r _ d ^ i d o . . j v . , ^ 
TESTEViJsHAS ; 

ESTADO C I V I L T 

DEtEGADO DE POLfCIA CIVIL 

; I DADE; 
PRDFISSAO: 

END. DE RES I D E N C I A : 
FONE: 

LOCAL DO TRABALHD: 
; FONE: 

2a) hOvC: Nao comun. i c .adaa 
ESTADO ' C I V I L : 

IDADE: 
PROFISSAQE 

END. DE R E I S D E N C I A : 

LOCAL DO TRABALHD: 
FCNE: 

3 5 ) NOME: 
ESTADO C I V I L : ' 
END. DE RES IDENCIA: 

FGNE: 
: IDADE: 

PROF ISSAO: 

" O N E : 
LOCAL DO TRABALHD; 

F O N E : 

PER I C I AS / EXAM::S REQUISITADOS: n a o s o l i c i t a c i a s 

Santa Grus - PI3? , 27 / agosto /_Jri_9A' 

NOTOCI ANTE ( as s ) : oSfth il/o-^ d o ^ Q ^ c l ^ g o ^ 
' _ C ĝ~r;̂ ._ -

- Osmap4no'Souto Muniz 
ESORI VA(O) - ass : E8CHIVA0 DE POLICIA CIVIL 

T P O T C M I I M U f l . 

http://comun.ic.adaa


•ESTADO: DA PARAIBA ~)"~>S 

SECRETARIA DA SEGUR.ANCA PUBLICA t ' 

9 * SUPERINTEND.: NCI A REGIONAL OE P O L l C I A C I V I L ' ' 

Delegacia de P o l x c i a C i v i l de San 

- T E R M O DE C O . I P R O n i S S O -
C L e i 9 . 0 9 9 de 2 5 / 0 9 / 9 5 ) 

AOS v m t e e. s e t e OIAS 0 0 f l f is OE 

, NESTA C I D A D E DE S a n t a C r u z 

DA PAR-AlBA E NAC03 D e l e g a c i a de P o i i c i a C i v i l 

00 AND DE 

ESTADO 

, PRESENTE 0 ( A ) 

D r ( f ) - J o a o H e n r i q u e G* Net f r DELEGADO ( A ) DE P O I I C I A C I V I L 

COMIGO, ESCRIVA(O) 00 SEU C A R G O . NO F I N A L ASSINAOO CA 3 E D E C L A R A D O ( A ) , 

h i , POR V O L T A DAS 9^30 MORAS C O M P A R E C E U : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -

NOME: <TOSIMAR 'RCDHIGLTE3 PA 3lL¥A IOAOE: an os 
N A C 1 0 N A L I D A D E : b r a s i l e i r a 

F - I L I A C A O : P r a n c i s o a R o d r i g u e s 

, N A T U R A L OE 

d a S i l v a 
louca UF : PI3 

OCUPACAO H A B I T U A L / P R O F I S S A O : 

ESCOLARIDAOE: a l f a b e t i z a d o , , I D E N T I D A O E / R . G . 0 7 7 6 1 6 9 3 - 6 0 
EXPEOIDO EH / 
L JTACA.O': n a o p o s s u i 

DOR: • • ' 

/ ; ORGAO E X P E 0 I O 0 R : _ 

; EXPEDIDA EM / 

ESTAOO C I V I L : c o i t e l r o 

SSP / BA , C . N . DE H A B I 

ORGAO E X P E D I -/ 
/ C I C . : 770.862.795-G7 

R E 5 I D E N C I A h RUACAV) C O n j u n t o A l f r e d o Eodrigues 
BAIRRO s P o D u l a r e s I I » C I O A O E t>a; 

; COH E N D E R E y O OE 

J N? 1 6 ; AP . _ 

s UF PB 
PODENDO A I N D A SER L O C A L I Z A D O C A) NO E N D E R E C O : 

0 ( A ) QUAL > EM V I S T A S 0 0 SOL E T I PI DE OCORRENCIA EM ANEXO} E COM BASE NO 

CAPlTULO I I I , SECAO I I , A R T I G O B4 DA L E I F E D E R A L N? 9 . 0 9 9 DE 25 DE SE-
TEMBRQ DE 1395, POR ESTE ODCUMENTO C0MPR0P1ETE-SE A : Comparecer ao Ju iza 

Jose Blariz na Cidade de Sousa. do-Espec ia l C r i m i n a l no Forum 
S o l i c i t a d a » 

SENDO 0 QUE H A V I A A CONSTAR, ENCERRO D PRESENTE QUE SEGUE POR TOOOS 0 6 

VIDAflENTE' A S S I N A D O , I N C L U S I V E PELAS TESTEMUNHAS ABAIXD E POR MlPl 

; , E S C R I V A CO) QUE 0 O A m u p J D R A F E I . 

DELEGADO DE POLlCIA CiV-ALITOR IDADE P O L I C I A L 

C O M P R O M I S S A D O [ A 3 : s -

T E S T E M U N H A : 

TESTEMUNHA: 



PAG: CO" 
15:47:JO 

N.: 999999 
ANTECEDENTES CRIMINAIS 

CERTIFICO NA FORMA DA LEI E POR ME HAVER SI D O REQDERIDO, QUE PESQUISANDO O 
BANCO DE DADOS DO SISCOM, NO QUE SE REFERE AOS REGISTROS DE DISTRIBUICAO 
DE ACOES CRIMINAIS NOS CARTORIOS COMUNS E/OU ES PEC I A I . IZADOS EM TODAS AS 
COMARCAS DO ESTADO DA PARAIBA, 

HAVER EM NOME DE : 
JOS IMAR RODRIGUES DA SILVA '. 

PAI : 
MAE : FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA 
NASCIMENTO: 19/08/1974 ! NATURALIDADE: SOUSA 
RG/CPF/CGC: 77086279587 !' 

PROCESSO: 037 .2004 . 006" . 053-7 NATUREZA ACAO: CRIME C/COSTUMES 
CARTORIO: 1. JUIZADO ESPECIAL DE SOUSA 
ENQUADRAMENTOS: DL 2 84 8/4 0 ART 233 

OBSERVACAO: CONSTA NO SISTEMA REGISTROS SEM DADOS DE FILIACAO E OU 
ELEMENTOS IDENTIFICADORES,PODENDO SER OU NAO A MESMA 
PESSOA. PESQUISA DO PERIODO DE 19Sf9\A 17/09/2004 .XXXXXX 

SOUSA, 17 DE SETEMBRO DE 2 004 

Ber&adete de Lourdes da S i l v a 
CENTRAlX DE CERTIDOES 

T E L E J f J B i C I A R l O 
!*»•> W W A a. 



M i n i s t e r i o Publico da Paraiba 
Proniotoria tie Justiga Cmntilativa 

Comai ca de Sousa 
Justiga Intincratite 

Processo n° 03720040060537 j 

MM. Juiz, 

Narra o Bole t im de Ocorrencia reunido aos autos a f l . 04 que o autor 
do fato no dia 21 de agosto de 2004^ leria atendido a v i t ima Ridalta Alves do Nascimento 
despido ao momento era que a ofendida se di r ig iu a residencia do censurado, a procura da 
esposa deste, a f i m de entregar-lhe uma camisa. 

Com a maxima vema, entende este Orgao Ministerial que o historico 
descrito no procedimento inquisitorial em evidencia aponta, em tese, a pratica do deiito 
previsto no artigo 233 do CP pelo autor do fato, eis que o indiciado exibiu suas partes 
intimas em local exposto ao publico, ao momento em que se apresentou a v i t ima despido, 
no intuito de atender a sua chamada. 

Os elementos de prova amealhados aos autos indieam que o 
censurado praticou ato obsceno em local privado, mas com acesso e possibilidade de visao 
por parte de urn numero indeterminado de pessoas, du seja, por quern quer que passasse 
defronte a residencia do autor do fato ao tempo do crime. 

Sobre o tema em foco, convem trazcr a sirga os scguintes arcstos: 

| "TACRSP: Simples exibicao do penis em lugar 
! exposto ao publico basta a consumacao do 
\ deiito do artigo 233 do CP."(JTACRJM 

33/392) 

"TACRSP: "Em tema de ato obsceno, a janela 
abcrta dc um apartamcnto possibilita scmpre a 
acessibilidadc de vista de qualquer numero de. 
pessoas que se en con tram em nivel superior ao 
de outros vi/.inhos. A simples possibilidade dc 
devassamenio c o suficiente para caractcrizar o 
lugar exposto ao puhIico"(RT 695/33 1). 



Contudo, como meio dc cxtirpar duvidas e cvitar injusticas requer o 
Minister io Publico do Estado da Paraiba, por sua agente signataria, seja tornado por termo o 
depoimento da vi t ima, inquirindo-a se o autor do fato abriu a porta de sua residencia ou a 
janela no intuito de atender-lhe ou se' a v i t ima surpreendeu o indiciado dentro de casa 
despido. ; 

Sousa, 29 dc novcmbro dc 2004 

M J L I A N A C O L T i O R A M O S 
Promotora de Justiga 



E S T A D O D A P A R A I B A 
P O D E R J U D I C I A R I O 

C O M A R C A D E SOUSA-PB 
1° J U I Z A D O E S P E C I A L M I S T O 

T E R M O DE A U D I E N C I A P R E L I M I N A R 

A o s 2 4 de agos to de 2 0 0 5 , as l l h , n e s t a C i d a d e de Sousa , E s t a d o d a 
P a r a i b a , n a S a l a de A u d i e n c i a d o J u k a d o E s p e c i a l C r i m i n a l , n o F o r u m 
D r . Jo se M a r i z , o n d e se a c h a v a m p re sen t e s o D r . J O S E B A T I S T A D E 
A N D R A D E , J u i z de D i r e i t o , a P r o m o t o r a de J u s t i g a , a D r a . J U L I A N A 
C O U T O . R A M O S , a de fenso ra p u b l i c a D r " H I L M A A B R A N T E S 
G O N Q A L V E S D A S I L V A O A B - P B 4 5 5 1 , c o m i g o E s c r e v e n t e J u d i c i a r i o 
H e b e r T i b u r t i n o Le i t e , a i teve l u g a r a p r e sen t e A U D I E N C I A 
P R E L I M I N A R , n o s A u t o s d o Processo n ° 0 3 7 2 0 0 4 0 0 6 0 5 3 7 , q u e pelo 
e x p e d i e n t e des te J u i z a d o , fe i to os pregoes de e s t i lo , p r e sen t e o s egu in t e 
a u t o r d o fa to : J O S I M A R R O D R I G U E S D A S I L V A . Instalada a audiencia, c 
•presente o autor do fato, passpu-se a promover os necessaries esclarccimentos quanto ao 
deiito descrito nos art. 233 do CPB, em tese, praticado pelo aulor do fato, passando o 
M M . Juiz a palavra a Representante do Minis ter io Publico para a fase do art . 76, 
da lei 9.099/95, tendo a Promotora dc Justica assim sc pronunciada: M M . Juiz, 
analisando o presente processo, considcrando que o autor do fato nao registra 
antecedentes criminais, nem transacionou n'os ultimos 5 (cinco) anos, atendendo as 
exigencias da Lei 9.099/95. Por tais fundamcntos, cstc orgao do Ministerio Publico, 
propoe aplicacao imediata de pena rcstritiva dc direitos, na modalidacie dc prcstacao de 

. services a Comunidadc, pelo periodo de 03(TRES) meses, no GRUPO E S C O L A R 
PROFESSOR N E S T O R ' A N T U N E S , locaiizado' na Cidade <ic Santa Cruz, as. 
scgundas-fciras, por oito Iioras diurias, como forma de transacao penal, o que foi 
accito pelo autor do fato, bem como pela sua advogacla, requcrendo que seja 
homologada. Em seguida o M M . Juiz profcriu a seguinte deeisao: Vistos. 
H O M O L O G O , POR SENTENCA, a transacao proposta pelo Orgao Ministerial, para 
que produza seus juridicos c legais cfcilos c, cm consequencia, apiico a Jose Fabio 
Gabriel Rodrigucs, qualificado nos autos, a pena reslritiva dc direitos, na modalidadc dc 
prcstacao dc scrvicos a comiinidadc, pelo pcriodo de 03(TRES) meses, no GRUPO 
E S C O L A R PROFESSOR NESTOR A N T U N E S , locaiizado na Cidade tie Santa 
Cruz , as scgundas-fciras, por oito boras dinrias. Scntenca publicada e paries 
intimadas cm audiencia. Registre-sc cm cartorio, Lancc-sc o nomc do transator no livro 
proprio. Oficie-se ao orgao designado a fim dc que seja comunicado o dia do infcio da 
prcstacao de .services ora informado, tao logo oeorra a aprescntagao, bem como, 
succssivamentc, eventual nab comparccimenlo do transator e, ao final, a data do 
cnccrramcnto da prcstacao de services, com remessa de i'reqiieneia diaria rcspecliva. 

'Camipra-sc. Publicada e iiitirnados em audiencia. Registrc-se cm cartorio. Mandou o 
I M . :kdz mandou encerrar b compctcnte termo que lido c acbado conformc vai 

snrc-nte assinado por mini ( ), Tccnica Judiciario e pclos presentes. 
/) . 

de Ditoito: Promotora dc Justica: 

Autor do Fato: Advotykio oe delcsa: 



>4-

PODHK JUDICIARIO 
\ ESTADO DA PARAIBA 

1" JUIZADO ESPECIAL MISTO DA COM A RCA !>!• SOUSA 

Oficio n° S/N/2005 Sousa-PB, 29 de agosto de 2005 

Ilustrissimo Senhor(a) Diretor(a): 

De ordem do M . M . Juiz do 1° Juizado Especial 
Misto, Dr. Jose Batista de Andrade, comunico a Vossa Senhoria que o 
autor do fato/apenado J O S I M A R RODRIGUES DA S I L V A prcstara 
scrvicos a cpmunidade, pelo periodo de 03(tres) meses no Grupo 
Escoiar Professor Nestor Antunes, locaiizado na cidade de Santa 
Cruz(PB), as segundas-fciras, por 08(oito) horas scmanais, em razao da 
reprimenda a que esta obrigado, pelo deiito do art. 233 do CP, nos autos 
do processo n° 03720040050537, em tramite pcrantc este Juizo. 

j Por oportuno, solicito a Vossa Senhoria que seja 
cornunicado o dia do inicio da prcstacao dc scrvicos, ora informada, tao 
logo ocorra a aprcscntaeao, bem como, succssivamcntc, eventual nao 
cumprimenlo do apenado, e, ao final, a data do enccrramenio de 
prcstacao dc scrvicos, com rcmcssa mcnsal do cumprimenlo regular da 
transacao efetuada, enviada ao Juizo. con forme irequencin ancxa. 

Valho-me do enscjo para renova a Vossa 
Senhoria mens sinccros votos de cstima c considcracao. 

Atcnciosamcnfc. 

Anaii.sla Judicial-in 

Ao(A) Ilustrissimo(a) Scnhor(a). 
Diretor(a) do Grupo Escoiar Professor Nestor Anluncs 
Santa Cruz - PB ! 



•a 

E S T A D O D A P A R A I B A " 
S E C R E T A R I A D A E D U C A C A O E C U L T U R A Q 

EEEIF PROF. N E S T O R A N T U N E S -
S A N T A C R U Z - PB. 

Ofic io n° 09/2005 Em, 06 dc dezcmbro dc 20005 

Da: EEEIF Prof. Nestor Antunes 
A o : E x m ° Sr. Juiz de Direi to | 
Dr. Jose Batista de Andrade ! 

Senhor Juiz, 

Encaminhamos a V . Exa. o relatdrio c a frcqficncia rcfercntcs aos meses de 
agosto, sctembro, outubro, novembro c dezcmbro dc 2005, do Senhor J O S I M A R 
R O D R I G U E S D A S I L V A , pclos scrvicos prestados a esta Unidade dc Ensino, 
conformc documcntacao anexa. 

Sem mais para o momento, aprcsento a V . Hxn. votos de cstima c considcracao. 

Atenciosamente, 

® ^ d i U £ 

MAT. 7-,' • m. e w . * » 



R E L A T 6 R I O GERAL DOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA ESTADUAL 
B E E N S I N O INFANTIL E FUNDAMENTAL "PROF. NESTOR ANTUNES", 
P E L O S E N H O R JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA. 

<f sin 
Durante o periodo dc 29 dc agosto a 05 de dezcmbro dc 2CKb, o cidadao 

J O S I M A R R O D R I G U E S D A S I L V A , con forme decisao jud ic ia l , prestou scrvicos 
gratuitos a este Estabelecimento de Ensino: EEEIF Prof. Nestor Antunes, comparecendo 
(08) oito horas semanais. 

Durante este periodo dc 03 meses, o cidadao cumpriu seus horarios com ex t rem a 
pontualidadc c foi bastante produl ivo em seus trabalhos. 

Em todos os mementos, o obrigaclo mantcve o'.ima relacao com funcionarios c 
deveres, bom comporlamenlo, boa aecitacao dos scrvicos que lhe foram atribut'dos e 
proporcionpu grande utilidade para os scrvicos desta Escola. 

A f i r m o que, o cidadao J O S I M A R R O D R I G U E S D A S I L V A , cumpriu com 
responsabilidade as obrigacocs que lhe foram incumbidas, e, que, estes services 
prestados t iveram nosso total apoio e total controle obscrvancia. 

Santa Cruz Pb, 06 dc dezcmbro de 2005. 

MAT. 7?.?55-.T- m. tu.im 



PODER J U D I C I A R I O DO ESTADO DA PABAI'BA 
C o M A R c A D E S O U S A 
I 9 J M U I Z A D O E S P E C I A L M I S T O 

S E \ N ' f K N g A 

RKI--. !'HOC!-:K:;O N." 0 3 7 . 2 0 0 4 . 0 0 6 . 0 5 3 - 7 . 

TRANSACAO PENAL - CUMPRIMHNTO INTKGKAL- liXTINCAO. 

- A pena homologada na tnmsagao penal foi cumprida intcgralmente pelo 

beneficiado, impondo-sc a .sua extincao. 

Vistos etc. 

Dispensado o relatorio (art. 81, § 3°,'da Lei n.°9.099/95). Passa-sc a decisao. 

Conforme sc dcprecndc dos ofieios acostados nos anio.s, o(a)(s) bencliciado(a)(s) 

cumpriu(ram) intcgralmente a(s) pena(s) rcstriuva(s) de direito, impondo-sc, assim, a extincao da 

transacao, em consonancia com o parcccr do(a) douto(a) representante do Ministerio Publico. 

Destarte, tendo em vista o que mais dos autos consta e principios de direito 

aplicaveis a cspecic, declaro extinta a transacao penal homoiogada ncstc processo em favor de 

Josimar Rodrigucs da Silva, devidamente qua!ificado(a)(s) nos autos. 

A transacao penal efetuada nao deve cons tar da ccrtidao de amccedentes criminais 

do beneficiado, execto para fins de rcquisiciio judicial objetivando impedir o mesmo beneficio 

pelo prazo dc cinco anos, bem como nao important em rcincidencia, nos termos do art. 76, §§ 

4° e 6°, da Lei n. ° 9.099/95. 

Isento de castas. 

Decorrido o prazo recursa! in a/bis, certif ique o t i insito em julgado e se arquivem os 

autos com baixa na distribuicao c dernais cautelas de estilo, independentc dc nova conclusao. 

Publique-se. Registre-sei Tnrimertvsc. 

Sousa - PB, terca-feira, J. de jwcre i ip de-2Q^06. 

f i zV 
/ j u i / . de Direito 



E s t a d o d a Para iba 
P o d e r J u d i c i a r i o 

C o m a r c a de S o u s a 
1° J u i z a d o E s p e c i a l Misto 

CERTI DAO 
4 , « 

Certificp, que intimei o(a) Defensor (a) Publico dc todo o teor 
da sentcnca dc fls., Z^yi-., con forme cientcs abaixo. O refer ido e vcrdade. Dou 
fe. 

Sousa(PB), d ? de de 2006. 
ilpff 

m 
Defensor(a) Publico 


