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RESUMO 

A violencia contra a mulher e uma preocupacao gritante posto que, ha secuios. 
assola as famtlias e mina a tranquilidade e dignidade das mulheres em suas 
relacoes familiares e afetivas. Como ja mencionado, e um problema antigo, mas 
que cresce a cada dia e atinge indistintamente mulheres de todas as classes 
sociais, clamando por uma solucao. E no contexto da violencia de genero e das 
medidas legais adotadas para combate-la, sobretudo a Lei n° 11.340/2006, que 
se desenvolve o presente trabalho. Busca-se explicitar que nosso Pais nao se 
mostrou inerte ante o problema, ao contrario, tomou medidas legais, ratificou 
tratados e convencoes que, no entanto, se mostraram um tanto inocuas diante 
das grandiosas proporcoes do problema, exigindo-se ainda uma atitude menos 
leniente por parte do ordenamento juridico patrio, satisfazendo estas expectativas, 
foi sancionada a Lei n° 11.340/2006, criando mecanismos para prevenir e coibir a 
violencia domestica e familiar contra a mulher.. Pretende-se, como objetivo geral 
deste trabalho, expor as mudangas trazidas pela lei, as primeiras observacoes 
criticas e perplexidades ocasionadas pelo teor do texto legal que ora vem a 
lume.Outrossim, tem-se como objetivos especificos a investigaeao dos aspectos 
conceituais e evolucao da forma como o tema era tratado no nosso ordenamento 
juridico; enfatizar as principals inovacoes da Lei em comento no ambito criminal; 
demonstrar o que pode ser considerado aspecto positivo e o que e apontado 
como aspecto negativo da nova lei.Para tanto, sera utilizado o metodo exegetico-
juridico, auxiliado pelo metodo historico-evolutivo, a fim de proceder a pesquisa 
bibliografica.A conclusao apontada pela pesquisa caminha no sentido de 
demonstrar que, apesar de conter alguns aspectos que podem gerar duvidas na 
aplicacao, alem de revelar uma formulacao legal afastada da melhor tecnica e das» 
mais adiantadas orientacoes criminologicas e de politica criminal, nao resfa 
duvidas de que o texto legal aprovado constitui um avanco para a sociedade 
brasileira, representando um marco consideravel na historia da protecao legal 
conferida as mulheres. 

Palavras<chsnres: violencia domestica e familiar, lei. 



ABSTRACT 

The violence against the woman is a clamorous concern rank that, has centuriess 

it devastates the families and it mines the tranquillity and dignity of the women in 
its familiar and affective relations. As already mentioned, it is an old problem, but 
that it grows to each day and it reaches women of all indistinctly the social 
classrooms, clamando for a solution. It is in the context of the violence of sort and 
the legal measures adopted to fight it, over all the Law n° 11,340/2006, that the 
present work is developed. One searchs to explicitar that our Country did not 
reveal inert before the problem, in contrast, it took measured legal, it ratified treat 
and conventions that, however, if had shown one in such a way inocuas ahead of 
the huge ratios of the problem, demanding themselves still an attitude less 
(entente on the part of the native legal system, satisfying these expectations, was 
sancionada the Law n° 11,340/2006, creating mechanisms to prevent and to 
restrain the domestic and familiar violence against the woman. It is intended, as 
objective generality of this work, to display the changes brought for the law, the 
first critical comments and perplexidades caused for the text of the legal text that 
however comes the fire. Outrossim, has as objective specific the inquiry of the 
conceptual aspects and evolution of the form as the subject was treat in our legal 
system; to emphasize the main innovations of the Law in I comment in the criminal 
scope; to demonstrate what positive aspect can be considered and what it is 
pointed as negative aspect of the new law. For in such a way, the exegetico-legal 
method, assisted for the method wif! be used deseription-evoiutivo, in order to 
proceed the bibliographical research. The conclusion pointed for the research 
walks in the direction to demonstrate that, although to contain some aspects that 
can generate doubts in the application, beyond disclosing a legal formularization 
moved away from the best technique and the most advanced criminologic 
orientagoes and from criminal politics, does not remain doubts of that the 
approved legal text constitutes an advance for the Brazilian society, representing a 
considerable landmark in the history of the legal protection conferred the women. 

Word-keys* domestic and familiar violence, law. 
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INTRODUCAO 

Indubitavelmente as agressoes fisicas contra as mulheres no ambito 

domestico, geralmente cometidas por pessoas com relacoes familiares e afetivas 

com as vftimas, representam um mal do qua! o Brasil e o mundo padecem ha 

seculos, mal este que transcende a seara privada, invadindo a ordem publica e 

reclamando solucoes imediatas e improrrogaveis. No Brasil, as estatisticas sao 

alarmantes exigindo do Governo respostas eficazes que possam minorar ou 

extirpar do seio social a violencia contra a mulher que ]a foi considerada uma 

violacao aos direitos humanos e as liberdades fundamentals. Nao ha que se 

negar que no decorrer dos anos muitas mudancas foram verificadas, sendo certo, 

porem, que a primeira delas foi tambem condicao para o desenvolvimento das 

demais: o reconhecimento publico desse mal social e o compromisso em 

combate-lo. 

Nao obstante o compromisso do Pais para adoclo de politicas publicas de 

combate a violencia e a discriminacao contra a mulher com a assinatura dos 

primeiros acordos internacionais, as propostas implementadas se mostraram 

extremamente timidas diante da grandeza do problema. Em funcao dessa timida 

iniciativa, ainda se esperava por uma solucao ao grande mal social que e a 

violincia contra a mulher dentro da famflia. 

Alteracoes legislativas no Codigo Penal, mobilizacao do Poder Judiciario 

que adentrou ao debate da nova tendencia mundial com decisoes jurisprudenciais 

exemplares que contrastam com os costumes da cultura regional e nem sempre 

se sobressaem a estes, nao se mostraram suficientes para atender aos reclamos 

sociais. Depois desta verdadeira odisseia legislativa, o Pais enfim ve nascer no 
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ordenamento juridico nacional a sua mais importante resposta as mulheres, bem 

como a sociedade international sobre os compromissos firmados por tratados e 

convengoes ha mais de dez anos para com bate a violencia domestica contra a 

mulher, a Lei "Maria da Penha", que nasce com a enorme responsabilidade de 

combater a violencia domestica e familiar, trazendo muitas inovacoes no processo 

judicial, nos papeis das autoridades policiais e do Ministerio Publico, alteracoes no 

Codfgo Penal, no Codigo de Processo Penal e na Lei de Execugoes Penais. 

O presente trabelho se propoe a analise da Lei n° 11.340/2006 (Maria da 

Penha), expondo os passos galgados para chegar ate sua confecgao, as 

inovacoes trazidas, problematizando quanto a sua eficacia aos fins propostos, a 

partir da observancia das suas vantagens e desvantagens. 

No primeiro capitulo serao abordados os aspectos conceituais e historico-

evolutivos das medidas adotadas no Brasil visando combater a violencia contra a 

mulher, ja que n i o ha como analisar a Lei n° 11.340/2006 sem um exame do 

conceito de violencia de genero, bem como sem observar as medidas que a 

precederam. 

O segundo capitulo trata de uma forma especifica sobre os aspectos 

criminais abordados na Nova Lei. Ja, no terceiro e ultimo capitulo, serao 

sopesadas e anafisadas as vantagens e desvantagens da Lei, buscando-se 

constatar que os pontos positivos superam o que a critica da doutrina aponta 

como desvantagens, como pontos negativos e que a Lei, apesar das falhas, tern 

possibilidade de cumprir o fim almejado. 

A problematizacao gira em torno do fato de que, apesar das falhas, a Lei 

Maria da Penha representou um grande passo no combate a violencia domestica 

e familiar contra a mulher e que, nao obstante a existencia de algumas 
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incoerencias com nossa realidade social no que tange a aparato social, 

psicologico e ate mesmo policial, esta tern tudo para alcancar a finalidade 

previamente tracada. 

Convem menctonar que na confeccao do presente trabalho de conclusao 

de curso o metodo escolhido foi o dialetico e historico-juridico. Na metodologia, foi 

utiiizada a pesquisa bibiiografica, a analise de textos da internet, de revistas e 

outras publicacoes que versavam sobre o tema proposto. 



CAPITULO 1 ASPECTOS HISTORICOS E CONCEITUAIS DA VIOLENCIA 
DOMESTICA E FAMILAIR NO BRASIL 

Em vigor desde o dia 22 de setembro ultimo, a lei N° 11340/06, conhecida 

como "lei Maria da Penha" em homenagem a uma mulher vitima de violencia 

domestica, veio com a missao de proporcionar instrumentos adequados para 

enfrentar um problema que aflige uma grande parte das mulheres no Brasil e no 

mundo, que e a violencia de genero. 

E impressionante o numero de mulheres que apanham de seus maridos, 

alem de sofrerem toda uma parte de violencia que vai desde a humilhacao, ate a 

agressao fisica. A violencia de genero e, talvez, a mais preocupante forma de 

violencia, porque, literalmente, a vitima, nesses casos, por absoluta falta de 

alternativa, e obhgada a dormir com o inimigo. E um tipo de violencia que, na 

maioria das vezes, ocorre onde deveria imperar um ambiente de respeito e afeto, 

que e o lar. Muitas vezes, elas ate mantem uma certa cumplicidade com as 

atitudes agressivas do parceiro. Algumas destas mulheres vem de famtfias onde a 

violencia e os castigos fisicos faziam parte do cotidiano e e como se fossem 

abrigadas a repetir estas situacoes em suas relacoes atuais. Um elemento 

comum na maioria destas mulheres e o medo de nao ter condicao fmanceira para 

se manter ou aos filhos, se sairem da refacao. O dinheiro entra como fator de 

controle sobre a mulher. 

A violencia contra a mulher e construida historica e culturalmente, atraves 

de atitudes que representam instrumentos de poder para manter as 

desigualdades. Ela e totalmente democratica, atingindo indisttntamente mulheres 

de todas as classes sociais, mas a ideia de que as mulheres sao um grupo 
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homogeneo e, por isso, sofrem a violencia da mesma forma e equivocada, e 

precisa ser mudada. 

As mulheres possuem experiencia de vida diferenciadas, em virtude de 

pertencerem a classes sociais, etnias e faixas etarias diferentes. A natureza da 

violencia que atinge a mulher varia de acordo com a maior ou menor exclusao de 

garantias sociais expressas em sua condicao econdmica, etnica, educational e 

familiar. 

A violencia contra a mulher esta em todo lugar e aumenta a cada dia. Nas 

ruas e principalmente dentro de casa, a mulher pode ser atacada. O ataque pode-

se dar desde pequenos ofensas ate a consumacao de um homicidio, pequenos 

atos podem levar, com o tempo, a consequencias terriveis. Convem lembrar que 

nada justifica a violencia e que ninguem e obrigado a aceita-la pacificamente. 

1,1 Evolucao das medidas nationals de combate a violencia domestica contra a 
mulher. 

Quando se fala em Violencia Domestica e Familiar contra a mulher, o tema 

nao e um dos mais agradaveis, o assunto muitas vezes provoca desconforto, 

tanto em homens como em mulheres e requer medidas urgentes. Nao so pelo 

preconceito, mas tambem pelo desconhecimento e ate mesmo em razao de 

fatores culturais retrogrados. 

O mundo padece desse problema ha seculos e do mesmo mal sofre o 

Brasil. Os fatos sociais falam por si: estudo realizado pelo IBGE, no final da 

decada de 1980, constatou que 63% das agressoes fisicas contra as mulheres 

acontecem no ambito domestico e seus agressores sao pessoas com relacoes 
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pessoais e afetfvas com as vitimas. De outra sorte, a Fundacao Persey Ahrsrii, 

em pesquisa realizada em 2001 chegou a seguinte conclusao: 

A projecao da taxa de espancamento (11%) para o universe 
investiqado (61,5 milhoes) indica que peto menos 6.8 milhoes, 
dentre as brasileiras vivas, ja foram espancadas ao menos uma 
vez. Considerando-se que entre as que admitirem Ter sido 
espancadas, 31% declararam que a ultima vez que isso ocorreu 
foi no periodo dos 12 meses anteriores, projeta-se cerca de. no 
minimo, 2,1 milhoes de mulheres espancadas por ano no pais (ou 
em 2001. pais nao se sabe se estariam aumerrtando ou 
diminuindo), 175 mil/mes, 5,8 mil/dia, 243/hora ou 4/minuto - uma 
a cada 15 sequndos. 

Os dados apontam para um problema que, como se pode observar, 

transcende a seara privada, invadindo a ordem publica, o que reclama solucoes 

imediatas e improrrogaveis. 

Muitas eram as mudancas que reclamavam respostas do governo 

brasileiro; e certo, porem, que a primeira delas foi tambem condicao para o 

desenvolvimento das demais: o reconhecimento publico desse mal social e o 

compromisso em combate-lo. 

Uma das medidas contra esse tipo de Violencia foi a ratificacao da 

Convencao sobre a Eliminacao de Todas as Formas de Discriminacao contra a 

Mulher, em 1° de fevereiro de 1984, com reservas a alquns dispositivos. 

Posteriormente. em 1994, tendo em vista o reconhecimento pela Constituicao 

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

na relacao conjugal, o governo brasileiro retirou as reservas, ratificando 

plenamente o texto. 

Apesar de o Pais ter-se comprometido verdadeiramente em adotar politicas 

publicas de combate a violencia e a discriminacao contra a mulher desde a 



15 

assinatura dos primeiros acordos internacionais as propostas implementadas 

foram extremamente timidas. 

Nem mesmo a criacao dos Juizados Especiais em 1995 foi suficiente a 

solucio do problema, tendo servido apenas como porta de acesso ao Poder 

Judiciario para as mulheres vitimas dessa violencia. 

Um dos fenomenos sociais, inclusive, resultantes da nova sistematica de 

processamento judicial a partir da edicao da lei n° 9.099/95 foi a impunidade e a 

baixa repressao aos agressores. A lei n° 9.099/95 tern meritos inegaveis e 

constata-se que deveria expandir seu rito simplificado e celere aos demais 

procedimentos judiciais vigentes. Entretanto, a sociedade civil nao concordou com 

essa solucio no caso das mulheres vitimas da violencia domestica. 

Uma vez que a competencia para processar o crime de menor potential 

ofensivo foi fincada aos Juizados Especiais Criminais, p6de-se observar que os 

reus quando condenados eram "obrigados apenas a pagarem uma cesta basica 

alimentar ou prestar servicos a comunidade. Tal situagao tern levado a 

banalizacao da violencia domestica, desestimulando as vitimas a denunciar esses 

crimes e dando aos agressores em sentimento de impunidade", conforme relatorio 

entregue ao CEDAW pela autoridade brasileira. 

Assim, apos mobilizacao intensa dos movimentos feministas, o Poder 

Legislativo, finalmente alterou o Codigo Penal de 1940 com a edicao da lei n° 

10.886 de 17 de junho de 2004, que acrescenta paragrafos ao art. 129 do 

Decreto-Lei n° 2.848 de 7 de dezembro de 1940, criando o tipo especial 

denominado: Violencia Domestica. 

O dispositivo afetado trata do crime de lesao corporal entre os tipos 

contemplados, reside a tipificacao do crime cujo nomen juris foi definido como 
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"violencia domestica", sendo, pois. a lesao corporal praticada "contra ascendente, 

descendente, irmao, conjuge ou companheira, ou quern conviva, ou tenha 

convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relacoes domesticas, de 

coabitacao ou de hospltalidade", estipulando pena de detencao de seis meses a 

um ano. Tambem agrava a pena em um terco, quando a violencia domestica 

praticada for de natureza grave. 

Em que pese a tentativa de cumprimento dos tratados e convencoes 

assinados, essa recente mudanca no codex penal formalizou, na verdade, uma 

contradicao legislativa perante os compromissos internacionais assumidos, 

sanada, como se observa pela Lei Maria da Penha. 

Por um lado, ao fixar a pena maxima em um ano, alem de ter equiparado o 

tipo penal a lesao corporal leve (CP, art. 129. caput), tambem o trouxe para o rol 

de defitos de menor potential ofensivo (Lei n° 9.099/95, art. 61). Por outro lado, 

tanto a CEDAW como a Convencao de Belem do Para redefinem a violencia e a 

discriminacao contra a mulher como uma viofacao dos direitos humanos. 

A sociedade international - ai incluido o Brasil - ha muito reconhece a 

importancia dos direitos humanos e a necessidade de repressao significativa de 

quern os viola, especialmente atraves da difusao de doutrinas referendadas pelo 

poder constituinte derivado brasileiro que redefinem o status juridico dos tratados 

que sobre eles dispoem. 

Dessa forma, nao se poderia admitir um crime de menor potential ofensivo 

que fosse tambem uma violacao aos direitos humanos internacionalmente 

protegidos. 

Ainda que assim nao fosse, essa primeira solucao legislativa no Codigo 

Penal tambem se revelou inocua, conforme interessante avaliacio realizada pelo 
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Professor Damasio (2004, p. 84), O ilustre jurista conclutu n i o ter havido 

alteragio significative pelas seguintes razoes, ipsis Mem; 

Crime de menor potencial ofensivo. Como ocorre na lesao 
corporal leve (art. 129, caput), a violencia domestica constante do 
§ 9° e delito de menor potencial ofensivo. Na fase policial, 
dispensa-se o flagrante delito se o autor comprometer-se a 
comparecer ao Juizado Especial Criminal, elabora-se o termo 
circunstanciado etc. Assim, tratando-se de lesao corporal leve, 
excluidas as graves, gravissimas e seguidas de morte (art. 129, 
§§ 1°, 2° e 3°), a competencia e dos Juizados Especiais Criminais 
(art. 61 da Lei n. 9.099/95, alterado pela Lei n. 10.259/2001). 
a) Transacao penal. Nao e afastada a sua possibilidade com a 
alteracao da pena minima (art. 76 da Lei n. 9.099/95). 
a) Sursis processual. E cabivel (art. 89 da Lei n. 9.099/95). 
c) Penas restritivas de direitos. Sao cabiveis (ar1:- 44 do CP), 
e) Agio penal. Tratando-se de lesao corporal leve (§ 9°), a agio 
penal publica depende de representacao (art. 88 da Lei dos 
Juizados Especiais Criminais). Na hipotese de lesao corporal 
grave, gravissima ou seguida de morte (§§ 1°, 2° e 3°) praticada 
em qualquer das circunstancias definidoras da violencia domestica 
(§ 9°), a agio penal e publica incondicionada". 

Em fungao dessa timida iniciativa, n i o houve solugio ao grande problema 

social que e a violencia contra a mulher dentro da familia. Sendo essa o nucleo 

cefufar do organismo social, pode-se antever sem esforgo os problemas que uma 

nagio enfrentaria se n i o combatesse propriamente esse crime que nasce, 

enraiza-se no seio familiar e projeta-se em ramificagoes por toda a sociedade. 

E bem verdade que outras inovagoes foram implementadas, como a edic io 

da Lei n° J0.224, de 15 de maio de 2001, que "altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Codigo Penal, para dispor sobre o crime de assedio 

sexual e da outras providencias", incluindo o art. 216-A, com pena estabelecida 

entre um e dois anos de detengio. Entretanto, igualmente n i o houve resposta ao 

problema social da violencia contra a mulher. 
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Outra esfera em que se mobilizou a estrutura publica estataf para adocao 

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

adentrou ao debate da nova tendencia mundiaf com decisoes jurisprudenciais 

exemplares, as quais nem sempre se sobressaem diante de contextos e cultura 

regionais. 

A esse respeito, o Brasil apresentou seu relatorio ao Comite para a 

Etiminacao de Todas as Formas de Discriminacao contra a Mulher, em 

mensagem datada de 7 de julho de 2003, onde tracou o panorama da 

sensibilizacao jurisdicional brasileira: 

1391. o Superior Tribunal de Justica anulou a decisao do Juri 
Popular de uma cidade do sul do pais que absolveu reu acusado de 
ter assassinado sua ex-mulher. recorrendo a chamada "tese da 
legi'tima defesa da honra". O STJ definiu que essa argumentacao 
de defesa nao constitui tese juridica. revelando t i c somente uma 
concepcao de poder do homem contra a mulher e manrfestou-se 
pela anulacao do juiqamento. No entanto, em novo julqado o Juri 
Popular dessa mesma cidade absolveu o reu, sem que o Superior 
Tribunal pudesse modificar tal decisao face a soberania do Juri 
Popular. Assim, apesar de nos grandes centres urbanos do pais 
esse argument© de defesa estar em desuso, em qrande parte pela 
pressao dos movimentos feministas e de mulheres, ainda, em 
muitas cidades do interior, advogados de defesa continuam 
utilizando tal tese, para sensibilizar o juri popular ainda orientado 
por visoes preconceituosas e discriminatorias contra as mulheres. 

Isso siqnifica que. alem da sensibilizacao do Poder Judiciario, faz-
se necessario um amplo processo de educacao popular, atraves de 
campanhas na midia que atinjam toda a sociedade brasileira, no 
sentido de mudar mentalidades e dar amplo conhecimento aos 
instrumentos internacionais de protecao aos direitos humanos. em 
especial, aos direitos humanos das mulheres. O Poder Judiciario 
tern instancias de formacao de seus membros - as Escolas de 
Magistratura com as quais a Secretaria Especial de Politicas para 
as Mulheres buscara atuar para o processo de formagao dos iuizes 
nas questdes relativas aos direitos humanos das mulheres. "O 
mesmo esforco devera ser fetto em relacao as Escolas da 
Defensoria Publica, do Ministerio Publico e as Universidades, em 
especial junto as Faculdades de Direito. 
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O Judiciario, porem, dada a sua fungao de aplicador do Direito, nao podena 

desequilibrar a harmonia entre Executivo, Legislative e Judiciario. Sem o devido 

respaldo legal, a magistratura nada poderia fazer, senao chegar ao limtte de sua 

atuagao jurisdicional na incansavel busca pela Justiga. Esbarrava, dessa maneira, 

sempre nas arestas da lei e a eia se prendia. 

A sociedade enxergou, entao, que cada vez mais se fazia imprescindivel 

uma norma eficaz, que trouxesse reais mecanismos de combate a violencia 

domestica contra a mulher. 

As parcas mudangas promovidas no ordenamento juridico leva ram o Pais a 

debater profundas alteragoes na fungao jurisdicional do Estado para redefinir sua 

atuagao na repressao a violencia domestica contra a mulher. Entretanto, essa 

atuagao dependeria de um suporte normativo claro e eficaz. 

Assim, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial, integrado pelos 

seguintes orgaos: Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres (SPM) da 

Presidencia da Republica (coordenagao); Casa Civil da Presidencia da Republica; 

Advocacia-Geral da Uniao; Ministerio da Saude; Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidencia da Republica; Secretaria Especial de Politicas de 

Promocao da Igualdade Racial da Presidencia da Republica; Ministerio da Justiga 

e Secretaria National de Seguranca Publica. 

O fruto desse esforgo, capitaneado pela SPM, foi o projeto de lei n° 4.559, 

de 2004, encaminhado ao Congresso pelo presidente da Republica em 3 de 

dezembro daquele ano. 

Muitas inovagoes foram propostas no PL 4.559/04; definigao de violencia 

domestica e familiar contra a mulher em cada uma de suas manifestagoes: flsica, 

sexual, psicologica, moral e patrimonial; equiparagao desse tipo de violencia a 
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uma das formas de violacao dos direitos humanos; alteracoes no procedimento 

das ocorrencias que envoivam a violencia domestica e familiar contra a mulher, 

quando do atendimento da autoridade policial; estabelecimento de amparo a 

vitima atraves do atendimento por equipe multidisciplinar, formada por 

profissionais de diversas areas de conhecimento, como psic6logos, assistentes 

sociais e medicos; participacao ativa e mais veemente do Ministerio Publico nas 

causas envolvendo essa forma de violencia domestica e familiar; ampliacao das 

formas de medida cautelares em relacao ao agressor e de medidas de protecao a 

vitima com efeitos civeis e penais; acrescimo de nova hipotese de prisao 

preventiva, quando o crime envolver violencia domestica e familiar contra a 

mulher, qualquer que seja a pena aplicada; entre outras medidas importantes; 

Em relacao a lei n° 9.099/95, o projeto originalmente continha solucoes de 

adequacao da fegisfacao especial a necessidade de rapida resposta judicial e 

extrajudicial ao problema da violencia domestica e familiar contra a mulher, 

alterando apenas o procedimento do Juizado Especial Criminal. 

Uma das intencoes do Poder Executivo era resgatar o inquerito policial 

previsto no Codigo de Processo Penal para abolir o Termo Circunstanciado 

previsto na lei n° 9.099/95, objetivando permitir uma visao mais aprofundada dos 

fatos a autoridade judicial. Tambem se buscou excluir a vedacao a prisao em 

flagrante e permitir a decretacao de prisao preventiva, resgatando-se essas 

figuras para os crimes de violencia domestica contra a mulher. 

Entre as inovacoes originalmente propostas, tambem havia a necessidade 

de uma audiencia de apresentacao, na qua! a vitima seria ouvida pelo juiz antes 

do agressor e, mesmo diante de uma intencao conciliadora, nao poderia a vitima 

ser compelida a transacionar. Em hipotese alguma, segundo o texto inicial, a 
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audiencia poderia ser presidida por servidor que nao fosse juiz ou bacharei em 

Direito, alem de capacitado na questao desse tipo de violencia. 

Na audiencia de instrucao e julgamento do rito criminal especial, foi 

deslocado o momento para proposicao da transacao penal da primeira para a 

audiencia seguinte, visando permitir, nesse intervalo, o encaminhamento da 

vitima a equipe multidisciplinar. 

Em relacao as sancoes, a proposta vedava claramente a aplicacao de 

aplicacao de penas restritivas de direito de prestacao pecuniaria, como o 

pagamento de cesta basica, e multa. 

A questao da fixacao da competencia criava um universo concorrente entre 

Juizados Especiais e Varas Civeis e Criminais, com o dever de obediencia as 

normas inovadoras consignadas na proposta. Ao final, abria caminhos para a 

criacao de Varas e Juizados Especiais da Violencia Domestica e Familiar contra a 

Mulher, com competencia civel e penal, visando ao atendimento global e 

emergenciaf que as demandas exigiriam. 

Analise da norma sancionada 

0 projeto divide-se 46 artigos, distribuidos ao longo de 7 titulos: 

"fiulo i - Disposicoes Preiiminares: 
Titulo II - Da Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher; 
Titulo iii - Da Assistencia a Mulher em Situacao de Violencia 
Domestica e Familiar; 
Titulo iv - Dos Procedimentos; 
Titulo v - Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar; 
Titulo vi - Disposicoes Transitorias; e 
Titulo vii - Disposicoes Finais. 

Nas disposicoes preiiminares (Titulo I) esta o enunciado politico da futura 

norma. Ali se definem finalidade fc r ia mecanismos para coibir e prevenir a 
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violencia domestica e familiar contra a mulher", "dispoe sobre a criacao dos 

juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher" e "estabelece 

medidas de assistencia e protecao as mulheres em situacao de violencia 

domestica e familiar") e invocacao normativa (Constituicao Federal, CEDAW, 

Convencao de Belem do Para e outros tratados internacionais) do projeto. 

O caput do artigo 3°, ao assegurar a mulher os "direitos a vida, a 

seguranca, a saude, a alimentacao, a educacao, a cultura, a moradia, ao acesso 

a justica, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, 

ao respeito e a convivencia familiar e comunitana" praticamente reproduziu a 

carta politica constitucional referente a crianca e ao adolescente (art. 227, caput). 

Esse e um tipico caso de discriminacao positiva, que ja encontra respaldo na 

doutrina nacional. 

Outros dois pontos merecem destaque nesse fragmento do texto, todos 

contidos no art. 3°: o compromisso a partir de entao assumido pelo Governo em 

desenvolver "politicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no 

ambito das relacoes domesticas e familiares no sentido de resguarda-las de toda 

forma de negligencia, discriminacao, exploracao, violencia, crueldade e opressao" 

e a insercao da familia no rol de atores sociais responsaveis pela criacao de 

condicdes necessarias para o efetivo exercicio dos direitos enunciados a mulher 

nao somente na condicao de vitima, mas em qualquer situacao. 

O artigo 4° tambem assinala um marco normativo fundamental: o 

reconhecimento da situacao peculiar de violencia domestica e familiar em que a 

mulher se encontre. Essa e uma questao de fundamental importancia para o 

processamento judicial e para a adocao das medidas administrativas e devera 
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equivaler ao reconhecimento normativo da hipossuficiencia da vitima do ato 

criminoso. 

1,2 Violencia de genero 

Ha desarmonia teorica quarto a conceituacio de violencia de genero. 

Pode-se definir ao menos duas vertentes principals de argumentacao: uma que 

postula por uma ambiguidade que seria inerente as relacoes entre homens e 

mulheres. A primeira corrente de pensamento encara a violencia como uma das 

faces da dominacao masculina, enquanto a segunda considera a violencia como 

um elemento natural da alianga conjugal. 

Nota-se, porem, que a violencia de genero tern sido predominante 

conceituada considerando as relacdes de dominacao entre os sexos, dando azo a 

constatagio de que as mulheres vem sendo historicamente vitimadas pela 

opressao masculina que se desenvolve das mais variadas formas em diversos 

aspectos, sendo a violencia fisica e sexual apenas algumas de suas 

manifestacoes. 

Nesse contexto emerge a afirmacao da necessidade de medidas que 

propiciem uma "discriminacao posittva" em favor das mulheres, ensejando 

pautamente, apos o reconhecimento de uma igualdade formal, uma igualdade 

material entre os sexos. 

A prdpria conceituacio de violencia em geral tern se baseado no vilipendio 

a liberdade de agio, expressio e desenvolvimento do outro, exprimindo alguma 

ascendencia imposta pela forga coativa fisica ou moral. 
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Fazendo referenda ao esc6lio de Sonia Felipe Cavafcante (2005, p. 47), 

apresenta uma conceituacao de violencia como: 

Uma serie de atos praticados de modo progressivo com intuito de 
forgar o outro a abandonarao seu espago constituido e a 
preservagao da sua identidade como sujeito da relacoes 
economicas, politicas, eticas, religiosas e eroticas. No ato de 
violencia, ha um sujeito que atua para eliminar no outro os 
movimentos do desejo, da autonomia e da liberdade. 

Nessa estreita, qualificagao o concerto pelo acrescimo do elemento do 

"genero", chega-se a conclusao de que a expressao resultante, "violencia de 

genero", deve expressar "uma relacao de poder de dominacao do homem e de 

submissao da mulher", demonstrando que os papeis impostos as mulheres e aos 

homens, consolidados ao longo da historia e reforcados pelo patriarcado e sua 

ideologia, induzem a relag5es violentas entre os sexos e indica que a pratica 

desse tipo de violencia nao e fruto da natureza, mas sim do processo de 

socializagao das pessoas. 

Alias a violencia de genero nao seria somente a expressao da existencia 

de uma relacao apressiva entre os sexos, mas tambem funcionaria em sua 

especialidade como uma especie de violencia que tern em vista a mira a 

preservagao de toda uma conformagao social baseada no genero e 

fundamentada na hierarquia e na desigualdade dos "status" sociais e sexuais. 

Segundo Saffioti (2003, p. 38): 

No exercicio da funcao patriarcal, os homens detem o poder de 
determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, 
recebendo autorizagao ou, pelo menos, tolerancia da soctedade 
para punir o que se Ihes apresenta como desvio. Ainda que nao 
haja nenhuma tentativa, por parte das vitimas potenciais, de trilhar 
caminhos diversos do prescrito pelas normas sodas, a execugao 
do projeto de dominagao-exploragao da categoria social 'homens 
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exige que sua capacidade de mando seia auxiiiada oeia vioiencL-
Com efeito, a ideologia de genero e insuficiente para garantir a 
obediencia das vitimas potentials diante dos ditames do 
patriarcado, tendo este necessidade de fazer uso da violencia. 

Percebe-se que a violencia dos homens contra as mulheres e constatavel e 

se espraia em diversos niveis e aspectos. No campo social exprime-se pelas 

desigualdades e discriminacSes negativas. No ambito axiologico releva-se pela 

desvalorizacao de tudo que diga respeito ao feminine Nao obstante essa 

caracteristica multifaria da violencia de genero, resta bastante claro trata-se 

invariavelmente de um mesmo fenomeno que traduz sempre uma atitude de 

vilipendio direto e intentional a condicao humana de liberdade, igualdade e 

desenvolvimento das mulheres. 

A lei elenca cinco formas de violencia domestica e familiar contra a mulher. 

fisica como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saude corporal, 

psicologica, sexual, patrimonial e moral. A violencia fisica, entendida como 

corporal; a violencia psicologica, entendida como qualquer conduta que Ihe cause 

emotional e diminuicao da auto-estima que, vise degradar ou controlar suas 

acoes, comportamentos, crencas e decisoes, mediante ameaca, constrangimento, 

humifhacao, manipulacao, isolamento, vigilancia constante, perseguigao 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularizacao, exploracao e limitagao do direito de 

ir e vir ou qualquer outro meio que Ihe cause prejuizo a saude psicologica e a 

autodeterminacio; a violencia sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relacao sexual nao desejada, 

mediante intimidacao, ameaca ou uso da force, que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeca de usar qualquer 

metodo contraceptivo ou que a force ao matrimonio, a gravidez, ao aborto ou a 
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prostituicao, mediante coacao, chantagem, suborno ou manipulacao; ou que limite 

ou anule o exercicio de seus direitos sexuais e reprodutivos; a violencia 

patrimonial, subtracao, destruicao parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

economicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; a violencia 

moral, entendida como qualquer conduta que configure calunia, difamacao ou 

injuria. 

1.3 Violencia domestica: a prevencao como caminho 

Ao se analisar detidamente a violencia que vitimiza a mulher no ambiente 

domestico verifica-se que ela nao e produto exclusivo de uma epoca, cultura ou 

classe social. Ao contrario, e atemporal e democratica. 

Realmente, ao se empreender uma viagem pelo tempo em direcao a um 

passado distante, na Antiguidade Classica encontra-se uma sociedade dividida 

em esfera publica e privada. Essa ultima, contudo, em nada se confunde com a 

moderna nocao de privacidade ou intimidade, sendo, ao contrario, marcada pela 

desigualdade e exercicio despotic© da autoridade pelo pater familia, senhor 

absoluto e incontestavel, que detinha poder de vida e morte sobre sua mulher e 

filhos, e sobre quaisquer outras pessoas que vivessem sob seus dominios. Sua 

vontade era lei. 

A legislacao punitiva evolui a passos lentos. Somente em 1988 a 

Constituicao Federal igualou em direitos homens e mulheres, pondo fim a uma 

serie de dispositivos discriminadores da condicao feminina, e atribui ao Estado a 

criacao de mecanismos que coibam a violencia no ambito das relacoes famifiares 
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(CF, artigo 226, §8°). Exatamente para acabar com o sentimento de impunidade e 

objetivando uma verdadeira mudanca na "cultura predominantemente machista 

brasileira" conforme do Presidente da Republica, foi promulgada em 08.08.2006, 

a Lei n° 11.340, que cria mecanismos para coibir a violencia domestica e familiar 

contra a mulher. 

A edicao desse diploma legal se reveste de grande importancia simbolica, 

demonstrando ao agressor que sua conduta e reprovada, e a vitima que a sua 

situacao merece o amparo social incentivando a denuncia. A legislacao penal 

atua em duas frentes: punitiva e preventiva; e e tambem quanto a esse segundo 

aspecto que se realca a induvidavel importancia da edicao de uma lei como a em 

questao. Ela informa a comunidade quais valores sao adotados e incentivados, e 

em que medida. Uma punicao pronta e severa corresponde a uma ofensa grave, 

inadmissivel, a um bem juridico tutelado. 

A prevencao atua em tres frentes: Prevencao primaria, que aborda a 

criminalidade em sua origem, nao sendo atribuida aos orgaos de combate a 

criminalidade, mas a outras instituicdes, estatais ou nao, sao medidas de 

prevengao geral positiva, de carater educacional; ja na prevencao secundaria, sua 

principal estrategia e a intimidacao; por ultimo a prevencao terciaria, que engloba 

as sancoes, o tratamento e a ressocializacao dos criminosos, efetivados atraves 

das medidas de prevencao especial positivas. 

Da analise dos dispositivos da lei ja mencionada, pode-se perceber a 

preocupacao do legislador nao so com a repressao, mas tambem, com a 

prevengao, cujo tema foi dedicado o capitulo I do Titulo III. 

A lei determina que as medidas de combate a violencia contra a mulher 

resultarao de um esforco conjunto do Poder Publico, em suas diversas esferas, e 
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de orgies nao-governamentais, visando a implementacio de programas de 

erradicacio da violencia domestica contra a mulher. Preve a lei a promocao de 

campanhas e programas educativos, voltados para a sociedade em geral e para 

as escolas, enfatizando os direitos humanos, os valores eticos e o problema da 

violencia contra a mulher no ambiente domestic©. 

Nem sempre e suficiente que se afaste o agressor do lar. As vezes, o risco 

para a integridade fisica da mulher e t i o grande, que a necessidade de um local 

de abrigo e imperioso, ja que ela n i o tern para onde ir nem como se sustentar. A 

dependencia economica em que a mulher se sente em risco mas, por n i o 

enxergar outra perspectiva, mantem o relacionamento conjugal sempre que o 

companheiro ou esposo e o unico provedor da familia, o medo de sua pr is io ou 

condenacio a uma pena privativa de liberdade acaba por contribuir para a 

imunidade, segundo LEMGRUBER (2001, p. 381): "a casa-abrigo se torna o lugar 

onde, uma vez em seguranca, a mulher se encontra em condicoes de 

(re)programar sua vida". 

N i o se deve confundir casa-abrigo com refugio. Este se constitui em um 

local provisorio de alojamento de mulheres vitimas de violencia que precede o 

encaminhamento para a casa-abrigo. O refugio apresenta caracteristicas de 

provtsoriedade e de segregacio social da mulher. 

Para RAMOS (2001, p.142), a casa-abrigo "devera ser um local onde as 

mulheres vitimas de violencia conjugal, em situacQes-limtte, se sintam protegidas, 

possibilitando o inicio de uma nova forma de vida, para elas e tambem para os 

filhos". Ter um lugar seguro para viver e fundamental para a obtencio do 

reequilibrio fisico e psicologico, constituindo um fulcra I requisito para a 

recuperacio. Para tal, e importante trabalhar a sua valorizacao e seguranca 
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pessoal, possibilitando as criancas uma nova nocao de familia, dando-Ihe a 

conhecer outras relagoes que nao possuem pela violencia. 

O combate a violencia domestica exige um movimento critico que coloque 

para os homens os questionamentos sobre sua postura e limitacoes afetivas, sua 

condigao de mando dominante da especie. 

Existem centra educativos voltados para o atendimento de agressores 

sexuais, e os resultados alcancados tern sido estimulantes. Seria de muito 

proveito que se desenvolvesse um trabalho semelhante junto aos causadores da 

violencia domestica. Insiste-se na importancia da abordagem preventiva como 

fundamental para o alcance de mudancas culturais, que transformem o 

comportamento e as crengas da sociedade, do homem e da propria mulher sobre 

o que e esperado e aceitavel em um relacionamento familiar. E necessario que a 

Lei n. 11.340/06, alcance a tao almejada "mudanga cultural". 





CAPITULO 2 ASPECTOS CRIMINAIS DA LEI DE VIOLENCIA CONTRA A 
MULHER 

Com o advento da nova lei, a "violencia contra a mulher" passara por tres 

etapas (juridicas) distintas, que sao temporalmente as seguintes: a primeira ja 

passou que foi a da publicacao da Lei {08.08.06 ate 21.09.06); a segunda de 

22.09.06 ate a criacao dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar Contra a 

Mulher (jufams); a terceira e depois da criacao dos jufams (em cada Estado, por 

lei estadual, e no Distrito Federal e Territories pela Uniao). 

Hodiernamente, a violencia contra a mulher nao conta com um conjunto 

ordenado de normas. Elas existem, mas nao se acham sistematicamente 

ordenadas. A protegio civil e feita pelos juizos civeis, da parte criminal 

encarregado-se os juizes criminais ou aos juizados criminais. Quando se trata de 

crime de menor potencial ofensivo (crimes com sancao nao superior a dois anos) 

a competencia e dos juizados criminais especiais. A grande maioria das infracoes 

penats contra a mulher e conhecida e julgada (hoje) por esses juizados. 

A Lei 9.099/1995, como se sabe, introduziu no Brasil o modelo consensual 

de justica e contempfou quatro institutes despenalizadores, que sao: a) transacao 

penal; b) composicao civil extintiva da punibilidade (nos crimes de ag io privada 

ou publica condicionada); c) exigencia de representagio nas lesoes corporais 

leves ou culposas e d) suspensio conditional do processo. 

O dia-a-dia do funcionamento dos juizados nunca agradou alguns setores 

da sociedade. Em especial, algumas associagoes de mulheres, que sempre 

protestaram contra a forma de solugio dos conflitos "domesticos" ou seja, da 

violencia domestica pelos juizados. Em casos de ag io penal publica, a mulher (ou 

outra vitima qualquer) nem sequer participava da transagio penal. 
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A segunda efapa juridica esta acontecendo desde o dia 22.09.08 (que foi a 

data da vigencia da nova iei) dela se encarregarao as varas criminais. Tudo que 

fara parte (no future) da competencia do jufams (Jurisdigao de Violencia 

Domestica e Familiar contra a Mulher), cabe as "varas criminais", que terao 

competencia "civil e criminal" para conhecer e julgar "as causas decorrentes da 

pratica de violencia domestica e familiar contra a mulher". 

A terceira etapa dessa evolucao juridica dar-se-a em cada Estado (ou no 

Distrito Federal) com a criaelo dos juizados de violencia Domestica e Familiar 

contra a Mulher. E a etapa que sinafiza com a solucao mais adequada para o 

problema da violencia domestica ou familiar, porque enfoca essa questao do 

ponto de vista multidisciplinar, ou seja, dos futuros juizados poderao participar 

profissionais das areas psicossocial juridica e de saude, que desenvolverao 

trabafhos de orientac§o, encaminhamento e prevencao voltados para a ofendida, 

para o agressor e demais familiares. 

O artigo 5° do Caput da referida Lei, menciona que: 

Para os efeitos dssta tei, configure violencia domestica e familiar 
contra a mulher qualquer acao ou omissao baseada no genero 
que Ihe cause morte, lesao, sofrimento fisico, sexual ou 
psicoldgico e dano moral ou patrimonial: I - no ambito da unidade 
domestica, compreendida como o espago de convivio permanente 
de pessoas, com ou sem vinculo familiar, inclusive as 
esporadtcamente agregadas; [( - no ambito da familia, 
compreendida como comunidade formada por individuos que sao 
ou se consideram aparentados, unidos por lagas naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relacao 
intima de afeto, na qua! o agressor conviva ou tenha convivido 
com a ofendida, independent© de coabitagao. 

A fixagio da competencia (imediata) das varas criminais, que e a mesma 

que no futuro fara parte dos jufams , como se nota, depende da conjugagao de 

dois criterios: primeiro, violencia contra mulher e segundo, que a mulher faca 
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parte do ambito domestic©, familiar ou de relacionamento intimo do agente do 

fato. Em outras palavras, a competencia sera firmada em razao da pessoa da 

vitima, assim como em virtude do seu vinculo pessoal com o agente do fato, ou 

seja, e tambem imprescindivel a ambiencia domestica, familiar ou intima. 

O importante nao e o local do fato, agressao em casa, na rua etc. Nao e o 

local da ofensa que define a competencia das varas criminais e dos jufams, o 

fundamental e que se constate violencia contra mulher e seu vinculo com o 

agente do fato. 

Para ter incidencia a lei nova, o sujeito passivo da violencia deve 

necessariamente ser uma "mulher" tanto quanto, por exemplo, no crime de 

estupro, pessoas travestidas nao sao mulheres, nao se aplica no caso delas a lei 

nova e sim, as disposicoes legais outras do CP e do CPP. 

Criminais 

Desde que entrou em vigor a Lei 9.099/95, que, em especial no tangente 

ao regramento dos Juizados Especiais Criminais, estabeleceu os principios 

norteadores da informalidade, celeridade, oralidade e economia processual, 

sempre houve uma preocupacao da sociedade brasileira acerca de ate que ponto 

a nova tendencia para um direito Penal conciliador e mais flexivel, baseado na 

vontade do ofendido, nao colocava em risco as fragilizadas vitimas da violencia 

domestica. 

Com efeito, endemica no Brasil, como de resto nas nacdes latino-

americanas, a violencia contra a mulher e comprovada, se nao suficientemente 

pelas estatisticas apresentadas por ONGs e orgaos publicos, pela simples 



33 

observacao das atividades policiais e forenses onde a criminalidade intra-lares 

ocupa significative espaco. Nas classes sociais mais desfavoraveis e resultado do 

baixo nivel educacional, de uma lamentavel tradicao cultural, do desemprego, 

drogadicao e alcoolismo e mesmo nas classes economicamente superiores, 

relaciona-se a maioria destes mesmos fatores. Todavia, sem duvida que ao longo 

da historia, tanto no aspecto legal, quanto no operacional, o Direito pouco fez para 

transformar esta realidade cultural, de modo que tambem a impunidade se exige 

como um dos fatores criminogenes da violencia familiar. 

Para resolver este problema, optou o legislador pelo uso da lei, com seu 

reconhecido poder contrafatico, apostando em que o Direito, longe de ser um 

consectario dos costumes de uma sociedade, pode ser um instrumento de 

transformacao da realidade prenhe de desigualdades e injusticas. 0 Direito pode 

e deve transformar realidades iniquas, mas para tanto, e preciso reconhecer que 

a norma legal nao tern existencia autdnoma em face da realidade, sua essentia e 

sua vigencia, ou seja, o "telos" da norma e concretizar a situacao por ela 

regulada. 

Parte-se, destarte, do reconhecimento sociologico de que nao ha, 

substancialmente, uma igualdade entre homens e mulheres, tal isonomia em terra 

brasilis ainda e apenas formal, circunscrita que esta a um encomiastico principio 

constitutional, refletido multiplas vezes na legislacao ordinaria, todavia nao se 

transferiu da solenidade dos textos constitucionais para a praxis cotidiana. 

Esta igualdade de generos constitui-se, sem sombra de duvidas, em um 

direito humano basilar cuja ausencia e consectario da multilagao ou inocuidade de 

varios outros direitos humanos dele decorrentes. O valor histdrico da igualdade, 

como concebido, se enquadra dentre os direitos humanos de segunda geracao, 
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relativas que sao a uma importante conquista p6s-i!uminista. E neste panorama 

que, o Estado Democratico de Direito deve perseguir obstinadamente a 

homogeneidade social, sem a qua! nenhuma liberdade sera efetiva, posto que 

remanescerao "buracos negros" de opressao servilismo, discriminacao que, como 

se sabe, sao antagontstas da liberdade. Parte, pois, o legislador hodierno da 

evidente constatacao de que, em nossa sociedade, a mulher ainda e, 

reiteradamente, oprimida, especialmente pelo homem, e que tal opressao e 

particularmente mais grave porque ocorre principalmente no ambiente domestico 

e familiar, sendo, por isso mesmo, a genese de outras desigualdades. E enquanto 

persistir esta situacao de violencia contra a mulher, o Brasil nao sera uma 

sociedade nem livre nem igualitaria e nem fraterna e, consequentemente, nao se 

caracterizara como um Estado Democratico de Direito. 

Tem-se, pois que a Lei "Maria da Penha" objetiva erradicar ou, ao menos, 

minimizar a violencia domestica e familiar contra a mulher, violencia que, na 

acepcao do artigo 7° da referida lei, abrange formas outras que a vis corporalis. 

Ademais, o legislador pretende que sejam utilizados diversos instrumentos legais 

para dar combate a violencia contra a mulher, sendo direito penal apenas um 

deles. Depreende-se disso que este diploma legal nao se constitui em lei penal, 

mas uma lei com repercussao nas esferas administrativa, civel, penal e, inclusive, 

trabalhista. Elogiavel a previsao da defesa judicial de direitos coletivos e difusos 

provenientes da referida norma contida no artigo 37, legittmando-se, para tanto, o 

Ministerio Publico, ou associacao cujas finalidades guardam pertinencia com o 

tema da violencia domestica e, nesse ponto, permitiu inclusive a dispensa da pre-

constituicao - constituicao anua, quando se verificar a inexistencia de outras 
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associacdes ou entidades para representar os interesses transindividuais 

afbergados na nova lei, que estao elencados no artigo 3° da lei Maria da Penha. 

E verdade que, como normalmente ocorre, e neste ponto, contrariando 

infelizmente justos postulados do minimalismo, sera o direito penal o ramo juridico 

mais convocado a dar a maior forca coativa, seus custos orcamentarios mais 

baixos do que suas politicas publicas e sua menor dependencia ideoldgica, 

habituando-no a um papef sempre mais imediatista na concretizacao dos 

objetivos legais. 

Observa-se que o conceito adotado pela Lei Maria da Penha e tao amplo 

que contempla nao apenas a classica vis corporalis, como tambem as formas de 

vis compufsiva. E preciso convir, todavia, que ao especializar tipos penais 

preexistentes com a caracteristica complementar da violencia domestica ou 

familiar o legislador quase exclusivamente atinge os delitos de menor e medio 

potencial ofensivo sujeitos a Lei 9.099/95. 

Outro aspecto que convem solicitar e que a lei em estudo refere-se 

exclusivamente a violencia contra a mulher, estabelecendo um sujeito passivo 

prdprio dessas formas de violencia especifica, mas nao pre-determina nenhum 

sujeito ativo prdprio, de modo que, nao apenas o homem, mas tambem outra 

mulher pode ser sujeito ativo de violencia domestica ou familiar contra a mulher. 

A nova lei cria novos tipos penais, entretanto, redimensiona a pena fixada 

para a preexistente hipotese do artigo 129, §9° do CP, que ja se referia a violencia 

domestica, e havia sido acrescentada pela lei 10.886/2004, a qual efetivamente 

criava nova qualificadora ao tipo penal relativo as lesdes leves, quando 

praticados contra "ascendentes, descendentes, irmao, c6njuge ou companheiro, 

ou com quern convivia ou ten ha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente 
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das relacoes domesticas, de eoabttacio ou de hospitalidade". Agora a lei 

11,340/06 manteve integralmente o texto da lei anterior.apenas ampliando a pena 

maxima para tres anos e reduzindo a minima para tres meses. 

2.2 Permanece exigivel a representacao da vitima 

Esta possibitidade hermeneutica procura justificar-se sobre uma 

interpretacao sistematica e teologica da nova lei, colimando harmonizar a regra 

geral do artigo 41 da lei 11.340/06, que determina o afastamento da lei 9.099/95 

nos casos de violencia domestica e familiar contra a mulher, com as normas 

especificas do artigo 12, I, da mesma lei, em cujo texto que, lavrado o boletim de 

ocorrencia, a autoridade policial devera "ouvir a ofendida, e tomar a 

representacao a termo, se apresentada", Tambem no artigo 16 esfabelece que 

"nas acoes penais publicas condicionadas a representacao da ofendida de que 

trata esta lei, so sera admttida renuncia a tal ato proeedfmentai perante o juiz, em 

audiencia especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denuncia e ouvido o Ministerio Publico". 

Por fim, o artigo 17 da Lei Maria da Penha tambem contribui com a tese ora 

apresentada ao assentar ser "vedada a aplicacao, nos casos de violencia 

domestica e familiar contra a mulher, de penas de cesta basica ou outras de 

prestacao pecuniaria, bem como a substituicao de pena que implique o 

pagamento isolado de multa". Este artigo manrfesta a preocupacao do legislador 

com puntcdes insufictentes nos crimes em questao. Ao proibir a aplicacao de 

"cestas basicas" e outros de prestacao pecuniaria ou multa isolada, o legislador 

esta se dirigindo tanto ao Ministerio Publico, nas hipoteses em que ainda seja 

possivel a transagao penal ou suspensio condicional do processo e que, ab initio, 
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parece ser apenas o case de algumas contravencdes penais, como tambem e 

principalmente ao Poder Judiciario, limitando as hipoteses de substituicao da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

O legislador nao pretende com a redacao do artigo 41 da Lei 11.340/06, 

tornar o delito de lesdes leves, mesmo quando presente a qualificadora do §9°, 

novamente um crime de acao penal publica incondicionada, pois tal concluslo 

melhor harmoniza a nova lei, tanto internamente, conciliando seus proprios 

dispositivos, conectando as novas regras com todo o sistema juridico penal 

preexistente. Ademais, assim se atende de modo mais proveitoso aos seus 

proprios objetivos de prevencao da violencia contra a mulher. 

Ha uma forte tendencia da moderna Criminalidade e Direito Penal em 

facilitar a reparacao do dano ao ofendido. Esta tendencia esta conforme com o 

principio da intervencao penal minima e subsidiaria e nao retira o papel do Direito 

Penal de controlador da vida social. Ao contrario, coage o infrator ao atendimento 

expedido das exigencias reparatorias do ofendido. 

Destarte, embora pareca irrecusavel que, em muitos casos a mulher vitima 

de violencia domestica sofrera pressao para desistir da representacao oferecida e 

que, dependendo de sua condicao economica ou social esta pressao podera 

exercer acentuada influencia em sua decisao, nao e menos certo asseverar que a 

nova lei tambem visa minimizar ou eliminar por completo esta constelacio de 

fatores perversos que Ihe diminuem a liberdade de escolha, criando condigoes 

propicias para uma decisao mais livre por parte da vitima, e o faz ao estabelecer 

importante medidas potetivas que obrigam o agressor e que beneficiam 

diretamente a ofendida, alem das garantias de transferencias no servigo publico e 

manutencao do vinculo empregaticio. 
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Ademais, sem se-mbra de duvidas, se a exigencia de representacao e de 

fato uma medida despenalizadora, nao menos certo e que deixar esta decisao no 

poder da vitima, que pode entao utiliza-la como instrumento de barganha para 

uma justa reparacao de danos civis, atende a dots objetivos: punir o sujeito ativo e 

benefictar direta e imediatamente a propria vitima. Com efeito, o poder de 

representar pressupoe o de conciliar, mantida a representacao, mantem-se a 

conciliacio e, nesse caso, o poder de barganha da vitima e fortalecido pela 

inexistencia de outras medidas despenalizadoras posteriores, ou seja, ou o 

agressor aceita as condicoes do acordo proposto pela vitima, ou tera de 

submeter-se de vez ao Process© Criminal, sem direito a transact© ou suspensio 

condicionaf do processo que Ihe poderiam ser mais beneficas que a propria 

compensacao dos danos civis. Deste modo, somente como excluir outros 

beneffcios despenalizadores, Q legislador incrementou a severidade legal em 

crimes de menor ou medio potencial ofensivo praticados contra a mulher, ainda 

que mantendo a exigencia de representacao. 

E certo que a indenizacao nao se constitui propriamente em uma sancao 

penal, tanto que a obrigacio de reparar o dano, consequentemente a sentenca 

penal condenatoria, e efeito extrapenal da condenacao {artigo 91 , I, do CP). 

Todavia, e certo que a agifidade com que se pode alcancar o ressareimento, ja 

antes da lide penal, constitui-se em beneficio direto a vitima, podendo a vitima 

estipular danos morais, dentro de criterios de razoabilidade, estes assumem uma 

fungao punitiva, visto ser este um de seus principais fundamentos: lenir a dor 

provocada pelo ato ilfctto, mediante o pagamento de parcefa pecuniaria 

suplementar aos danos materials. 
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Assim, em se conservando a exigencia de representacao e, 

consequentemente, a oportunidade de conciliagao, esta inclusive com 

possibilidade de reparacao dos danos, nao se esta neutralizando a vitima no 

processo penal, ao contrario, e ela valorizada e soerguida a condicao de 

protagonista relevante, que pode beneficiar-se direta e imediatamente da 

possibilidade de decidir acerca do prosseguimento da acao penal. 

Por tais razdes, tem-se que a exigencia de representacao nos casos do 

artigo 129, §9°, do CP contra a mulher deve ser mantida, pois tal conclusao 

atende a uma interpretacao sistematica da nova lei, harmonizando-a com o 

sistema e corresponde melhor ao telos da norma legal, pois, teleologicamente, a 

Lei Maria da Penha pretende reforcar o protagonismo da vitima mulher da 

punicao do seu agressor. 

2.3 A lesao corporal na violencia domestica: nova construgao juridica 

A Lei em analise, ao criar mecanismos para coibir a violencia domestica e 

familiar contra a mulher, trouxe modrficacoes importantes referentes a pena, a 

competencia para julgamento, bem como a natureza juridica da acao penal nos 

crimes de lesao corporal caracterizados como violencia domestica. 

A nova lei modificou a pena dos crimes de violencia domestica, arterando o 

§9° do artigo 129 do CP, conforme se verifica a seguir: 

T O i oraticada contra a ascendente. descendentes. 
irmao, conjuge ou companheiro, ou com quern convivia ou tenha 
convivido. ou. ainda. orevatecendo-se o aoente das relacoes de 
coabitagao, ou de hospitalidade: pena de detengao de 3 (tres) 
meses a 3 (tres) anos. 
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Assim, a pena maxima para o crime de lesao na violencia domestica 

passou de um ano para 3 anos de detencao, nao mais sendo considerado, em 

consequencia, crime de menor potencial ofensivo. Portanto, a todo crime de lesao 

corporal leve contra a mulher praticado no ambito domestico nao se aptica a Lei 

9.099/95, afasfando-se automaticamente a competencia dos Juizados Especais 

Criminais. 

A Lei nao fez expressamente qualquer mencao a natureza da acao penal 

nas infracdes de que trata, no entanto, a interpretacao sistematica do 

ordenamento juridico, observando-se os principios que regem a materia, e os 

tratados e convencdes internacionais sobre os direitos humanos, induz a 

conclusao de que tais crimes nao mais dependem da vontade das vitimas para 

seu processamento. Significa dizer que os crimes de lesao corporal leve 

cometidos contra mulher na violencia domestica nao dependem de 

representacao, ou seja, voltaram a ser considerados de acao penal publica 

incondicionada. 

No entanto, apesar da Lei "Maria da Penha" determinar que nas acoes 

penais publicas condicionadas a representacao da ofendida so sera admitida a 

renuncia perante o juiz, tal situacao nao se aplica aos crimes de lesao corporal 

leve praticados no ambito domestico, somente aos crimes em que o Codigo Penal 

expressamente determine que a acao seja condicionada a representacao. 

Os crimes que devem depender de representacao sao aqueles em que o 

interesse privado a intimidade das vitimas sobrepujam o interesse publico de 

punir o crime. Em caso de violencia domestica, a solucao e exatamente oposta. E 

interesse publico que tal violencia cesse, nao podendo o Estado tolera-la em 

nenhuma hipotese. Ha muito a violencia domestica deixou de ser considerada um 
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problema conjugal, familiar, a opcao brasileira, por determinacao constitucional, e 

pelo seu contraste. 

A lesao cometida contra a mulher em ambito domestico e familiar nao majp 

depende de representacao, Os agressores devem ser presos em flagrante e so 

podem ser liberados por ordem judicial. As invest igates nao poderao ser 

paralisadas e o agressor deve ser processado e punido, mesmo contra a vontade 

das vitimas. 



CAPlTULO 3 VANTAGENS E CRlTICAS A LEI N° 11.340/2008 

Sattsfazendo as expectativas das entidades de defesa dos Direitos das 

Mulheres e em cumprimento ao preceito do §8° do artigo 228 da Constituicao 

Federal, da Convene!© sobre a efiminaeao de fodas as formas de discriminacao 

contra as mulheres e da ConvencSo tnteramericana para preventr, punir e 

erradicar a violencia contra a mulher, foi sancionada a nova lei, criando 

mecanismos para prevenir e coibir a violencia domestica e familiar contra a 

mulher. 

A violencia domestica continua acumulando estatisticas, infelizmente. Isto 

porque a questao continuava sob o paflo dos Juizados Especiais Criminals e sob 

a incidencia dos institutes despenalizadores da Lei dos Juizados. Alguma coisa 

precisava ser feita, era imperiosa uma autentica afirmativa em favor da mulher 

vitima de violencia domestica, a desafiar a igualdade formal de genero, na busca 

de restabelecer entre os sexos a igualdade material. 

Nao ha duvida de que o texto aprovado constitui um avanco para a 

sociedade brasileira, representando um marco consideravel na histdria da 

protecao legal conferida. 

A primeira mudanca ocorrida com a vigencia da nova lei foi a 

transformacao do caso de violencia em inquerito policial, agora, o inquerito nao e 

i enviado para os Juizados Civeis e Criminais, vai para as Varas Criminais 

Comuns, enquanto o Julzado de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher 

nao e criado. 

i Um dos direitos por exemplo, alem da questao da prisao em flagrante, sao 

as medidas protetivas de urgencia que podem ser concedldas imediatamente, em 
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ate 48 horas, pelo juiz. As medidas protetivas dispostas no artigo 22 da lei sao: 

suspensao da posse ou de convivencia com a ofendida; proibicao de 

determinadas condutas, como o contato com a vitima, a familia dela e com as 

testemunhas; e a prestacao de alimentos provisorios. 

A nova Lei tiptfica e define a violencia domestica e familiar contra a mulher, 

estabeiecendo as formas da violencia domestica como sendo fisica, psicologica, 

sexual, patrimonial e moral. Determina que a violencia domestica contra a mulher 

independe de orientacao sexual. 

Uma primeira observacao que se deve fazer diz respeito que mulher esta 

sujeita a protecao legal. A mingua de qualquer mulher esta por ela tutetada, 

independente da idade, seja adufta, idoso ou, ate protetivas, pela incidencia 

simuttanea dos Estatutos do Idoso e da Crianca e Adolescente , que nao parecem 

excluir as normas de protecao da Lei "Maria da Penha" que, inclusive, 

complementary a abrangencia de tutela. A Lei "Maria da Penha" nao se restringe 

a violencia domestica, abrangendo, iguaimente, a violencia familiar, do que nao 

estao livres, infelizmente, criancas, adolescentes e idosos. 

Outro ponto positivo, diz respeito a ausencia de preconceito no que tange 

as relacoes domesticas que unam mulheres homossexuais, quaisquer delas, 

independente do papef que desempenham na relacao esta sujeita a protecao 

legal. 

3.1 A questao da constitucionalidade da lei 

A lei "Maria da Penha" constitui exemplo de acao afirmativa, no sentido de 

buscar uma maior e melhor protecio a um segmento da populacio que vem 
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sendo duramente vitimizado, no caso, mulher que se encontra no ambito de uma 

relacao domestica, familiar ou intima. 

O sujeito ativo da violencia pode ser qualquer pessoa vincufada com a 

vitima, basta estar coligada a uma mulher por vinculo efetivo ou afetivo, familiar 

ou domestico. 

A violencia contra a mulher pode assumir distintas formas: fisica, 

psicologicas, sexual, patrimonial ou moral, nao importa o tipo de violencia, se 

gerar algum ilicito penal ou alguma pretensao civil, tudo sera da competencia das 

"varas criminais, de imediato, e no futuro, das Jufams. Qualquer delito contra 

mulher praticado no ambito das relacoes domesticas, de familia ou intima, nao 

importa a pena nem a natureza do crime, lesao corporal, ameaca, crime contra a 

honra, constrangimento ilegal, contra a liberdade individual e contra a liberdade 

sexual, sera da competencia dos Jv fams e, de imediato, das varas criminais. 

Quanto a reforma do Processo Penal , a Lei traz autentica medidas 

cautelares atternativas a prisao, misturadas a outras medidas cautelares de 

carater extrapenal e as medidas administrativas de protecao a mulher, agregadas 

nos artigos 11, 22, 23 e 24, os urtimos sob o titulo de medidas protetivas de 

urgencia. Estas se dividem rtaqueias que obrigam o agressor (artigo 22) e nas 

que simplesmenfe protegem a ofendida (artigos 23 e 24), merecem aprofundar 

refiexao, a revelar sua natureza a permitir compreender a questao da iniciativa. 

De se notar que as medidas especificadas em cada um dos artigos mencionados 

sao sempre exempWicativas, nao esgotando o rot de providencias protetivas 

passiveis de adocao. 

As medidas protetivas de urgencia serao concedidas pelo juiz a 

requerimento do Ministerio Publico, quando se tratarem de cautelares de natureza 
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Penal vinculadas a infracio penal cuja acao for de iniciativa publica, ou a pedido 

da ofendida, quando a acao penal a que se vincularem for de iniciativa privada ou 

quando observa esse espacamento se tratar de medidas cautelares extrapenais 

ou meramente administrativa, no ultimo caso, apenas, prescindindo-se da 

assistencia de Advogado ou Defensor. 

A lei em estudo nao cria novos tios penais, mas traz em si dispositivos 

complementares de tipos pre-estabelecidos, com carater especializante, em 

referenda aos quais exclui beneficios despenalizadores, altera penas, estabelece 

nova majorante e agravante, engendra novas possibilidades de prisao preventiva. 

O artigo 20 da nova lei estabelece que: 

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

representacao da autoridade policial. 

curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, 

justifiquem. 

Nao se trata de uma nova especie de prisao preventiva e, sim, da velha 

prisao preventiva, prevista nos artigos 311/316 do CPP, chamada a aplicacao nas 

infracoes penais decorrentes de violencia domestica e familiar contra a mulher. 

Deste modo, sao aplicaveis a especie todos os dispositivos que dispoem sobre a 

prisao preventiva. 

Assim, imprescindivel a presence de um dos motivos determinantes da 

prisao, garantia da ordem publica, da ordem economica, conveniencia da 

insfrueao criminal ou necessidade de se assegurar a aplicacao da lei penal. 
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Assim, imprescindtvel cogitada na Lei "Maria da Penha" continua cabendo 

apenas diante de crimes dolosos, a uma porque o novel inciso IV do artigo 313 do 

CPP se subordina ao seu caput, onde, na parte final, se estabelece que a medida 

excepcional so cabe em crimes dolosos, estando, por conseguinte, excluidos de 

sua incidencia as contravencoes e os crimes culposos. As duas porque em sede 

de crime culposo nao se cogita de violencia domestica e familiar contra a mulher. 

O inciso IV pode abranger qualquer crime doloso, independente da pena ou das 

condicdes pessoais do criminoso, desde que praticados com violencia domestica 

e familiar contra a mulher, com a identificaglo preventiva, nas hipdteses de 

violencia domestica e familiar contra a mulher aventadas exclusivamente no inciso 

IV do artigo 313, para assegurar a efieacia daquelas medidas protetivas de 

urgencias, se as mesmas, por si so, se revelarem ineficazes para a tutela da 

mulher. 

O inciso IV do artigo 313 do Codigo Processo Penal, como visto, alarga 

sobremaneira as hipoteses de cabimento de prisao preventiva, passando a 

comporta-las, em tese, qualquer crime doloso, independentemente da pena 

cominada (injuria, ameaca, lesao corporal etc), desde que resultado de violencia 

domestica e familiar contra a mulher, e que as medidas protetivas de urgencias 

previstas na Lei "Maria da Penha" nao sejam suficientes para a tutela da vitima. E 

precise portanto, principalmente nos crimes ditos de menor potencial ofensivo, 

como os acima mencionados, em virtude da pequena quantidade de pena 

privativa de liberdade cominada, que o juiz aja com bastante prudencia na hora de 

decidir pela prisao do agressor, medida que so pode ser reservada a ultima ratio e 

em nenhuma hipotese, pode exceder, em tempo de duracio, a projecio apfieaca© 

da pena privativa de liberdade cominada, em caso de condenacao, o que faria 
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com que perdesse o contorno de cautelaridade que se deve exigir da prisao 

preventiva. 

3.2 Questao juridica da Nova Lei 

Percebe-se que a lei em comento foi recebida da mesma forma que sao 

tratadas as vitimas a quern protege, com desdem e desconfianca, todos se acham 

no direito de critica-la. 

A Lei Maria da Penha veto para ficar, e um passo significativo para 

assegurar a mulher o direito a sua integridade. As vitorias femininas sempre foram 

narradas por muitas lutas, desde o direito ao voto ate o direito a liberdade sexual, 

arduo tern sido o caminho para a conquista da igualdade. 

Os avangos trazidos pela lei sao significativos e de vigencia imediata, nao 

havendo motivos para retardar sua plena apfieaeao. 

Foi devolvida a autoridade policial a prerrogativa investigatoria, procedido o 

registro da ocorrencia, a ofendida e ouvida, sendo tornado por termo a 

representacao apresentada, colhido o depoimento do agressor e das testemunhas 

e feita sua identificagao criminal, processar-se-a a instauragio do inquerito policial 

a ser encaminhado a justiga. A vitima so podera desistir da representagao antes 

do oferecimento da denuncia, em audiencia designada pelo juiz especialmente 

para tal fim e depois de ouvido o Ministerio Publico. 

Foi criada mais uma hipotese de prisao preventiva, o artigo 42 acrescentou 

o inciso V ao artigo 313 do CPP, se o crime envolve violencia domestica e 

familiar contra a mulher, nos termos da lei especifica, para garantir a execugao 

das medidas protetivas de urgencia. A prisao pode ser decretada por iniciativa do 
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juiz, de officio, a requerimento do Ministerio Publico ou mediante representacao da 

autoridade policial. 

A participacao do Ministerio Publico e indispensavel, pois tern legitimidade 

para agir como parte, intervindo nas demais acdes tanto civeis como criminais. E 

comunicado das medidas que foram aplicadas, podendo requerer a aplicacao de 

outras ou sua substituicao. Quando a vitima manifestar interesse em desistir da 

representacao, deve o promoter estar presente na audiencia, tambem Ihe e 

facultado requerer o decreto da prisao preventiva do agressor. 

Mesmo que tenha sido atribuida aos orgaos oficiais do Sistema de Justica 

e Seguranca a institutcao de um sistema national de dados e informacoes 

estatisticas sobre a violencia domestica e familiar contra a mulher, o Ministerio 

Publico mantera um cadastro similar. As secretarias estaduats de seguranca 

publica devem remeter informacoes para a base de dados do Ministerio Publico. 

Tal registro nao se confunde com os antecedentes judiciais. Ainda que a 

operacionalizacao desta providencia legal possa gerar mais trabalho aos 

promotores, a ocorrencia de reincidencia como meio de garantir a integridade da 

vitima. Tambem e atribuicao do Ministerio Publico a defesa dos interesses e 

direitos transindividuais previstos na lei. 

Um dos avangos da nova lei foi a criacao dos Juizados de Violencia 

Domestica e Familiar contra a mulher (JVDFM), com competencia ctvel e cnminal. 

Para a plena aplicagao da lei o ideal seria que em todas as comarcas fossem 

instaiado um JVDFM e que o juiz, o Promoter, o defensor e os servidores fossem 

capacitados para atuar nessas Varas e contassem com uma equipe de 

atendimento multidisciplinar, integrada por profissionais especializados nas areas 
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psicossociais, juridicas e de saude, alem de curadorias e servico de assistencia 

judiciaria. 

Ciaro que diante da realidade brasileira nao ha condicoes de promover o 

imediato funcionamento dos juizados com essa estrutura em todos os iugares ou 

em todas as iocaiidades deste pais, ate porque, de modo injustificado, sequer foi 

imposta a criacao ou definidos prazos para sua implantacao. Mas, ate que isso 

ocorra, foi atributda as varas criminais competencias civel e criminal. 

Esta alteracao de competencia justifica-se, porquanto de modo expresso e 

em boa hora, foi afastada a aplicacao da lei 9.099/95 quando o crime e praticado 

com violencia domestica e familiar contra a mulher. Nao ha como questionar a 

contitucionalidade da exclusao levada a efeito, em face do vinculo afetivo dos 

envolvidos. 

Ao apreciar a medida liminar, apesar de nao previsto em lei, e cabivel e ate 

recomendavel, que o juiz designe audiencia, uma vez que decidiu sem a ouvida 

do agressor e do Ministerio Publico. Esta providencia e saiutar quando os 

provimentos adotados envolvem questoes de Direito de Familia. Percebe-se que 

a finaiidade de nao e induzir a vitima a desistir da representacao e nem forcar a 

reconciliacao do casal. E uma tentativa de solver consequentemente temas como, 

guarda de fflhos, regulamentagao das visitas e definigao dos alimentos. Na 

audiencia, onde estara presente o Ministerio Publico, tanto a vitima como o 

agressor deverao estar assistidos por advogado. O acordo homologado pelo juiz 

constitui titulo executivo (CPC, artigo 584, III). 

Sem exito, a tentativa conciliadora, permanece higido, o decidido em sede 

liminar. Realizado acordo, isso nao signifiea renuncia a representacao e tao pouco 

obstaculo ao prosseguimento do inquerito policial. Deve a vitima, se nao estiver 
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acompanhada de procurador, ser encaminhada a Defensoria Publica que atua 

junto as Varas de Familia. 

Ha a possibilidade de substituigio de umas medidas por outras, bem como 

a concessao de novas providencias para garantir a seguranca da ofendida, seus 

familiares e seu patrimonio. Tais providencias podem ser tomadas de oficio, a 

requerimento do Ministerio Publico ou da ofendida. Apos essas providencias 

esgota-se a competencia do JVDFM, ocorrendo inadimplemento do acordo, a 

demanda executoria sera proposta nas Varas de Familia, os recursos serao 

apreciados nas Camaras Civeis National de Justica. 

Deferida ou n i o a medida protetiva, realizado ou n i o o acordo, nada 

obstaculariza o andamento do inquerito policial, o qual sera distribuido ao mesmo 

juizo que apreciar o procedimento cautelar. Apos o inquerito ira ao Ministerio 

Publico para o oferecimento da denuncia. 

Nos crimes de ag io penal publica condicionada pode a vitima renunciar a 

representagio (art. 12, I, da referida Lei). O desejo de desistir pode ser 

comunicado pessoal e oralmente pela ofendida no cartdrio da Vara a qual foi 

distribuida a medida protetiva de urgencia ou, quando esta inexiste, o inquerito 

policial. Certfficada pelo exercicio a manifestagio de vontade da vitima, tal devera 

ser comunicado de imediato ao juiz que designara audiencia para ouvi-la, dando 

essentia ao Ministerio Publico. Encontrando-se o juiz nas dependentias do forum, 

a audiencia pode ser realizada de forma imediata ou imediatamente. Homoiogada 

a renuncia, dever i haver comunicacio a autoridade policial para que arquive o 

inquerito policial, em face da ocorrencia da extingio da punibilidade. 

Porem, s6 h i a possibilidade de a vitima renunciar i representagio nos 

delitos que o Cddigo Penal classiftca como sendo de ag io privada: crimes contra 



51 

a liberdade sexual, chamados equivocadamente como crimes conta os costumes 

(CP, artigo 225), crimes de ameaca (CP, artigo 147) e crimes contra a honra (CP, 

artigo 145). 

Com referenda as lesoes corporais leves e lesoes culposas, a exigencia de 

representacao nao se aplica a violencia domestica. Esses delitos foram 

considerados de pequeno potencial ofensivo pela lei dos Juizados Especiais, mas 

sua incidencia foi expressamente afastada por outra lei de igual hierarquia, a lei 

"Maria da Penha"; aos crimes praticados com violencia domestica e familiar contra 

a mulher, independente da pena prevista, nao se aplica a lei dos Juizados 

Especiais. 

Nao foi dada nova redacao ao Cddigo Penal, houve simples previsao, no 

bojo da lei 9.099/95, de alguns delitos como de pequeno potencial ofensivo. Lei 

posterior afastou a incidencia de todos os seus dispositivos, inclusive da exigencia 

de representacao. Assim, nao ha como considerar de acao privada os crimes de 

lesoes corporais leves e culposas quando cometido no ambito das relacoes 

familiares. 

A Nao incidindo a Lei dos Juizados Especiais, tambem nao ha a possibilidade 

da composieio de danos ou a aplieaeio imediata de pena nao privativa de 

liberdade. Alias, foi para dar enfase a esta vedacao que a lei acabou por afirmar 

no artigo 17: "E vedada a aplicacao, nos casos de violencia domestica e familiar 

contra a mulher, de penas de cesta basica ou outras de prestacao pecuniaria, 

bem como a substituicao de pena que implique no pagamento isolado de multa". 

O artigo, alem de redundante, tern uma incorrecio, pois nao cabe falar em 

"aplicacao de pena de cesta basica", sen io em possibilidade de ser aplicada, 

como pena restritiva de direito, o fornecimento de cesta basica. De qualquer 
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forma, o que quis o legislador foi deixar claro que a integridade da mulher, n i o e 

valor economico e n i o pode ser trocada por uma cesta basica. 

Igualmente n i o ha mais a possibilidade de o Ministerio Publico propor 
A 

transacio penal e aplieaeio imediata de pena restritiva de direito ou multa, 

exposto na lei dos Juizados, claro que tais impedimentos n i o significam que a 

condenacio levari sempre o agressor para a cadeia, mesmo que tenha havido a 

majoracio da pena do delito de les io corporal, ainda assim, possivel e a 

suspensio condicional da pena e a aplieaeio de pena restritiva de direito. 

Mas a finalidade da lei se r i muito bem atendida se for aplicado seu artigo 

45, que acrescentou salutar dispositive a Lei da Execueio Penal: "Nos casos de 

violencia domestica contra a mulher o juiz podera determinar o comparecimento 

obrigatdrio do agressor a programas de recuperacio e reeducacio". 

Nesse ponto, e concorrente a competencia da Uni io, dos Estados e 

Municipios para a estrutura desses servicos, a serem prestados por profissionais 

das areas psicossociais. 

A melhor maneira de dar um basta a violencia contra a mulher, perverso 

crime cometido de forma continuada, e fazer o agressor conscientizar-se de que e 

indevido seu agir. Esta e a unica forma de minimizar os elevados indices de 

violencia domestica, precisa reconhecer que a mulher n i o e um objeto de sua 

propriedade, do qual pode dispor do modo que Ihe aprouver e descarregar em 

seu corpo todas as suas frustracoes. 

Quando a vitima consegue chegar a uma delegacia para registrar a 

ocorrencia contra aiguem que ela ama, com quern convive, e o pai de seus filhos 

e prove o sustento da familia, sua intencio n i o e de que seja preso, tambem n i o 
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quer a separacao, somente deseja que a agressao cesse. E por isso que a vitima 

pede socorro. 

Agora, sabedora a mulher da possibilidade de ser imposta a seu conjuge 

ou companheiro a obrigacao de submeter-se a acompanhamento psicologico ou 

de participar de programa terapeutico, certamente tera coragem de denuncia-lo. 

Nao quando ja estiver cansada de apanhar, mas quando, pela primeira vez, for 

violada sua integridade fisica, psicologica, sexual, patrimonial ou moral, tod as 

estas formas de violencia sao violencia domestica. So assim podera reduzir o 

numero de mulheres violadas e vioientadas, que se calam porque alimentam o 

sonho de viver em um lar. 

3.3 Criticas a Lei 11.340/06 

Embora sejam visiveis varios pontos criticaveis na legislacao concentrada, 

especialmente sob o enfoque teenico - juridico, criminoiogico e de politica 

criminal, deve-se louvar a iniciativa de ao menos ter a intencao de efetivar o 

cumprimento de normativas constitucionais e internacionais que apontam para a 

necessidade do enfrentamento do tema da violencia domestica e familiar contra a 

mulher. 

E induvidoso que a Lei votta-se para a prevencao e repressao a chamada 

violencia de genero, assim sendo, pode-se dizer que o diploma legal ten ha 

adotado uma concepcao bastante ampla de violencia em seu artigo 7, I a V, 

somente pode referir-se, em todas aquelas formas, a condutas dolosas. O crimes 

culposos, ainda que praticados no ambito domestico ou familiar contra a mulher, 

nao sao abrangidos pelo tratamento especial da referida lei. Isso porque e nitido 
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que a denominada "violencia de genero ou violencia sexista" refere-se a posturas 

e atitudes marcadas pela intencionalidade e normalmente mergulhados em um 

verdadeiro mecanismo, projeto e/ou modelo de relacoes de espoliacao, 

dominacao e exploracao do genero feminino pelo masculino 

Nem mesmo o eventual argumento de que nos cinco incisos da Lei "Maria 

da Penha" faz o legislador referenda a "qualquer conduta" que cause danos 

fisicos, psicologicos, sexuais, patrimoniais ou morais a mulher, pode elidir a 

conclusao acima exposta. A mera interpretacao literal do texto legal conduziria a 

uma concepcio equivocada quanto ao real alcance e objetivo de suas 

disposicoes. 

3.3.1 Duas impropriedades tecnicas da lei de Protecao a Mulher 

A recentissima lei, foi editada com o intuito de coibir a violencia domestica 

e familiar contra a mulher e prestando-lhe assistencia, reforcando as convencoes 

Internacionais que o Brasil e signatario. 

O presente artigo pretende ensejar a reflexio sobre o acerto na utiltzacao 

pela lei de dois termos. Primeiramente, nao se compreende o porque da 

designacao de "Juizados" para o orgao judiciario que ira processar e julgar as 

causas decorrentes de violencia domestica e familiar contra a mulher. 

Com efeito, essa nomenclatura e consagrada pelo artigo 98, inciso I da 

Constituicao Federal de 1988 "para julgamento e a execucao de causas civeis de 

menor complexidade e infracdes penais de menor potencial ofensivo". Ora, a Let 

11.340 proibiu expressamente a aplicacao da Lei dos Juizados Especiais em seu 
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artigo 41 , logo, nao ha razao, ao menor tecnica, para manter a denominacao 

"Juizados". 

Outra palavra utilizada largamente no texto de lei e que merece critica e o 

termo "agressor", utilizada para designar o sujeito submetido a investigacao 

policial e posterior processo judicial pela pratica de violencia domestica e familiar 

contra a mulher. 

Segundo o lexico, agressor e "aquele que agride ou ataca" (Houais), 

portanto, o legislador valeu-se de uma palavra com clara conotacao negativa para 

designar aquele que sera submetido a investigacao e processo estatal. Esse 

termo ofende o principio da presuncao de inocencia, consagrada na Constituigao 

(artigo 5°, LVII), esse principio, que tambem se aplica ao legislador, estabelece 

que a pessoa submetida ao procedimento investigatorio e processo criminal deve 

ter tratamento de inocente. 

De acordo com a lei, para ser considerado "agressor" basta que a 

"ofendida" indique alguem como tal, prescindfvel qualquer investigacao ou analise 

judicial. Assim, o marido, o companheiro, ou o convivente sera considerado, 

abinitio, "agressor", ou seja, parte-se do pressuposto de que "agrediu, atacou, 

todavia, apos o devido processo legal, podera ser considerado inocente, "nao-

agressor". Data venia, um completo absurdo. 

A designacao e em lei si tendenciosa e, em qualquer procedimento policial 

ou judicial, indicativa de "culpa", esse termo nao deveria, nem poderia ser 

utilizado por qualquer lei. 

Murto mais adequada seria a utilizacao da terminologia usual: "autor do 

fato", "indiciado", investigado" ou "reu". Inegavelmente, a nova lei possui propdsito 
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valioso, mas para garantir sua adequacao ao ordenamento juridico deveria ter 

esses termos substituidos. 

3,3.2 Da ausencia de aparato juridico e administrativo para aplicacao da lei 

No que diz respeito as medidas cautelares e protetivas de urgencias a nova 

lei representa um avanco impressionante. No que concerne, entretanto, ao ambito 

criminal, a acao politica feita pelo legislador da "Lei Maria da Penha", retrata um 

erro crasso. Ao abandonar o sistema consensual de justica previsto na Lei dos 

Juizados, depositou sua fe (e va esperanca) no sistema penal conflitivo classico 

(velho sistema penal retributivo). Am bos, na verdade, constituem fontes de 

grandes frustracdes, que somente poderao ser eliminadas ou suavtzadas com a 

terceira via dos futuros juizados, que contarao com equipe multidisciplinar, mas 

isso vai demorar para acontecer, os Estados seguramente nao criarao com 

rapidez os novos juizados de qualquer modo, parece certo que no sistema 

consensuado o conflito familiar, por meio do dialogo e do entendimento, pode ter 

solucao mais vantajosa e duradoura, no sistema retributivo classico isso jamais 

sera possivel. 

O sistema penal retributivo classico e gerenciado por uma maquina policial 

e judicial totalmente desconexa, seus agentes nao se entendem, morosa e 

externamente complexa. Trata-se de um sistema que nao escuta realmente as 

pessoas, que nao registra tudo que elas falam, que usa e abusa de frases 

estereotipadas ("o depoente nada mais disse nem Ihe foi perguntado etc"), que so 

foca o acontecimento narrado no processo, que nao permite o dialogo entre o# 

protagonistas do delito (agressor e agredido), que rouba o conflito da vitima (que 
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tern pouca participacao no processo), que nao a ve em sua singularidade, 

vitimizando-a pela segunda vez, que canaliza sua energia exclusivamente para a 

punicao, que se caracteriza pela burocracia e morosidade, que e discriminatoria e 

impessoal, que e exageradamente estigmatizante, que nao respeita muitas vezes 

a dignidade das pessoas, que proporciona durante as audiencias espetaculos 

degradantes, que gera pressoes insuportaveis contra a mulher vitima de violencia 

domestica nas vesperas da audiencia criminal. 

As questoes sao sem duvida polemicas e somente o tempo dira como 

serao solucionadas pela doutrina e pela jurisprudencia. Uma critica se faz quando 

a nova lei assegura a assistencia a mulher, o acesso aos beneficios decorrentes 

do desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, incluindo os servicos de 

eontracepcao de emergencia a profilaxia das Doencas Sexualmente 

Transmissiveis (DST) e da Sindrome da fmonodeficiencia Adquirida (AIDS) e 

outros procedimentos medicos necessarios e cabiveis nos casos de violencia 

sexual. So que na realidade o Sistema de Saude, o SUS e muito lento, deixando 

muito a desejar, porque nao dispde de recursos suficientes para atender a estes 

problemas, o ideal seria de imediato, investir no Sistema de Saude, ampliando os 

programas ja existentes e criando novos para atender toda a demanda. 

Outro problema no atendimento a mulher em situacao dessa violencia, 

surge quando o dispositivo legal preve que a autoridade policial devera garantir 

protecao, e fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, quando houver risco de vida. Sabe-se que a autoridade policial nao 

possui de meios suficientes para dar todo esse amparo as mulheres vitimas de 

violencia, as vezes se omitem ate diante das causas mais urgentes. Cabe ao 
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Estado se apressar para criar as casas de abrlgo, bem como as demais politicas 

publicas da qual toda eficacia da lei depende. 

O que se espera com urgencia para mefhor aplicacao e efetividade da 

nova Lei e a criacao dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a 

Mulher, que poderao contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a 

ser integrada por profissionais especializados nas areas psicossocial, juridico e de 

saude. Enquanto nao forem criados estes juizados a "Lei Maria da Penha" vai 

enfrentar muitos obstaculos e desaveneas na sua aplicacao no sistema de justica 

e seguranga. 

3.3.3 O afastamento parcial da Lei dos Juizados nos crimes de violencia 
domestica e familiar contra a mulher 

Contudo, apesar das criticas, fato concrete e que o legislador afastou a Lei 

dos Juizados no caso da violencia domestica, prevista no §9° do artigo 129 do 

CP, a Lei dos Juizados, segue, em parte, incidente. Diz-se em parte, porque, a 

transacao penal esta afastada de qualquer modo neste tipo de lesao leve com 

violencia domestica ou familiar, como corofario da ampliacao do teto penal para 

tres anos o que descaracteriza a infracao penal como de menor potencial 

ofensivo, todavia, resta ainda possivet a exigencia de representacao, conciliacao 

civil e a possibilidade de suspensao conditional do process©, que seguem 

incidentes nos restantes casos em que a violencia domestica nao e especifica 

contra a mulher, pois seus pressupostos sao outros que nao o limite superior da 

pena em dois anos. Pois, na medida em que o afastamento da Lei dos Juizados 

foi determinado apenas quanto aos crimes praticados com violencia domestica ou 

familiar contra a mulher, as demais formas de violencia persistem sujeitos as 
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regras anteriores. Deste modo, no caso de lesoes corporals leves contra outros 

sujeitos passives, ainda que praticados nas hipoteses de violencia domestica, 

continua a exigencia de representagio do artigo 88 da lei dos Juizados e, como 

corolario logico, a possibilidade de conciliacao precedente a decis io sobre 

representar ou n io . Da mesma forma, segue possivel, em tais casos, a 

suspensio conditional do processo do artigo 29 da referida Lei, pois pressupde 

que pena minima n i o seja separar um ano, nada referindo em reiaclo ao limite 

miximo. 

O legislador caracterizou como desprestigio a Lei dos Juizados, instalados 

que foram na esperanga de agilizacio de facilitacio do acesso a justica e agora 

tidos como insuftcientes a repressio dos delitos praticados em situacio de 

violencia contra a mulher. Esta solucio merece critica, pois o fato de os juizados 

colimarem o consenso e aplicarem normalmente penas alternativas nao significa 

serem eles tribunals tolerantes ou ineptos, bastaria estabelecer regras a serem 

aplicadas em seu imbito, impondo, por exemplo determinadas penas mais 

severas em caso de violencia domestica e se alcancaria suficiente aumento da 

severidade sem o risco de desmontar um sistema recem criado cujo 

aperfeicoamento pleno ainda sequer havia sido alcancado, prenunciando agora 

outras novidades, como os Juizados Especiais de Violencia Domestica e Familiar 

Contra a Mulher, cuja instalagio somente se afigura v i ivel em grandes centros, 

onde a demanda justifique tais untdades judiciarias especializadas. 

Assim e que em uma interpretagio sistematica dos dispositivos da Lei 

11.34072006, pode-se concluir que o afastamento da Lei dos Juizados e 

determinagio generica, relativa, precipuamente, aos institutes despenalizadores 

alheios a autonomia volitiva da vitima a transagao e a suspensio conditional do 
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processo, ordinariamente visfos como institutos essencialmente despenalizadores 

e, como reiteradamente aplicados de forma benevolente, granjearam a ma fama 

de serem beneficios causadores da impunidade. I^Entretanto, a representacao 

continua exigivel nos crimes de tesoes corporais mesmo ante a qualficadora do 

§9° do artigo129 do CP, visto que, apesar de ser tambem uma medida 

despanatizadora, ela concorre em favor da vitima, outorgando-lhe o poder de 

decidir acerca da instauracio do processo contra o acusado"^ 

E o legislador cercou esta decisao de garantias como a exigencia de que a 

desistencia ocorra em presenca do juiz e seja ouvido o Ministerio Publico. Esta 

opcao legislativa de afastar a Lei mencionada, nao parece correta frente aos seus 

declarados objetivos, pois, enquanto aplicavel, esta lei favorecia a repressao 

destes delitos de menor potencial ofensivo contra a mulher, mediante 

instrumentos e principios simplificadores da persecutio criminais, que facilitavam o 

acesso a justica, de demandas neles baseadas. Agora, deficiencias institucionais, 

defluentes das carencias estruturais do Sistema de Justica, levarao fatalmente a 

uma diminuicao da acao punitiva em tais casos. 

Outro impacto interessante da nova lei sera, que em todos os delitos antes 

sujeitos a apuracao policial por termo circunstanciado, agora, afasta a incidencia 

da Lei dos Juizados, tal apuracao devera dar-se pela via traditional de inquerito, 

sem duvida esta mudanca sera importante sobre a atividade da policia judiciaria, 

ja acostumada, ha mais de dez anos ao sumario teermo circunstanciado. Deste 

modo, a escolha legislativa longe de atentar a punicao de pequenos crimes contra 

a mulher, acabara por estimular sua impunidade, pois nem a policia, nem a 

justica dispdem de meios para instaurar tantos inqueritos e processos. 
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Como tudo o que e inovador e tenta introduzir mudancas, tambem a nova 

lei esta sendo atvo das mais acidas criticas. Ha uma tendencia geral de 

desqualifica-la, sao suscitadas duvidas, apontados erros, identificadas 

imprecisoes e proclamadas ate inconstitucionalidade, tudo servindo de motivo 

para tentar impedir sua efetividade. Mas todos esses ataques nada mais revelam 

do que injustificavel resistencia a sua entrada em vigor. 

Houve um retrocesso da lei no tocante a politica Criminal, porque voltou a 

adotar uma postura de direito penal maximo, afastando a incidencia dos institutes 

inerentes aos Juizados Especiais Criminais que representam um grande avanco 

do minimalismo penal. 



CONSIDERACOES FINAIS 

O estudo realizado acerca do tema em abordagem constatou-se 

significativas consideracoes sobre a violencia domestica e familiar na sociedade 

brasileira, nao ha de que a Nova Lei constitui um avanco para o pais, 

representando um marco consideravel na historia da protecao legal conferida as 

mulheres, entretanto, nao deixa de conter alguns aspectos que podem gerar 

duvidas na aplicacao e, ate mesmo, opcdes que revelam uma formulacao legal 

afastada da melhor tecnica e das mais adiantadas orientacdes criminilogicas e de 

politica criminal. 

Constatou-se que o principal objetivo da "Lei Maria da Penha" no 

ordenamento juridico patrio proporcionar instrumentos adequados para enfrentar 

um problema que aflige uma grande parte das mulheres no Brasif e no mundo, 

que e a violencia de genero, minimizando o numero de mulheres que apanham de 

seus maridos, alem de sofrerem toda uma sorte de violencia que vai desde a 

humilhacao, ate a agressao fisica. 

Assim sendo, a Nova Lei tipiftca e define a violencia domestica contra a 

mulher, estabelecendo as formas de violencias domestica, como sendo: fisica, 

psicologica, sexual, patrimonial e moral. Determina que essa violencia independe 

de orientacao sexual e retira dos Juizados Especiais Criminais a competencia 

para julgar os crimes dessa natureza. 

Oportuno realcar, contudo, que ser io criados Juizados Especiais de 

Violencia Domestica e Familiar Contra a Mulher com competencia Civel e 

Criminal, e preve um relatorio especifico para o atendimento pela autoridade 
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policial, essa violencia n i o conta com um conjunto ordenado de normas, eSas 

existem, mas nao se acham sistematicamente ordenadas. 

Altera-se o Codigo de Processo Penal para possibtlttar ao juiz a decretacio 

da pr is io preventiva quando houver riscos a integridade fisica ou psicologica da 

mulher. A vitima de violencia domestica sera notrficada de todos os atos 

processuais, especialmente quanto ao ingresso e saida da pr is io do agressor, 

podendo renunciar somente perante o juiz. 

Dessa forma, a lei em estudo n i o cria novos tipos penais, mas traz em 

dispositivos complementares de tipos pre-estafeeletidos, com carater 

especializante, em referenda aos quais exclui beneficios despenalizadores, altera 

penas, estabelece nova majorante e agravante e engendra novas possibilidades 

de pr is io preventiva. Os avancos trazidos sao significativos e de vigentia 

imediata, n i o havendo motives para retardar sua plena aplieaeio. 

Verificou-se que, para resolver este problema, optou o legislador pelo uso 

da lei, com seu reconhecido poder contrafatico, apostando em que o Direito, fonge 

de ser um consectario dos costumes de uma sociedade pode ser um instrumento 

de transformacio da realidade prenhe de desigualdades e injustices, o Direito 

pode e deve transformar realidades intquas, mas para tanto, e predso reconhecer 

que a norma legal n i o tern existentia autonoma em face da realidade, sua 

essentia a e sua vigentia. 

Restou evidenciado que apesar da Lei, o combate a violencia domestica 

exige um movimento crftico que cotoque para os homens o questionamento de 

sues posturas, suas fimitacdes afefivas e de sua condieao de dominante da 

especie. 
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