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RESUMO 

No dia 22 de setembro de 2006 entrou em vigor no Brasil a Lei n. 11.340, que trata 
da criacao de mecanismos para coibir a violfincia domestica e familiar contra a 
mulher. A lei foi batizada como Lei Maria da Penha, em homenagem a cearense 
homdnima, que se tornou simbolo da luta contra a violincia domestica contra a 
mulher. Essa lei, como muitas outras no campo penal gerou e ainda gera inumeras 
discussSes sobre sua (in) constitucionalidade e sua efetiva aplicabilidade social. A 
nota central da pesquisa procura desvendar se o arcabouco normativo trazido pelo 
novel diploma legislativo se coaduna com a ordem constitucional vigente, 
observando se as medidas protetivas e repressivas contidas no bojo da Lei Maria da 
Penha se revelam em instrumento capaz de combater a violencia domestica e 
familiar contra a mulher. A pesquisa sera quanto a esse aspecto precipuamente 
bibliografica, utilizando-se dos metodos de observacao e do metodo dedutivo. A Lei 
Maria da Penha e fruto da necessidade de um combate diferenciado para o 
problema da violencia domestica e familiar contra a mulher. Constatou-se que o 
legislador ao identificar a necessidade de sanar esse mal optou pela producao de 
um sistema legal de protecao que previu inumeros instrumentos protetivos, ao 
mesmo passo que elenca uma serie de medidas penais e processuais de indole 
repressiva. Ocorre que algumas dessas medidas (nova modalidade de prisao em 
flagrante; renuncia judicial da representacao) parecem nao se coadunar com o 
princfpio da igualdade, nem o da proporcionalidade, visto que utilizam doses 
diferenciadas de tratamento para violSncias que certamente tern o mesmo resultado 
negativo no seio social - a diferenciacao da punicao de um pai que espanca um filho 
para aquela em que o mesmo pai agride a filha parece nao se compatibilizar com os 
principios constitucionais retro mencionados. Constatou-se ao final que a intencao 
de coibir a violencia em tela fez com que fosse promulgada lei que viola uma serie 
de principios basicos do estamento constitucional vigente, principalmente ao quebrar 
uma isonomia formal e material tao almejada na Carta Magna. Fere tambem a 
proporcionalidade na medida em que se utiliza de instrumentos cautelares e 
punitivos desconexos com a principiologia basica que rege o sistema penal patrio. 

Palavras-chave Viol§ncia contra a mulher. Lei Maria da Penha. Contradicdes. 



ABSTRACT 

In September 22 n d of 2006 was implemented in Brazil the Law N. 11,340, that it deals 
with the creation of mechanisms to inhibit domestic and familiar violence against 
woman. The law was named as Maria of the Penha Law, in homage to homonymous 
cearense that became a symbol of the fight against the domestic violence against the 
woman. This law, as many others in the criminal field generated and still it generates 
innumerable discussions about its (un)constitutionality and its effective social 
applicability. The central note of this research seeks to uncover if the normative 
framework brought by the novel legislative diploma if coaduna with the going 
constitutional order, observing if the protective and repressive measures contained in 
the belly of the Maria of the Penha Law are revealed in instruments capable to fight 
the domestic and familiar violence against the woman. The research will be in 
relationship this purely bibliographical aspect; using the observational and deductive 
methods. The Law Maria of the Penha is the product of the necessity of a 
differentiated fight for the problem of the domestic and familiar violence against the 
woman. It was verified that the legislator to identifying the necessity solve this 
problem choose for the production of a legal system of protection that foresaw 
innumerable protective instruments, at the same time that lists a series of penal and 
procedural measures of repressive nature. It occurs that some of these measures 
(new imprisonment in flagrante modality; judicial renounce of the representation) it 
does not seem to incorporate the equality and proportionality principles, since they 
use differentiated doses for the violence's treatment that certainly has the same 
negative result in the social context - the differentiation of the punishment of a father 
who beat a son for that one where the same father attacks the daughter its 
completely different with the principles constitutional already mentioned. It was 
evidenced at the end that the intention to restrain the violence in the screen did with 
that it was promulgated a law that violates a series of basic principles of the going 
constitutional estamento, mainly when it fails in sustain a formal and material 
isonomy so coveted in the Great Letter. It also leads against the proportionality in the 
measure in that uses precaution and punitive instruments unconnected with the basic 
principles that govern the native criminal system. 

Key Words: Violence against woman, Law Maria of the Penha, contradictions. 
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INTRODUCAO 

A violencia ocorrida no ambito domestico e familiar tern sido motivo de 

intensas preocupacdes em quase todo o mundo. Alem de milenar, esta pratica nao 

respeita sexo, idade, religiio e grau de escolaridade, principalmente quando se 

refere a mulher. 

O problema aflige varios povos, culturas e nacdes, bem como abrange 

indistintamente a todas as camadas da sociedade, concentrando-se de maneira 

mais acentuada entre as classes sociais com baixo nivel de desenvolvimento 

econdmico, onde variados fatores contribuem para uma maior vulnerabilidade. 

No Brasil, especificamente, esta questao vinha sendo tratada de forma 

branda pelas autoridades, em razao de tal fato ser considerado delito de pequena 

importancia, adstrito apenas ao ambito interpessoal. 

Todavia, o crescente aumento deste delito praticado contra a mulher no 

pais, despertou o Estado para a necessidade de enfrentamento do problema, 

atraves da adocao de medidas urgentes e eficientes para combat§-!o. 

Movido por essa razao, o Governo brasileiro assinou importantes tratados 

como a Convencao sobre Eliminacao de Todas as Formas de Violencia Contra a 

Mulher (ONU) e a Convencao Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violdncia 

Contra a Mulher - Convencao de Belem do Para (OEA). 

No entanto, apesar das varias medidas tomadas e do esforco empreendido, 

o pals nao conseguiu reduzir satisfatoriamente a pratica de tal delito, nem muito 

menos se livrou das fortes reprimendas internacionais. 

Neste contexto, em 07 de agosto de 2006 e editada a Lei n° 11.340/2006, 

que ganhou o nome de Lei Maria da Penha, passando entao a vigorar a partir do dia 

22 de setembro de 2006. Tal lei adentrou no ordenamento juridico patrio, com a 

proposta de prevenir e coibir a violencia domestica e familiar contra a mulher, e 

tambem de dar protecao a familia reduzindo as desigualdades de genero entre os 

seus membros. 

Entretanto, a ansiedade de se garantir uma protecao integral a mulher 

vitimada pela violencia domestica e familiar, implicou na elaboracao descuidada e 

precipitada da Lei Maria da Penha, que denota entre outras coisas, controversias 
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quanta a sua real finalidade, e ainda, a sua incompatibilidade com a Constituicao 

Federal. 

O proposito deste trabalho e exatamente analisar as principals inovagoes 

trazidas pela lei em comento, dando enfase maior as disposigoes protetivas e 

repressivas trazidas ao longo do seu contexto, bem como provar por meio desta 

exposicao a sua incompatibilidade perante a Carta Magna do pais. 

Utilizou-se para a realizacao do mesmo da pesquisa cientifica. 

Considerando-se em sentido amplo, a palavra pesquisa designa o conjunto de 

atividades que t§m como finalidade descobrir novos conhecimentos, seja em que 

area ou em que nivel for. Levando-se em conta os objetivos que se pretendem 

realizar com a pesquisa, ela sera tedrica, visto que almeja estudar as nuances da 

violincia domestica e familiar contra a mulher, com especial atencao aos 

dispositivos da Lei n. 11.340/2006. Quanta ao objeto da pesquisa sera, quanta a 

esse aspecto, precipuamente bibliografica, ja que buscara adquirir conhecimentos 

para do emprego predominante de informacdes provenientes de material doutrinario, 

chegar a uma solugao adequada, porem nao fossilizante, para a problematica 

exposta. 

Tratar-se-a de uma pesquisa explicativa, que alem do registro, analise e 

classificagao das informagOes coletadas, procurara identificar seus fatores 

determinantes e propor argumentagoes que sejam consideradas como validas para 

as questoes propostas como objetivos do trabalho. Utilizar-se-a dos metodos de 

observagao e do metodo dedutivo. Na observagao serSo aplicados atentamente os 

sentidos a um objeto, a fim de que se possa, a partir dele, adquirir um conhecimento 

claro e precise Na dedugao, a racionalizagao ou a combinagao de ideias em sentido 

interpretative tern mais valor que a experimentagao casufstica, ou seja, utilizar-se-a a 

dedugao como o racioefnio que caminha do geral para o particular. 

O primeiro capitulo tratara da fungao do Direito Penal e abordagem sobre 

politica criminal. A priori sao apresentados os conceitos da disciplina e propostas 

salutares para recuperagao e reinsergSo social do delinquente. Em seguida, estuda-

se a origem e fungao da mesma, com enfase as suas tres fases histarico-evolutivas: 

a fase da vinganga, a fase humanitaria e a fase cientifica. Ap6s, passa-se a analisar 

a sua origem e fungao no Brasil, descrevendo a sua insergao histbrica no pais pelos 

Portugueses, e as evolugoes conquistados ate os dias atuais. Na sequencia e 

analisada a fungao da pena, explicando desde a sua inicial utilidade barbara, ate a 
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sua forma mais humana idealizada por Kant e Cesar Beccaria. Por fim, 6 feita uma 

abordagem sobre politica criminal mostrando as regras e nuancas utilizadas pelo 

Estado para confer o delito e promover o efetivo controle da sociedade. 

No segundo, sera estudado a assunto Direito Penal e a violencia de g§nero. 

Inicialmente sao apresentados os objetivos e propostas trazidas por tal disciplina, 

bem como as criticas e sugestoes quanto as formas de combate a criminalidade em 

todas as suas vertentes. Em seguida, analisa-se a questao da violencia de genero, 

descrevendo sua origem histdrica, formas de manifestagao, enfim inumeros outros 

aspectos deste delito que faz da mulher a sua principal vitima no Brasil e no mundo. 

No mesmo contexto, tambem s io trazidas alem das propostas elencadas pela 

Declaracao Universal dos Direitos Humanos para a erradicacao do referido delito, as 

estatisticas nacionais e principals medidas tomadas pelo Governo brasileiro, tais 

como a adesao a diversos pactos e acordos internacionais, implantacao das 

Delegacias de Defesa da Mulher, entre outras que nao foram consideradas 

eficientes no combate ao mesmo crime, especialmente quando praticado contra a 

mulher em ambiente domestico e familiar. 

No terceiro capitulo, sera explanado as Disposigoes da Lei Maria da Penha, 

abordando no primeiro tdpico o caso que deu origem a Lei n° 11.340/2006, sendo 

trazida a lume a denuncia formalizada contra o Brasil pela Comissao Interamericana 

de Direito Humanos, em agosto de 1988, considerando o mesmo como culpado 

pelos crescentes indices de violencia praticada contra a mulher em seu territdrio, e 

sua reagao diante de tal circunstancia, que culminou com a aprovagao da lei em 

comento. Em seguida, sera analisada a finalidade da lei, mostrando os seus 

conceitos sobre familia, o rol de pessoas abarcadas pela sua protegao, os tipos e 

formas de violencia praticadas, e demais inovagSes como: a instituigao dos Juizados 

Especiais de Viol§ncia Domestica e Familiar Contra a Mulher, a integragao da Uniao, 

dos Estados e dos Municipios nas areas de saude e educagao, o cruzamento de 

informagoes entre o Poder Judiciario, o Ministerio Publico, a Defensoria Publica, etc. 

Ap6s, serao analisadas as suas principals disposigOes repressivas, destacando-se 

os procedimentos a serem tornados pelas autoridades policiais nas hipoteses de 

ocorrSncia de tal delito, com §nfase maior a prisao em flagrante do agressor. Serao 

tambem destacadas a impossibilidade da vitima poder renunciar a representagao 

sem que ela e o agressor sejam ouvidos na presenga do juiz, e a impossibilidade de 

aplicagao da pena de cestas basicas, e demais medidas restritivas de direito. 
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Alem disso, serao abordadas outras medidas de carater repressivo, que a lei 

as denomina de protetivas de urgencia, s§o elas: a proibicao do agressor dispor de 

seus bens sem expressa autorizacao judicial, a suspensao e restrigao do seu porte 

de armas, a imposicao de limite de distancia entre o mesmo e a vitima, enfim varias 

outras atitudes que serao amplamente discutidas e questionadas quanto aos seus 

beneficios e maleficios trazidos a sociedade. 

No quarto capitulo sera discutida a inconstitucionalidade da Lei Maria da 

Penha, abordando no primeiro tdpico o princfpio da igualdade elencado no caput do 

artigo 5° da Constituicao Federal de 1988, explicando a importancia de sua 

observincia, bem como as controversias e minucias que tornam a referida lei 

incompativel para com o mesmo. Na sequgncia, sera analisado o principio 

constitucional da proporcionalidade, explicando alem do seu nascimento e evolucao, 

a sua importancia e utilidade na protecao dos direito e garantias do cidadao diante 

das arbitrariedades do Estado. Em seguida, confrontar-se-a tal princfpio com 

dispositivos da lei em comento, enfatizando as irregularidades destes para com o 

mesmo, especialmente no tocante a prisSo em flagrante do agressor. Por fim, serao 

estudadas as correntes doutrinarias da eficacia e do garantismo penal, conhecidas 

mundialmente por defenderem um ponto de vista diferenciado quanto ao emprego 

de metodos intimidativos e coercitivos de controle a criminalidade, fazendo um 

paralelo entre as propostas trazidas pela lei em comento para combater a violencia 

domestica e familiar contra a mulher, com os metodos utilizados pelo Direito Penal, 

enfim sera questionado se tal lei e realmente justa ou se deve ser reavaliada para 

permanecer no ordenamento juridico do pais. 



CAPITULO 1 FUNCAO DO DIREITO PENAL E ABORDAGEM SOBRE POLtTICA 
CRIMINAL 

De uma forma geral, pode-se definir o Direito Penal como um conjunto de 

principios e normas juridicas, cuja funcao primordial e dar protecao aos bens mais 

importantes do ser humano tais quais a vida o patrimonio e etc. 

Em razao disso, o Estado, detentor exclusivo do direito de punir (jus 

puniendi), tern a pena como principal meio de inibicao e coacao, para evitar, 

combater e, obviamente punir aqueles indivfduos, que infringem ou tentam infringir 

as normas de conduta imposta a todos em beneficio de toda a sociedade. 

Corroborando esse pensamento, Damasio E. de Jesus (2003, p. 3-4) 

enfatiza o seguinte: 

O meio de acao de que se vale o Direito Penal e a pena, em que ja se viu a 
satisfacao de uma exigencia de justica, constrangendo o autor da conduta 
punivel a submeter-se a um mal que corresponda em gravidade ao dano 
por ele causado. Mas, como esclarecia Anibal Bruno, na evolucao do Direito 
a pena vem atenuando cada vez mais, sobretudo no momenta de sua 
execucao, esse carater de retribuicao e de castigo, e agora perde o seu 
posto de sancio unica do fato punivel. As ideias modernas sobre a natureza 
do crime e as suas causas e a exigencia da pratica de uma luta eficaz 
contra a criminalidade foram desenvolvendo, ao lado da velha reacao 
punitiva, uma serie de medidas que se dirigem a nao punir o criminoso, mas 
a promover a sua recuperacao social. 

No que tange a essa questao, vale salientar, que a Politica Criminal 

desempenha o importante papel de orientar o jovem delinquente a vislumbrar uma 

perspectiva de vida melhor, seja orientando-o ou trabalhando para que o mesmo 

possa ser recuperado e reinserido na sociedade. Para isso, os operadores do direito 

contam com o apoio da Criminologia que oferece subsidios complementares para 

que os mesmos possam diagnosticar e ao mesmo tempo controlar o crime em todo o 

temt6rio nacional. 

Outro fator que hoje esta possibilitando a essas pessoas uma nova chance, 

e a flexibilizacao de algumas leis brasileiras, a exemplo da Lei n° 11.343/2006, 

conhecida como a Nova Lei Anti-Drogas, que a partir de agora abrandou o 

tratamento para com o usuario de substancias entorpecentes, ou seja, deixou de 
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trata-lo como marginal e passou a classifica-lo como dependente que nao mais e 

preso, mas sim submetido a tratamento psiquiatrico. 

Ademais, existem atualmente no Brasil varias entidades governamentais, 

nao governamentais e religiosas a exemplos do Conselho Tutelar, dos Alcoolicos 

Anonimos e da Pastoral Carceraria, que prestam servicos de grande relev§ncia nos 

presfdios, bairros e resid§ncias dessas pessoas, seja atraves de conselhos, 

assist§ncia juridica, trabalho, enfim colaboram da melhor maneira possivel para que 

os mesmos possam um dia ter uma vida normal. 

1.1 A origem e funcao do Direito Penal 

Sobre a origem do Direito Penal, pode-se dizer que e subdividida em tres 

fases: a fase da vinganga, a fase humanitaria e a fase cientifica. 

A fase da vinganga teve inicio com o surgimento das primeiras civilizagoes, 

onde, a mentalidade dos povos era totalmente influenciada por crengas, lendas, 

mitos e supersedes. Sua duragao estendeu-se ate o seculo XVIII, existindo tr§s 

subdivisSes: vinganga privada, vinganga divina e vinganga publica. 

Na fase da vinganga privada, os parentes da vitima eram livres para agir e 

fazer justiga com as prdprias maos, nao havendo dessa forma limites para o revide 

da agressao, ou seja, foi a conhecidissima fase do "olho por olho e dente por dente", 

estabelecida no famoso C6digo de Hamurabi, bem como na Lei Mosaica e na Lei 

das Doze Tabuas, que resumidamente determinavam a aplicagao do castigo ao 

delinquente na mesma proporgao do mal por ele causado. 

Na vinganga divina a corregao do infrator significava uma especie de castigo 

do criador, e isso era realizado por meio dos sacerdotes e religiosos, que eram 

considerados representantes de Deus na terra e, portanto, encarregados de 

distribuirem a justiga entre os homens. 

As penas naquele periodo alem de severas eram extremamente desumanas, 

cuja mutilagao corporal era o metodo mais empregado como meio de intimidagao 

dos criminosos. A legislagao caracteristica dessa fase e o C6digo de Manu, porem 

esses principios tambem foram aplicados em imperios como o Babildnico e Persico, 

bem como em paises como o Egito, a China, e Israel. 
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No periodo intitulado de vinganga publica, a pena era imposta pelo Estado 

por meio de suas autoridades tais como os Reis, Principes, e Regentes, que 

acreditavam governar em nome de Deus, e por essa razao, cometiam inumeras 

arbitrariedades, a exemplos da pena de morte, dos agoites, dos confiscos e tantas 

outras. 

A segunda fase, tambem conhecida como "periodo humanitario", surgiu por 

volta de 1750 a 1850, onde cientistas renomados como Rosseau, Voltaire, 

Montesquieu e tantos outros, em nome da razao, contestaram com firmeza a 

arbitrariedade das teses absolutistas. 

Seguindo a mesma otica, Maercio Falcao Duarte (1999), faz as seguintes 

afirmagoes: 

Locke, fildsofo ingles, considerado o pai do iluminismo, escreveu o "Ensaio 
sobre o entendimento humano. Montesquieu, jurista frances, escreveu "0 
espirito (sic) das Leis", defendendo a separacao dos trSs poderes do 
Estado. Voltaire, pensador frances, tornou-se famoso pelas criticas ao clero 
cat6lico, a intolerancia religiosa e a prepotencia dos poderosos. Rousseau. 
fil6sofo frances, celebre defensor da pequena burguesia e inspirador dos 
ideais da revolucSo Francesa, foi autor de "O Contrato Social" e "Discurso 
sobre a origem da desigualdade entre os homens (sic). Por fim, Diderot e 
D'Alembert foram os principals organizadores da "Enciclopedia", obra que 
resumia os principals conhecimentos artisticos, cientificos e filosoficas da 
epoca (sic). 
Os pensadores iluministas, supracitados, em seus escritos, fundamentaram 
uma nova ideologia, o pensamento moderno, que repercutiria ate mesmo na 
aplicacao da justiga: a arbitrariedade se contrapfls a razao, a determinacao 
caprichosa dos delitos e das penas se pds a fixacao legal das condutas 
delitivas e das penas. 
Os povos clamavam pelo fim de tanto barbalarismo (sic) disfarcado. 

A terceira fase, batizada de fase cientifica, comegou no seculo XIX, no ano 

de 1850. A utilizagao do metodo cientffico para explicar os motivos pelos quais o ser 

humano tomava-se criminoso foi a sua principal caracteristica. Nessa fase, o nome 

mais aclamado foi o do cientista positivista Cesar Lombroso, autor do famoso livro 

"O Homem Delinquente". 

Segundo Lombroso (DUARTE, 2008), o criminoso ja traz consigo desde o 

seu nascimento, sinais caracteristicos em varias partes do corpo, que o identificam 

como futuro infrator, ou seja, para ele o fator biologico era a causa determinants da 

criminalidade, tendo em vista era possfvel reconhecer que tipo de individuo viria 
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futuramente tomar-se um delinquente, observando apenas as suas feicoes 

(criminoso nato). 

I . 1.1 A origem e fungao do Direito Penal no Brasil 

No Brasil, a origem do Direito Penal teve inicio com a colonizacao 

portuguesa, atraves das ordenacoes Afonsinas (ate 1512) e Manuelinas (ate 1529), 

ate serem substituidas pelo C6digo de D. Sebastiao (ate 1603). 

O primeiro C6digo Penal brasileiro foi sancionado pelo imperador D. Pedro 

II, em 16 de dezembro de 1830, cuja inspiragao foi atribuida aos codigos frances de 

1810 e ao napolitano de 1819. Teve como caracteristicas principals o 

estabelecimento da pena de morte por enforcamento, bem como previa um 

julgamento especial para menores de 14 anos. 

Com a queda da monarquia no pals, foi implantado o Codigo Penal 

Republicano em 11 de outubro de 1890, que foi amplamente criticado em virtude de 

sua elaboracao ter sido as pressas, e ainda, porque foram detectados muitos 

equivocos. 

Em 14 de dezembro de 1932, surgiu o Decreto n° 22.213, tambem 

conhecido como consolidacao de Piragibe, em homenagem ao Desembargador 

Vicente Piragibe, passou a ser o Estatuto Penal brasileiro ate que fosse elaborada 

uma nova legislacao. 

O atual Codigo Penal brasileiro foi promulgado em dezembro de 1940, 

porem so entrou em vigor em 1° de Janeiro de 1942, em razao de que a referida data 

coincidisse com a vigencia do C6digo de Processo Penal. Os autores responsaveis 

pela elaboracao do mesmo foram: Alcantara Machado (autor do projeto original), 

Nelson Hungria, Vieira Braga, Marcelio de Queiroz e Roberto Lira (os revisores). 

Desde a sua entrada em vigor o C6digo Penal brasileiro passou por t r is 

reformas: a primeira em 1969, a segunda em 1984, e a terceira em 2004, porem, 

apesar disso, continua firme e forte regendo o Direito Penal do Brasil ate os dias de 

hoje. 
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Passando a enfatizar sobre as fungSes do Direito Penal, deve ser dito que 

existem basicamente duas: efetivar o controle social e exercer fungSes politico-

normativas. 

Seguindo a mesma logica, Edihermes Marques Coelho (2005), diz o 

seguinte: 

Entende-se, por forga da inquestionavel vinculacao juridica aos direitos 
humanos - especialmente aqueles que sao consagrados como direitos 
fundamentals - que se ha de buscar tomar efetivas as possibilidades 
normativas e politicas de que o Direito Penal possa auxiliar a sociedade a 
repensar os seus modos de construir a ideia de cidadania para cada um de 
nos. Trata-se de fazer do Direito, ao menos potencialmente, um instrumento 
util para a qualificacao da vida humana em sociedade [...]. 
As funcfies do Direito Penal, assim, podem ser sintetizadas como, por um 
lado, o controle social, atraves de mecanismos simbolicos de prevencao. 
Por outro lado, para tela e paradoxalmente, a garantia do individuo frente ao 
Estado e suas pretensoes de intervir sobre a liberdade individual. E no 
contraponto entre essas duas faces da esfera penal que se pode destacar 
que o Direito Penal contemporaneo camtnha para ser uma esfera juridica 
centrada no enaltecimento do ser humano como referenda e razao principal 
das relacSes sociajs. 

Em termos praticos, a primeira fungao objetiva tanto promover a paz social, 

impondo-se a sociedade por meio de normas coercitivas, vislumbrando alem de 

erradicar os conflitos existentes, possibilitar tambem o dominio do estado sobre a 

populagao. 

Ja a segunda fungao, e definida como sendo a criagao de normas juridicas 

essencialmente voltadas para a tutela dos direitos eticos, morais e individuals do ser 

humano. 

1.2 Fungao da pena 

Nas civilizagoes antigas a fungao da pena limitava-se a ideia de castigo, 

dessa forma, era comum o uso da pena de morte, dos agoites, das mutilagoes e 

outras sangoes crueis, pois naquela epoca nem sequer existiam ou vigenciavam os 
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principios da pessoalidade e da individualidade da pena, de modo que a punigao 

alcangava tanto a vida quanto os bens do devedor e de seus descendentes. 

Assim, durante seculos, esse metodo era amplamente empregado para punir 

qualquer pessoa que infringisse as regras ou normas de conduta impostas pelos 

governantes, ou seja, n io existia outra maneira senao retribuir o mat da maneira 

mais cruel e tern'vel possivel. 

No entanto, esse pensamento comecou a mudar durante o humanismo 

nascido no iluminismo, surgindo assim a preocupacao quanto a fungao das punigoes 

e da legitimidade das penas. A partir dai, as ciincias criminals evoluiram e foram 

elaboradas as chamadas teorias da pena, que sao explicagoes cientificas, para a 

criagao e aplicabilidade da punigao, em face do delito. Essas teorias foram batizadas 

de absolutas, relativas e mistas ou unificadoras. 

As teorias absolutas ou retributivas tinham a pessoa de Kant como um de 

seus maiores expoentes. Segundo essa teoria, a pena representa o meio de 

retribuigao pelo delito causado, ou seja, ao mal do delito aplica-se o mal da pena. 

Essa teoria considerava a pena um castigo eficaz para o delinquente e a sua 

aplicabilidade era tida como sinonimo de justiga. 

Posteriormente, as teorias relativas ou preventives definiram a pena como 

meio eficiente de combate a delinquencia, ou seja, acreditavam que o temor 

provocado pela pena era o suficiente para impedir a propagagao da criminalidade, 

pois tinham em mente que, qualquer individuo era consciente das consequSncias 

que sofreria na hipdtese de violar a lei, e esse medo ou ameaga o impedia a ele e as 

outras pessoas de enveredarem pelo mundo do crime. 

Para a teoria da prevencao geral, a ameaga da pena destina-se a todas as 

pessoas, isto e, a norma penal abarca a todos sem nenhuma distingao, ao passo 

que a teoria da prevengio especial, a ameaga da pena e direcionada somente ao 

criminoso, em determinado caso concrete 

Ja as teorias mistas ou unificadoras representam a jungSo dessas duas 

teorias mencionadas, ou seja, definem a pena como mecanismo capaz de prevenir o 

crime e ao mesmo tempo serve como meio de retribuigao ou castigo ao indivfduo na 

hipdtese desse ter infringido as normas impostas ou cometido algum maleficio grave 

a sociedade. 

Nesse periodo, a pesar do carater rigido da pena, pensadores como Cesare 

Beccaria, imaginou outra forma de tratamento mais humano em relagio a pessoa do 
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infrator, cujo cumprimento da pena passaria a ter outra funcao importante que era a 

de ressocializar o indivfduo. Criou-se entio a teoria da ressocializacao. 

Segundo essa teoria, a pena nao tern utilidade quando aplicada somente 

como forma de castigo ao criminoso, ou seja, a sua eficacia seria concretizada 

quando Ihe e atribufda um carater humanitario, respeitando assim os direitos 

fundamentais da pessoa, que apos o cumprimento da medida imposta podera ser 

reinserida na sociedade recuperada e pronta para recomecar uma nova vida. 

Alem disso, Cesar Beccaria (FOUCAULT, 1997, p. 25) criou muitos dos 

principios que sao utilizados ate hoje pelo Direito Penal, cujos mais importantes sao: 

as penas nao devem atingir alguns direitos dos cidadaos como as penas de morte 

crueis; so as leis podem fixar as penas; as leis devem ser conhecidas pelo povo e 

por este obedecida; a prisao preventiva so se justifica quando houver prova do crime 

e de sua autoria; devem ser admitidas em juizo todas as provas, inclusive o 

depoimento do acusado, que era considerado morto; nao se justificam as penas que 

ultrapassem a pessoa do condenado. 

No ambito nacional, o Direito Penal brasileiro adotou a teoria mista, ou seja, 

vislumbrou-se o duplo carater, retributivo (ao mal do crime o mal da pena) e 

preventive tanto geral (ameaga a todos a nao praticar crimes), quanto especial 

(evitar que o criminoso possa reincidir). 

Esse entendimento e expressamente trazido no artigo 59 do CPB, ao 

mencionar os fins a serem perseguidos pela pena, nos seguintes termos: "o juiz, 

atendendo a culpabilidade [...], estabelecera, conforme seja necessario e suficiente 

para a reprovacao e prevencao do crime [...]". 

Por sua vez, o artigo 1° da Lei de Executes Penais preceitua que "a 

execucao penal tern por objetivo efetivar as disposicoes de sentenca ou decisao 

criminal e proporcionar condicoes para a harm6nica integragao social do condenado 

ou do intemado", demonstrando assim que a partir da sentenca a aplicacao da pena 

no territorio nacional tern realmente carater retributivo e preventive 

Sobre a questao da ressocializacao do delinquente, sabe-se que aqui a 

realidade nao e diferente da que ocorre em muitos paises do mundo, ou seja, 

problemas como a falta de estrutura do Estado e o constante aumento da 

criminalidade, impedem maiores Sxitos na recuperacao de infratores. 

Ademais, o sistema prisional brasileiro e considerado hoje obsoleto e 

reconhecido como verdadeira escola de marginais, e ainda, problemas como a 



18 

superlotacao, a ociosidade, os maus tratos e o consumo de drogas sao outras 

maculas que reduzem a possibilidade de recuperacao dos apenados nas cadeias e 

presidios do pais. 

Outrossim, os sentenciados raramente sao separados no momento do 

cumprimento da pena, ou seja, e praxe em diversas unidades prisionais encarcerar 

marginais de alta periculosidade num mesmo espaco com presos provis6rios e de 

pouca ofensividade, infectando assim a mente daqueles que poderiam um dia serem 

recuperados, bem como tornando o ambiente repleto de promiscuidade e odio. 

Todos esses fatores contribuem para transformar a vida carceraria dos 

detentos num verdadeiro inferno, sendo, portanto, constantes no dia a dia das 

prisoes brasileiras, a eclosio de rebelioes e fugas, estupros, assassinatos e 

contaminagao de pessoas por doencas sexualmente transmissiveis como a AIDS e 

tantas outras. 

Discutindo sobre a mesma problematica, Luiz Flavio Gomes (2006), enfatiza 

o seguinte: 

A pena de prisao, na atualidade, longe esta de cumprir sua missao (ou 
finalidade) ressocializadora. Alias, nao tern cumprido bem nem sequer a 
fungao inocuizadora (isolamento), visto que, com frequencia, ha fugas no 
nosso sistema. A pena de prisao no nosso pais hoje e cumprida de maneira 
totalmente inconstitucional (e desumana, cruel e torturante). Os presidios 
nao apresentam sequer condicoes mfnimas para ressocializar alguem. Ao 
contrario, dessocializam, produzindo efeitos devastadores na personalidade 
da pessoa. Presidios superlotados, vida sub-humana etc. Essa e a 
realidade. Pouco ou nada e feito para se cumprir o disposto no art. 1° da 
LEP (implantacao de condicoes proplcias a integracao social do preso). 

Em face do exposto, e possivel perceber que a situacSo atual do sistema 

penitenciario do pais e de colapso total, pois a falta de estrutura nos presidios, bem 

como o descaso por parte do Estado e de suas autoridades, contribufram 

decisivamente tanto para sua estagnacao, quanto para o elevadissimo aumento da 

reincidSncia em todas as regioes. 

Por tudo isso, acredita-se que a medida de prisao idealizada como forma de 

recuperacao e ressocializacao de criminosos e praticamente inocua, pois ao inves 

de cumprir os seus objetivos, tern piorado a situacao de muitos daqueles que tinham 

condicoes de serem reintegrados, isto e, o contato e a convivencia no carcere com 
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elementos altamente perigosos contribuiram para que fossem contaminados e 

transformados em pessoas imprestaveis para a conviv§ncia social. 

1.3 Abordagem sobre polftica criminal 

Antes de tratar especificamente sobre o assunto acima mencionado, apriori 

e necessario fazer uma breve analise sobre o termo criminologia, almejando dessa 

maneira, facilitar o perfeito entendimento da materia. 

Etimologicamente, a palavra criminologia deriva do latim crimen (delito) e do 

grego logo (tratado). Atualmente essa ciincia tern a incumb§ncia de tratar do estudo 

cientifico do controle da criminalidade, tendo como objeto de estudo: o delito, o 

delinquente, a vitima e o controle social. Seu conhecimento cientifico e influenciado 

por muitas outras cidncias, tais como: a psicologia, a sociologia, a biologia, medicina 

legal, criminaiistica e etc, por isso essa disciplina e considerada como ci§ncia 

interdisciplinar. O melodo de trabalho por ela utilizado e o empirico, ou seja, analisa 

o fato atraves da observagao, para atraves da inducao estabelecer as suas 

elucidagSes. 

Considerada por muitos doutrinadores como uma disciplina indispensavel no 

curriculo dos membros do Ministerio Publico e advogados penalistas, a criminologia 

possibilita a essas pessoas alem de um aprimorado conhecimento da realidade 

social, um amplo discernimento sobre qual a melhor norma penal podera ser 

aplicada ao determinado caso concreto. Sua fungao primordial consiste em analisar 

o crime no meio social, funcionando como uma ferramenta util e necessaria para a 

preservagao dos direitos humanos e das garantias fundamentals do ser humano. 

Sob a mesma otica, Lelio Braga Calhau (2006), traz as consideragoes: 

No estudo do sistema criminal, onde se denota que existe muito 
amadorismo e suposig6es, pouca pesquisa cientifica e muita atuagao 
simbdlica por parte do Estado, a Criminologia tern um papel central de 
apresentar a realidade criminal como ela e, sem as costumeiras distorcoes 
e subjetivismos, pr6prios da analise de cada agenda estatal de combate a 
criminalidade (saber comum). [...] Para Garcia-Pablos de Molina a funcao 
basica da Criminologia consiste em informar a sodedade e os poderes 
publicos sobre o delito, o delinquente, a vitima e o controle social, reunindo 
um nucleo de conhecimentos - o mais seguro e contrastado - que permita 
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compreender cientificamente o problema criminal, preveni-lo e intervir com 
eficacia e de modo positivo no homem delinquente. A investigagao 
criminoI6gica, enquanto atividade cientifica, reduz ao maximo a intuicao e o 
subjetivismo, submetendo o problema criminal a uma analise rigorosa, com 
tecnicas empfricas. 

Perquirindo agora sobre o tema politica criminal, e possfvel defini-la como 

sendo o conjunto de procedimentos repressivos por meio dos quais o Estado busca 

contra-atacar o crime em todos os seus segmentos, possibilitando assim reduzir a 

criminalidade e promover a paz social. 

Tambem, e importante salientar que o C6digo Penal e considerado pelo 

Estado como a pedra angular de sua politica criminal, tendo a pena e a medida de 

seguranca como os principals vetores responsaveis pela sua eficacia ou pelo seu 

fracasso. O artigo 32 do Codigo Penal brasileiro dispoe que sao tres as categorias 

de pena: privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Porem a funcao do 

programa de politica criminal do Estado, nao se restringe apenas a isso, ou seja, 

inibe a delinquencia por meio da prevencao gerat e especial. 

Raciocinio identico e trazido por Jose Luis Machado Cafezeiro Junior (2008), 

que dispoe o seguinte: 

Ao que interessa, a Politica Criminal, para atingir suas fmalidades, atua por 
intermedio da prevencao geral e da prevencao especial. Acerca destas, vale 
aqui os ensinamentos do professor Damasio Evangelista de Jesus : 
"Na prevencao geral o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os 
destinatarios da norma penal, visando a impedir que os membros da 
sociedade pratiquem crimes. Na prevencao especial a pena visa o autor do 
delito, retirando-o do meio social, impedindo-o de delinqliir e procurando 
corrigi-lo". 
Noutras palavras, na prevencao geral a pena atua psiquicamente sobre a 
generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da pratica de 
crimes atraves de ameaga penal determinada pela lei, da aplicagao das 
penas e da sua efetiva execugao. Funciona como uma coagSo psicol6gica, 
uma intimidacao. Na prevencao especial, por sua vez, a pena atua 
preventivamente sobre o delinquente, a fim de evitar que, futuramente, ele 
cometa novos crimes. Na verdade, o que ha na prevencao especial e a 
prevengSo da reincidencia. 
De notar-se, tambem, que o objetivo da politica criminal nao se esgota 
apenas na infragao penal, vai alem. Para a prevencao da criminalidade, a 
politica criminal atua em todas as areas - polfticas, sociais, culturais, 
econdmicas - visando sempre impedir a pratica de crimes. 



21 

Destarte, as varias pesquisas realizadas e comparadas sobre a politica 

criminal brasileira, trouxeram o entendimento de que a mesma e bastante 

contradit6ria, pois na maioria das vezes as Leis sao aprovadas as pressas, isto 6, 

nao levam em conta o menor criterio cientifico, e muitas vezes o legislador 

preocupa-se tdo somente com a repercussao politica da norma. 

A consequencia disso e a producao de leis injustas e repressivas, a exemplo 

da Lei de Crimes Hediondos (Lei n° 8072/90), criada quase que subitamente para 

atender os anseios da epoca, mas que na pratica tornou-se inaplicavel, em razao de 

ter sido considerada excessivamente cruel e desumana. 



CAPiTULO 2 O DIREITO PENAL E A VIOLENCIA DE GENERO 

A violencia praticada contra a mulher e um fenomeno milenar que envolve 

varias problematicas, isto e, fatores de ordem cultural, pslquicos, etc. 

O atual crescimento vertiginoso de tal delito no Brasil e no mundo, como 

tambem as inovagdes trazidas por outros instrumentos juridicos contemporaneos, 

despertaram o movimento feminista do pais, a tutar pelos direitos e garantias da 

mulher brasileira, resuttando esse esforco em inumeras conquistas tanto no campo 

social, quanto juridico, que asseguraram a mesma igualitario tratamento em relacao 

ao homem. 

2.1 O Direito Penal no combate a violencia 

O Direito Penal, objetiva primordialmente dar plena protecao a sociedade. 

Em razao disso o legislador penalista brasileiro elaborou um conjunto de normas de 

carater preventivo e repressivo com intuito de combater a violencia em todas as 

suas vertentes. Por exemplo, o artigo 1° do Codigo Penal prev§ que "nao ha crime 

sem lei anterior que o defina, nem existe pena sem previa cominagao legal", 

mostrando assim de maneira clara, que na hipotese da ocorrencia de um crime, 

qualquer que seja a sua modalidade, todos terao em mente que o criminoso 

certamente nao ficara impune. Essa previsao e justa, pois na hipotese de violacSo 

da norma juridica o delinqOente nao e classificado por cor, religiao ou sexo, mas sim 

por sua conduta praticada de forma malefica e nociva a sociedade. 

Existe no Direito Penal uma teoria denominada de Direito Penal Maximo. 

Segundo a mesma, todo e qualquer crime que possa que possa surgir na sociedade, 

deve ser enfrentado com o maximo de rigor possivel, pois utopicamente apregoa 

que a repressao intensiva por parte do Estado e o metodo mais viavel para garantir 

o bem de todos. 

Na verdade, em termos praticos se reconhece que o Estado esforca-se 

enormemente para confer a escalada da violencia em favelas e becos dos grandes 

centros urbanos do pais, para isso faz o uso continuo da forca, gasta enormes 
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fortunas para equipar e treinar suas policias, bem como aprova medidas cada vez 

mais energicas intensificando assim a repressao aos criminosos. Sem duvida 

alguma essas atitudes merecem elogios, pois se sabe que algo esta sendo feito para 

expurgar esse maleficio que assoia a todos. No entanto, apesar do esforco, 

constata-se que esse problema perdurara enquanto o Estado nao adotar politicas 

sociais de impacto imediato as populates de baixa renda, que vivem em padrao de 

vida subumanas esquecidas e desamparadas nas periferias e corticos de todo o 

pais. 

Corroborando esse entendimento, Atila da Rold Roesler (2004), faz as 

seguintes colocacoes; 

Sem programas destirtados a mitigar as graves desigualdades sociais e o 
crescente desemprego, a opcio do crime sera sempre atraente aos jovens 
dos grandes centros urbanos. E por isso que ilusdria presenca do Estado 
como garantidor da lei e da ordem nao passa de uma falacia enquanto todo 
o sistema nao for reestruturado, promovendo crescimento econ6mico, 
geracio de empregos, investimentos em educacao e melhoria das 
condicoes de vida da populacao. Todas as medidas que forem tomadas em 
termos de seguranca publica s6 surtirao efeitos se acompanhadas de acSes 
de alcance social. Em longo prazo, o investimento em politicas sociais trara 
mais resultados do que aquisicCes de viaturas e armamentos, criacao de 
delegacias especializadas, promulgacao de lets ineficazes, construcao de 
novos presidios e discursos inflamados da lei e da ordem. 

Neste sentido, acredita-se que a implantacao de politicas publicas de 

qualidade tais como a geracio de rendas e a construcio de escolas e moradias, 

viabilizaria bastante o efetivo controle da violincia no pais, tendo em vista que os 

maiores focos de criminalidade no Brasil, nao estao concentrados em bairros nobres 

das capitais brasileiras, mas sim em areas humildes e completamente carentes da 

acao do Estado. 

Cumpre ainda salientar, que em pequenas cidades do interior, a viol§ncia 

tambem se faz presente, ocorrendo crimes violentos e de varias modalidades, no 

entanto, os envolvidos s3o quase sempre os mesmos personagens, ou seja, 

pessoas oriundas de familias humildes que nao tern a minima perspectiva de uma 

vida melhor. 

Isto posto, e importante enfatizar que a repressao nao deve ser encarada 

como a unica maneira viivel para solucionar a violencia no pais, pois se assim 
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fosse, nao existiriam em cidades como Rio de Janeiro e Sao Paulo o crime 

organizado cada vez mais ousado, bem como o chamado estado paralelo 

controlando parte dessas metr6poles apesar dos confrontos diarios com as policias 

civil e militar, exercito e forca de seguranca nacional, que transformaram bairros 

inteiros numa verdadeira praca de guerra. 

Por tudo isso, acredita-se que o Direito Penal s6 sera realmente eficaz no 

combate a violencia quando o Estado propiciar plenas condigoes para que suas 

normas sejam cumpridas, e isso, obviamente, requer a pratica de todas as medidas 

acima expostas, pois do contrario mais dinheiro publico sera gasto, mais inocentes 

perderao suas vidas e menos sera a credibilidade dos cidadaos no Direito e na 

Justiga. 

2.2 As questSes de violencia de genero 

Vislumbrando incessantemente dar resposta ao crime em todos os seus 

aspectos, o Direito Penal e a ciincia juridica por excelincia que tutela os bens de 

maior relevancia do ser humano, em razao disso descreve condutas, cria normas, 

enfim, prepara o caminho para que o Estado possa efetivar o pleno exercfcio do jus 

puniendi e mantenha assim o total controle sobre a populagao. 

No 3mbito nacional, essa mesma ci§ncia e norteada pelos Codigos Penal e 

de Processo Penal, que descrevem condutas e crimes, bem como especificam os 

meios de protegao e repressao no combate k criminalidade no Pais. 

Entre as varias formas de agressao aos bens juridicos inovou-se uma em 

especial que vem ganhando grandes proporgoes e uma atengao diferenciada ao 

longo dos anos; a violencia de g§nero. E possivel conceitua-la como sendo a 

conduta desleal e agressiva praticada por pessoas do sexo masculino contra outras 

do feminino. Sua origem advem das civilizagOes antigas, onde o papel da mulher 

restringia-se apenas a procriagao e aos afazeres do lar, vivendo assim num contexto 

de total submissSo ao marido. O periodo de maior apogeu dessa "cultura machista" 

ocorreu em Roma, onde o chefe de familia, denominado Patriarca, usava e abusava 

de sua dominagao, exercendo plenos poderes sobre a sua esposa e os fiihos, ao 

ponto de poder castiga-Ios e ate mata-los na hipdtese de desobediencia. 
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Posteriormente, apesar das constantes mudancas no contexto historico e 

cultural da humanidade provocados pelo lluminismo, pela Revolucao Francesa, 

enfim, por tantas outras ocorridas no cenario mundial, o papel da mulher continuava 

sendo praticamente o mesmo de outrora, modificando-se no seculo XX, 

especialmente da decada de 60, num periodo que ficou marcado pela eclosao de 

movimentos feministas nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo, 

contribuindo assim para que a mulher conquistasse aos poucos o seu espaco na 

sociedade, passando dessa maneira a ser vista como uma pessoa t io inteligente e 

capaz quanto o homem. 

A partir dai a mulher ganhou respeito, teve acesso ao competitivo mercado 

de trabalho, obteve a tao sonhada independSncia social e tambem conquistou (pelo 

menos formalmente) os mesmos direitos e garantias que os homens. Porem apesar 

de todas essas conquistas, ate hoje no mundo inteiro a mulher ainda continua sendo 

vitimada pela viol§ncia de genero, ocorrida principalmente no ambito domestico e 

familiar. 

Essa forma de tratamento e desumana e degradante, pois alem de atingir a 

honra, a dignidade e o psiquico da mulher, n io respeita a sua idade, cor, etnia, 

religiio, nacionalidade, opgao sexual ou condit io social. Sua manifestacao na 

sociedade ocorre, entre outras, das seguintes formas: violencia fisica, moral, 

psicoldgica e sexual. A forma fisica ocorre quando a mulher e agredida com socos, 

chutes, enfim com quaisquer meios ou objetos que possam feri-la ou lesiona-la; a 

forma moral acontece quando o agressor tenta desestruturar a honra da vitima, 

atraves de calunias, difamacoes ou injurias; ja a forma psicolbgica e manifestada 

quando o agente realiza acao ou omissao destinada a inibir, controlar ou intimidar a 

vitima. Por fim, a violencia sexual ocorre quando o agressor obriga a mulher a 

manter contato sexual com ele prdprio ou com terceiro, mediante chantagem, 

coagao, manipulacao ou ameaga. 

Apesar de o mundo atua! ser modemo e civilizado, essa pratica repudiavel 

ainda e realidade em varias nagOes do planeta. No Afeganistao, por exempto, ate 

pouco tempo atras as mulheres eram obrigadas a usar burcas para n io serem vistas 

ou surradas por seus parceiros; na maioria dos paises arabes ate hoje a mulher e 

impedida de frequentar os estadios de futebol e sempre ora nas mesquitas em locais 

separados dos homens; no Kenia e na Somalia sao constantes os rituais de 
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mutilagao nos drgios genitais de jovens mulheres, tendo a crenga que assim as 

transformarao em pessoas decentes e purificadas. 

Em 1948, a Declaragao Universal dos Direitos Humanos propSs os Direitos e 

Garantias Fundamentals ao individuo, a fim de proporcionar a todos os seres 

humanos condigOes dignas de vida. Essa Declaragao proibiu aos Estados de 

criarem leis cujos conteudos ensejassem discriminagao aos direitos a vida, a 

liberdade e a seguranga da pessoa, incumbiu os tribunals nacionais para coibir 

qualquer forma de violagio dos referidos direitos legalmente concedidos e 

fundamentados na Constituigao Federal, bem como Ihes deu o direito de coibir todas 

as formas de tratamentos crueis, desumanos ou degradantes. 

Varios paises tornaram-se signatarios desse pacto, inclusive o Brasil, que 

incorporou a Constituigao Federal de 1988, importantes dispositivos para assegurar 

aos seus cidadaos a igualdade em todos os aspectos, bem como para erradicar 

todas as formas de tratamentos desumanos e degradantes, entre as quais a mais 

repudiavel de todas: a tortura. 

Nos anos 90, o termo genero se consolida para definir de vez os papeis 

masculinos e femininos na sociedade. Sua principal caracteristica, desenvolvida pelo 

movimento feminista americano na decada de 80, foi a rejeigao da explicagao 

biol6gica para as diferengas sexuais. 

Nesse contexto, as ciencias sociais estabeleceram trds caracteristicas 

definidoras do genero. Sao elas: aspecto relacional, relagoes de poder e, a 

transversalidade. A primeira compreende que os comportamentos femininos e 

masculinos sao definidos pela cultura, isto e, cada sociedade, povo ou nagao 

defmem o papel dos dois sexos. Ja para a segunda caracteristica, homens e 

mulheres exercem poderes, mas em formas desiguais, tendo em vista que a maior 

parcela desse poder e atribuido ao homem. Por fim, a terceira caracteristica, mostra 

que as diferengas entre os sexos ocorrem por influencia de fatores politicos e 

sociais, ou seja, acreditam que dentro de uma mesma sociedade existem diferentes 

experiencias que defmem o papel do homem e da mulher. 

Quanto aos instrumentos de combate dessa forma de violencia, destacam-

se as seguintes Convengoes: a Convengao para a Eliminagao de Todas as Formas 

de Discriminagao Contra Mulheres, realizada em 1979 e ratificada pelo Brasil em 

1984; a Convengao Interamericana para a Prevengao e Erradicagao da Violencia 

Contra Mulheres, conhecida como Convengao de Belem do Para, que foi realizada 
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em 1994 e, tambem, ratificada em 1995; e por ultimo, a Quarta Conferencia Mundial 

de Mulheres, realizada em Pequim, no ano de 1995, que tambem foi apoiada pelo 

Brasil. 

Segundo Alciclei da Silva Ramos et al. (2005), "a violencia domestica nega 

os principios fundamentals do conceito de direitos humanos e a dignidade inerente a 

todos os indivfduos", adverte ainda que os Estados sao obrigados a proteger todos 

os direitos individuals do homem e da mulher, bem como deverao ser 

responsabilizados por eventuais falhas quanto a essa incumbencia, ademais, 

tambem aduz que a inercia do pais e considerada uma forma passiva de 

colaboracao com o agressor. 

No Brasil, ao final da decada de 80, a express§o genero passa a fazer parte 

de calorosos debates academicos em varias universidades do pais, ensejando 

dessa maneira uma nova perspectiva teorica sobre a questSo da violencia praticada 

contra a mulher. 

Entendimento semelhante e trazido por Cecilia Mac Dowel Santos e Vania 

Pasinato Izumino (2005), que enfatizam o seguinte: 

Sob a influencia dos debates norte-americanos e franceses sobre a 
construcao social do sexo e do genero, as academicas feministas no Brasil 
comecaram a substituir a categoria "mulher" pela categoria "genera". Apesar 
das diferentes areas tematicas e correntes tedricas, ha um consenso de que 
a categoria genero abre caminho para um novo paradigma no estudo das 
questoes relativas as mulheres. Enquanto o paradigma do patriarcado 
pressupSe papeis sociais rigidos, condicionados culturalmente pelas 
diferengas biol6gicas entre o homem e a mulher, a nova perspectiva de 
genero enfatiza a diferenca entre o social e o biologico. Genero e definido 
como uma relacao socialmente construida entre homens e mulheres, 
servindo como categoria de analise para se investigar a construg§o social 
do feminino e do masculino. 

A partir dai, varios trabalhos foram realizados nessa perspectiva, que 

contribuiram tanto para a conscientizacao nacional sobre o problema da violencia 

contra a mulher, quanto para a implementacao de profundas mudangas na 

legislagao brasileira, que Ihe proporcionou muitos direitos e realizacoes. 

Atualmente, a mulher brasileira e protagonista de enormes conquistas em 

todos os segmentos da sociedade, mas apesar disso, as estatisticas comprovam 
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que ainda hoje ela continua sendo vitima desse terrivel drama. Edson Miguel da 

Silva Junior (2006) enfatiza essa questao trazendo as seguintes informacoes: 

De acordo com dados da Organizacio Mundial de Saude (OMS), 25% do 
total de 29% das mulheres agredidas no Brasil, em 2005, nao contaram a 
ninguem sobre a violencia que sofreram; 60% nunca deixaram o lar, nem 
por uma noite, em func§o das agressfies sofridas; menos de 10% 
procuraram servicos especializados de saude ou seguranca, e em media, a 
mulher demora 10 anos para pedir ajuda pela primeira vez. 

Quanto ao perfil dessa viol§ncia, Stela Valeria Soares de Farias Cavalcanti 

(2005), traz os seguintes numeros: "39,3% das mulheres t§m entre 18 e 40 anos; 

30,7% s io donas de casa; 6,3% comerciarias; 5,7% trabalhadoras da economia 

informal e profissionais liberals; 3,6% s§o funcionarias piiblicas". 

Segundo a mesma autora, a maioria dos agressores s§o companheiros ou 

ex-companheiros das vitimas, cujas personalidades s io completamente marcadas 

pela dependincia qufmica, alcoolismo, paranoia e ciumes. 

Outra questao constatada, e que os agressores geralmente s§o pessoas de 

baixa auto-estima, desempregados, com algum problema financeiro ou que 

dependem economicamente da vitima para sobreviver. Quanto ao perfil desses 

opressores, as estatisticas revelam o seguinte: "33,1% t§m entre 21 e 50 anos; 9,0% 

comerciarios; 8,4% desempregados; 5,9% trabalhadores da economia informal e 

profissionais liberais; 2,6% funcionarios publicos". 

Os dados realmente s§o preocupantes, pois revelam que e grandioso o 

numero de mulheres brasileiras que sao agredidas por seus parceiros, o pior de tudo 

isso, e que na maioria dessas situac6es, sabe-se que muitas delas suportam o 

sofrimento por medo do agressor, do preconceito familiar e social, ou simplesmente 

por dependerem economicamente do agressor. 

Analisando essas estimativas, descobre-se que o problema da violencia de 

genero abrange a todas as classes sociais da nacao, entretanto sua maior incidencia 

acontece nos lares de famflias humildes e excluldas, onde quase sempre o ambiente 

e repleto de pobreza, analfabetismo, alcoolismo e prostituieao. 
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Viu-se ainda, que esse problema e causado, entre outros fatores, pela falta 

de atuacao e omissio do Estado brasileiro, que utiliza a forca imoderadamente para 

combater o crime organizado, no entanto e omisso quanto a esse dilema. 

Nesse interim, Stela Valeria Soares de Farias Cavalcante (2005), faz as 

seguintes colocacSes: 

Um dos maiores desafios da democracia brasileira e o de criar condicoes 
para que todos os cidadios tenham efetivamente os mesmos direitos, as 
mesmas garantias e as mesmas oportunidades de participar da construcao 
do pais. 
Porem, as estatfsticas demonstram que, no Brasil, a perspectiva 
universalista de igualdade de direitos n§o tern se mostrado suficiente para 
que o ordenamento jurldico assegure a equidade desejada entre homens, 
mulheres, brancos, Indios e negros. O problema esta na desigualdade 
social e econdmica cujas conseqO§ncias levam a pratica da viol§ncia 
domestica e outras violacfies aos direitos fundamentals. 

Diante dessa situagao, muitas foram as criticas feitas por setores 

organizados da sociedade e por feministas exigindo justica aos governantes do pais. 

A resposta do Estado brasileiro veio inicialmente com a aprovacao de varias 

medidas pelo Governo, comegando pela ratiftcagao do importante tratado de direitos 

humanos em 1984, denominado de "Convengio sobre a eliminagao de todas as 

formas de discriminagao contra a mulher", tendo a mesma como principal meta 

impor aos Estados-Partes a obrigagao de eliminar a discriminagao e assegurar a 

igualdade. 

Importante salientar, que acerca de um ano ap6s o Brasil ratificar essa 

Convengao, ou seja, em agosto de 1985 foi criada na Cidade de Sao Paulo a 

primeira Delegacia de defesa da mulher, com o objetivo de dar proteg§o as mulheres 

vltimas da violencia de genero, principalmente aquela perpetrada por seus pr6prios 

parceiros. 

Posteriormente, o Estado brasileiro ratificou outros pactos de relevante 

importancia no cenario internacional, como exemplos: o Pacto de San Jose da Costa 

Rica, em 25 de Janeiro de 1992, e a Convengao Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violencia contra a Mulher "Convengao de Belem do Para",em 27 de 

novembro de 1995. 
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Segundo Carta Fernanda de Marco (2002), a Convengio de Belem do Para 

dispoe em seu preimbulo o seguinte enunciado: 

O preambulo da referida Convengio aflrma que "a violencia contra a mulher 
constitui uma violencia dos direitos humanos e das liberdades fundamentals 
e limita total ou parcialmente a mulher o reconhecimento, o gozo e exercicio 
de tais direitos e liberdades". Em seguida, demonstra preocupagio porque 
"a violencia contra a mulher e uma ofensa a dignidade humana e uma 
manifestagao das relagoes de poder historicamente desiguais entre 
mulheres e homens". 

Importante tambem destacar, que o artigo primeiro, dessa mesma 

Convengio definiu a violencia contra a mulher como sendo qualquer conduta, 

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

psicoldgico a mulher, tanto no imbito publico, como no privado. Os demais definiram 

em sintese, que a discriminagao contra a mulher viola os principios de igualdade dos 

direitos humanos, dificultando assim a participagao da mesma na sociedade em 

igual patamar que o homem. 

Posteriormente, a Constituigio Federal de 1988, reconhecendo a mesma, 

previu em seu artigo primeiro que a dignidade da pessoa humana e principio 

fundamental. No seu artigo 5°, inciso I, defende a igualdade entre homens e 

mulheres em direitos e deveres, almejando dessa forma acabar com as 

desigualdades entre os sexos. 

Apos, em 1995, foi criada a Lei dos Juizados Especiais, com a perspectiva 

de ser instrumento eficaz no combate a violencia contra a mulher, tendo em vista a 

celeridade em seu procedimento, evitando assim a morosidade existente nas 

demandas de competSncia da justiga comum. 

Ap6s, em maio de 2002, o Presidente da Republica sancionou o Projeto de 

Lei n° 76 de 2001, convertendo-o na Lei n° 10.455/02, que preve cautelarmente nas 

hip6teses de violencia domestica, o afastamento do agressor do seu lar. 

Importante tambem salientar, que em 2003, foram criadas mais outras duas 

leis. S io elas: a Lei n° 10.714/03 (telefone para denuncias de violencia) e a Lei n° 

10.778/03 (notificagio compulsdria pelos servigos de saude). 

Outrossim, em 17 de julho de 2004 o Govemo brasileiro publicou a Lei n° 

10.886/04, que acrescentou alguns dispositivos no artigo 129 do Codigo Penal, 
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passando tambem o mesmo a dispor sobre a violencia domestica nos seguintes 

termos: 

Art. 129 
Violencia Domestica 
§ 9.° Se a lesio for praticada contra ascendente, descendente, irmao, 
conjuge ou companheiro, ou com quern conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relacdes domesticas, de coabitacao 
ou de hospitalidade: 
Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1° e 3 ° deste artigo, se as circunstancias 
sao as indicadas no § 9.° deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um 
terco)." 

Porem, apesar da protetividade as pessoas acima elencadas, essas 

alteracSes trazidas pelos dispositivos supra citados, tambem nao trouxeram maiores 

novidades praticas no combate a opressao contra a mulher, haja vista que apds a 

implementacao dessas medidas, a violencia domestica continuou sendo sindnimo de 

infracao de menor potencial ofensivo abarcado pela Lei 9.099/95, traduzindo para 

alguns a ideia de impunidade. Em razao dessa controversia a sua aplicabilidade 

pratica foi encarada muito mais do ponto de vista processual do que material. 

Por fim, em 29 de marco de 2005 entrou em vigor no pais a Lei n° 

11.106/05, que alterou o Codigo Penal brasileiro em relacao ao conteudo disposto 

nos arts. 148, 215, 216, 226, 227 e 231, acrescentando o art. 231-A (assedio 

sexual), passando assim o mesmo apresentar a seguinte redacio: 

Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no tenitdrio nacional, o 
recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento da pessoa que 
venha exercer a prostituicio: 
Pena-reclusao, de 3 (tr§s) a 8 (oito) anos, e multa. 
Parigrafo unico. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos 
§§ 1° e 2° do art. 231 deste Decreto -Lei . 

Da analise desse dispositivo, constatou-se que o mesmo nao acrescentou 

maiores inova?6es, nem muito menos trouxe algum tipo de protecio especifica a 
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mulher, do contrario, equiparou os sexos, dispondo que nos delitos de assedio 

sexual, tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos ativos ou passivos. 

Sob essa mesma 6tica, Renato Marcao (2005), enfatiza o seguinte: 

A nova redacio deu ao crime uma redefinicao e tambem maior alcance, 
pois, com a retirada do monop6lio do sexo feminino em relacSo ao polo 
passivo, agora qualquerpessoa podera nele figurar: homem ou mulher. (...) 
Senslvel a realidade dos dias atuais e conhecendo as praticas que 
envolvem a exploracao sexual em sentido ample o legislador reconheceu a 
necessidade de ampliar, e por isso ampliou, a protecao penal tambem ao 
sexo masculino, pois ja nao e novidade a comercializapao e exploracao 
sexual do homem, o que era quase inimaginavel no tempo em que se 
redigiu o C6digo Penal brasileiro. 

Assim, em face de sua ineficacia, bem como de todas as outras leis que a 

antecederam, a nacio sentiu-se no dever moral de contornar a situacao, e foi 

exatamente nesse contexto que o Congresso Nacional juntamente com o Poder 

Executivo uniram forca para aprovar a Lei n° 11.340/2006, que sera a partir de agora 

explanada neste trabalho. 



CAPiTULO 3 AS DISPOSICOES DA LEI MARIA DA PENHA 

A Lei n° 11.340/2006, em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, e 

constitufda por um total de 46 artigos, subdivididos em 07 tftulos, que trazem ao 

longo do seu contexto os conceitos, medidas e atitudes destinadas ao efetivo 

com bate a violencia domestica e familiar contra a mulher em todo o Brasil. 

Referida lei alem de proporcionar um tratamento diferenciado a mulher, traz 

uma serie de inovacdes como, por exemplo, a criacio dos Juizados de Violencia 

Domestica e Familiar contra a mulher, prisao em flagrante e preventiva do agressor, 

enfim traz varios mecanismos que prometem acabar com a violencia de genero e 

revolucionar a vida da mulher brasileira. 

3.1 O caso que deu origem a lei 

O nome Maria da Penha a referida lei, nada mais e do que uma homenagem 

a farmaceutica cearense Maria da Penha Fernandes Maia, que no dia 29 de maio de 

1983, na cidade de Fortaleza, foi atingida enquanto dormia por um tiro de 

espingarda desferido pelo prdprio marido, o economista Marco Antdnio Heredia 

Viveiros, colombiano de origem e naturalizado brasileiro. 

Em razao desse disparo que a atingiu na coluna, transfixando a terceira e 

quarta vertebras, ela ficou paraplegica. O marido de Maria da Penha tinha um 

temperamento violento em casa tanto com ela quanto com as filhas. Tempos apos a 

tragedia que a vitimou se descobriu que o seu agressor ja se envolvera antes na 

pratica de outros delitos, que tinha um filho na Columbia, porem nada disso era do 

seu conhecimento. 

Tambem foi revelado que dias antes do atentado, o autor tentou eonvencer a 

vitima a fazer um seguro de vida, do qua! ele seria o beneficiario, e ainda, cinco dias 

antes da agressSo, ele a convenceu a assinar, em branco, um recibo de venda de 

um velculo de sua propriedade. A segunda investida ocorreu duas semanas apos o 

primeiro ataque, desta vez aproveitando o momento em que a vitima tomava banho, 

tentando eletrocuta-la. 
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Ofertada a denuncia pelo Ministerio Publico no dia 28 de setembro de 1984, 

perante o Juiz da 1 a Vara Criminal de Fortaleza, o agressor foi processado e 

pronunciado em 31 de dezembro de 1986. Em 04 de maio de 1991 foi julgado pelo 

Tribunal do Juri e condenado, entretanto a defesa apelou da decisao, pedindo a 

nulidade do julgamento, alegando falhas na elaboracao dos quesitos. 

Entendendo pertinentes as argumentag5es apresentadas pela defesa o 

Tribunal de Justiga do Estado do Ceara, submeteu o reu a novo julgamento, que 

ocorreu no dia 15 de margo de 1996, quando desta vez foi o mesmo condenado a 

uma pena de dez anos e seis meses de prisao. Apos isso novos recursos foram 

interpostos, ate que em setembro de 2002, ou seja, passado um perfodo de quase 

20 anos o agressor foi encarcerado. 

Inconformada com tudo isso, a senhora Maria da Penha buscou ajuda 

perante a ComissSo Interamericana de Direito Humanos, sediada em Washington, 

Estados Unidos, que apos analisar minuciosamente a petigao enviada pela mesma, 

publicou um relat6rio denunciando as graves violagSes dos direitos humanos no 

territorio nacional, ademais considerou o Governo brasileiro culpado pelas 

atrocidades cometidas contra todas as vitimas e especialmente a Senhora Maria da 

Penha. 

Face a tudo isso, o Estado brasileiro tomou uma serie de medidas na 

tentativa de minimizar as criticas sofridas e ao mesmo tempo mostrar que n§o mais 

iria tolerar esse tipo de delito em seu territbrio, nasceu assim a Lei n° 11.340/2006, 

que por questao de conveniencia e justiga, optou-se por homenagear Maria da 

Penha, que a partir de entao tornou-se um slmbolo de referenda e de luta contra o 

machismo e as desigualdades entre os sexos no pais. 

Muito antes da criagao de tal lei, o Brasil ja vinha tomando varias medidas no 

sentido de coibir a violencia domestica e familiar, a primeira delas foi a ratificagio da 

Convengao sobre a Eliminagao de Todas as formas de Discriminagao contra a 

Mulher - Cedaw (Conventiun on the Elimination of All Forms of Descrimination 

agains Women), em 1984. Depois veio a Constituigio Federal de 1988, propondo 

em seu artigo 5° a igualdade entre homens e mulheres em direitos e deveres. Outra 

medida foi a ratificagao da Convengao Interamericana para Prevenir Punir e 

Erradicar a Violencia Contra a Mulher, que ficou conhecida como Convengao de 

Belem do Para. 
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Por ultimo, o Pais ratificou em 28 de junho de 2002, o Protocolo Facultativo 

a Convengao Sobre a Eliminagao de Todas as Formas de Discriminagao Contra a 

Mulher, possibilitando assim o oferecimento de denuncias individuals diretamente ao 

ComitS dessa entidade. 

Porem, o descumprimento da maioria desses pactos, bem como a inercia 

demonstrada pelo Governo Brasileiro com a situagao de Maria da Penha, gerou 

repercussio international imediata, e o caso da mesma foi conhecido e apreciado 

pela Comissao Interamericana de Direito Humanos, que em 20 de agosto de 1988, 

recebeu a denuncia apresentada por Maria da Penha e apos publicou em 16 de abril 

de 2001 o relatorio n° 54/2001, com a seguinte concIusSo: 

(...) a Republica Federativa do Brasil e responsavel da vioiacao dos direitos 
as garantias judiciais e a protecao judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 
da Convencao Americana em concordancia com a obrigagio geral de 
respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1 do referido instrumento 
pela dilacao injustificada e tramitacSo negligente deste caso de violencia 
domestica no Brasil. 
Que o Estado tomou algumas medidas destinadas a reduzir o alcance da 
violencia domestica e a tolerancia estatal da mesma, embora essas 
medidas ainda nao tenham conseguido reduzir consideravelmente o padr§o 
de tolerancia estatal, particularmente em virtude da falta de efetividade da 
acao policial e judicial no Brasil, com respeito a violencia contra a mulher. 
Que o Estado violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo 
o artigo 7 da Convencao de Belem do Para em prejuizo da Senhora 
Fernandes, bem como em conexao com os artigos 8 e 25 da Convencao 
Americana e sua relacao com o artigo 1(1) da Convencao, por seus prdprios 
atos omissivos e tolerantes da vioiacao infligida. 

Formalizada essa acusagio, a mesma Comissao solicitou em seu relat6rio 

diligencias do Governo Brasileiro no sentido de reformar o sistema legislativo 

nacional a fim de reduzir o que chamou de "tolerincia do Estado" frente aos casos 

de violencia domestica contra a mulher no Pais. Criticou tambem a morosidade da 

justiga e recomendou a simplificagao dos procedimentos no processo penal, para 

com isso agilizar as demandas judiciais relacionadas a conflitos familiares. 

Em virtude disso, o Congresso Nacional reuniu os seus parlamentares e 

aprovou uma serie de medidas para reverter a situagao. A primeira delas ocorreu 

com a edigao da Lei n° 10.224/2001, que alterou o Codigo Penal, na parte referente 

ao delito de assedio sexual, acrescentando o artigo 216-A, estabelecendo a 

reprimenda para esse tipo de crime entre um e dois anos de detengio. 
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A segunda foi a criagao do grupo de trabalho interministerial, composto pelos 

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

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

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

Humanos da Presidencia da Republica; Secretaria Especial de Politicas de 

Promogao da Igualdade Racial da Presidencia da Republica; Ministerio da Justiga e 

Secretaria Nacional de Seguranga Publica. 

A terceira foi o projeto de lei n° 4.559/2004, que trouxe a definigao atual de 

violericia domestica e familiar utilizando os seguintes termos: fisica, sexual, 

psicol6gica, moral e patrimonial; equiparando esses tipos a violagao dos direitos 

humanos; tambem propds mudangas na Lei dos Juizados Especiais, estabelecendo 

uma serie de criterios, que somados as demais medidas legislativas efetivadas, 

chegou ao Senado atraves da sua Comissao de Constituigao, Justica e Cidadania, 

modificado e rebatizado com o nome de PLC 37, de 2006, serviu de base para a 

criagao e implantagao da Lei n° 11.340/2006. 

3.2 Finalidade da lei 

Criada com base no artigo 226 da Constituigao Federal, que diz ser a famflia 

a base da sociedade, cuja protegSo e assegurada pelo Estado, e ainda, com 

supedaneo no § 8° do mesmo artigo, a Lei Maria da Penha tern como objetivo 

primordial punir e erradicar a violencia praticada contra a mulher em todo o territdrio 

brasileiro. 

Esse pressuposto e evidente logo no seu artigo 1°, que dispoe o seguinte: 

Art. 1 e Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violencia 
domestica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 s do art. 226 da 
Constituigao Federal, da Convencao sobre a EliminagSo de Todas as 
Formas de Violencia contra a Mulher, da Convengao Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela Republica Federativa do Brasil; dispoe sobre 
a criagao dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistencia e protegSo i s mulheres em situagao de 
violencia domestica e familiar. 
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Dessa analise tambem se observa, que o legislator intencionou dar 

cumprimento os pactos firmados internacionalmente, bem como demonstrou que 

sera intolerante em relagio a toda e qualquer forma de violencia domestica ocorrida 

nos lares e residencias desse pais, ademais previu a criagao de todo um aparato 

necessario para o total e perfeito cumprimento da lei. 

Depois, em seu artigo 5° a lei define o conceito de violencia domestica, 

mencionando que isso ocorre quando, qualquer agio ou omissio baseada no 

genero cause a mulher morte, lesio, sofrimento fisico, sexual ou psicologico e dano 

moral ou patrimonial. Ap6s, passa a especificar os locais de sua abrangencia, 

preceituando assim que a violencia passa a ser domestica quando praticada no 

ambito da unidade familiar ou em qualquer relagio intima de afeto, 

independentemente da orientagio sexual. 

Compreende-se, portanto, que para os efeitos dessa lei e obrigatdrio que a 

agio ou omissio ocorra na unidade domestica ou familiar, ou seja, tanto no lar e na 

residSncia quanto em qualquer relagio intima de afeto, independendo de haver 

coabitagio. Dessa forma compreende-se que a lei abrange tanto as relagSes de 

marido e mulher, namorados ou amantes, quanto as de pai e filha ou irmio e irmi, 

padrasto e enteada, enfim abarca as relagOes de intimidade de varias pessoas, que 

dividam ou n io o mesmo teto. 

Corroborando este entendimento, Maria Berenice Dias (2007, p. 41), traz as 

seguintes informag5es: 

Para a conftguracao da violencia domestica nao e necessario que as partes 
sejam marido e mulher, nem estejam ou tenham sido casados. Tambem a 
uniao estavel - que nada mais e do que uma relacao intima de afeto - a 
agressao e considerada como domestica. Basta estar caracterizado o 
vinculo da relacao domestica, da relacao familiar ou de afetividade, pois o 
legislador deu prioridade a criacSo de mecanismos para coibir e prevenir a 
violencia domestica contra a mulher, sem importar o genero do agressor. 

Outra inovagio bastante festejada pela mesma doutrinadora, foi o fato da lei 

Maria da Penha, segundo ela, incluir no rol de sua protegio a mulher homossexual, 

o travesti, e o transexual, enfim todos aqueles que mantem uma opgio sexual 

oposta aos padrSes sociais, mas que mantem relagio familiar ou de convivencia. 
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Sobre esta mesma otica e o comentario trazido Rogerio Sanches Cunha 

(2007, p. 32-33), quando diz: 

A inovacio merece aplausos em vista da timidez normativa que reinava 
sobre o tema em nosso pais. Assim, a Constituicao ve a unidade familiar, 
basicamente, sob tres angulos, todos tratados no art. 226: aquela 
decorrente de casamento {§§ 1° e 2s), da uniao estavel (§ 3°) e da entidade 
monoparental (formada por um dos pais e os filhos, mencionada no § 4°). A 
Constituicao cidada deixa claro, ainda, que casamento, familia, entidade 
familiar, s§o concertos privativos da uniao entre homem e mulher (§4°), nao 
concebendo, nem de longe, a possibilidade de qualquer uniio de pessoas 
do mesmo sexo (...). 
A lei em estudo, portanto, de forma ate entao inedita em nosso arcabouco 
normativo, preve que as medidas nela previstas de carater penal e civil, 
aplicam-se, tambem, as unifies homossexuais entre mulheres, permitindo 
inclusive, em nosso entendimento, que se determine, por exemplo, o 
afastamento do lar da agressora (art. 22, V) etc. 

Em razio dessas inovacoes, cogitam os referidos doutrinadores, haver a 

possibilidade de significativas mudancas no conceito de familia no cenario brasileiro, 

como, por exemplo, a possfvel legalizacio da uniio entre homossexuais, pois 

vendem a ideia de que a legislacio esta obsoleta e que esse tipo de uniio n io pode 

mais ser reconhecida como sociedade de fato. 

Ora, a Lei n° 11.340/2006, n io legitimou, ainda que implicitamente, a 

hipdtese da uniio de pessoas do mesmo sexo, pelo contririo, na verdade, trouxe 

apenas protecio a essas pessoas, quando elas s io vitimas de agressio nas 

modalidades previstas, ou seja, no momento essa ideia e prematura e inconcebivel 

pelo ordenamento jurfdico nacional. 

O artigo 6° define a viol§ncia domestica e familiar contra a mulher, como 

sendo uma das formas de violacio dos direitos humanos. Para a grande maioria dos 

doutrinadores esse dispositivo merece elogios, pois toda e qualquer forma de 

violencia deve ser sempre repudiada, seja a vitima homem ou mulher. 

Alias, e importante acrescentar, que nas hip6teses de violacio dos direitos 

humanos apesar de tal lei atribuir competencia a Justiga Estadual para julgar o 

infrator, existe previsio legal no artigo 109, inciso V-A da Constituicio Federal, 

dessa competencia ser deslocada para a Justica Federal, mediante iniciativa do 

Procurador Geral da Republica. 
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Quanto as formas de violencia domestica e familiar contra a mulher o artigo 

7° traz a seguinte redacao: 

Art. 7 a S i o formas de violencia domestica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
I - a violencia fisica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saude corporal; 
II - a violencia psicologica, entendida como qualquer conduta que Ihe cause 
dano emocional e diminuicio da auto-estima ou que Ihe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ac6es, comportamentos, crencas e decisoes, mediants ameaca, 
constrangimento, humilhacio, manipulacio, isolamento, vigilincia 
constante, perseguicio contumaz, insulto, chantagem, ridicularizacio, 
exploracao e limitacio do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que Ihe 
cause prejuizo a saude psicol6gica e a autodeterminacio; 
III - a violencia sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a partjcipar de relacao sexual nio desejada, 
mediante intimidacio, ameaca, coacao ou uso da forca; 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 prostituicio, mediante coacio, 
chantagem, suborno ou manipulacio; ou que limite ou anule o exercicio de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violencia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retencio, subtracio, destruicio parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econdmicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
V - a violencia moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calunia, difamacio ou injuria. 

O inciso I do artigo supracitado, trata da violencia fisica que compreende o 

uso da forca, mediante inumeras formas ou agoes do tipo: empurroes, socos, tapas, 

chutes, pontapes, etc, desejando assim provocar lesoes ou hematomas na vitima. Ja 

a violencia psicologica e entendida como sendo a agressao emocional, e acontece 

quando o sujeito ativo profere ameagas, despreza ou tenta diminuir a auto estima da 

vitima. 

Sobre a violencia sexual elencada acima no inciso III, apriori deve ser dito 

que sempre foi uma das modalidades de delito mais praticado nos Estados 

brasileiros, principalmente na Regiao Nordeste, onde o comercio do sexo rende altos 

lucros e muita polemica por causa do turismo sexual e da prostituigao infantil. A 

pesar dessa modalidade de crime ser severamente tutelado pelo Codigo Penal, 

tanto na parte que trata dos crimes contra os costumes, contra a liberdade sexual, 
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posse sexual mediante fraude, etc, a Lei Maria da Penha, criou esse dispositivo, o 

que aparentemente parece ser desnecessario. 

Quanto a violencia patrimonial definida acima no inciso IV, cumpre enfatizar 

que no C6digo Penal tambem existe previsao legal, entre os delitos de furto, dano, 

apropriacio indebita, etc, porem nessa nova concepcio de violencia domestica 

trazida pela Lei Maria da Penha, n io se aplicam as imunidades absolutas ou 

relativas dos artigos 181 e 182, do Codigo Penal, nas hipoteses dos delitos 

patrimoniais, n io violentos, ocorridos no imbito familiar. 

Entendimento semelhante e trazido por Maria Berenice Dias (2007, p. 52), 

quando diz: 

A violencia patrimonial encontra definicao no C6digo Penal entre os delitos 
contra o patrimonio como o furto, dano, apropriacao indebita etc. 
A partir da nova definicao de violencia domestica, assim reconhecida 
tambem a violencia patrimonial, nio se aplicam as imunidades absolutas ou 
relativas dos arts. 181 e 182 do Codigo Penal quando a vftima e mulher e 
mantem com o autor da infracao vinculo de natureza familiar. 
Nio h i mais como admitir o injustilcavel afastamento da pena ao infrator 
que pratica um crime contra sua cflnjuge ou companheira, ou, ainda, 
alguma parente do sexo feminine Aliis, o Estatuto do Idoso, alem de 
dispensar representacio, expressamente preve a nio aplicacio desta 
excludente da criminalidade quando a vitima tiver mais de 60 anos. 

Destarte, a questio patrimonial da mulher vitima de violencia domestica e 

familiar, encontrou forte guarida na Lei Maria da Penha, que dependendo da forma 

como o furto e praticado poderi tambem o agente ser enquadrado na agravante 

estabelecida pelo artigo 61, II, f do C6digo Penal. 

Por fim, o inciso V do artigo 7° define a violencia moral como qualquer 

conduta que configure calunia, difamacio ou injuria. Sobre isso, importa 

acrescentar, que todas essas modalidades de crimes supracitados a pesar de serem 

previstos no Codigo Penal, a sua pratica contra a mulher no contexto familiar ou 

afetivo, implicari a agravante do artigo 61, II, f do mesmo C6digo. 

3.3 DisposicSes repressivas 
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A lei ora em comento, traz nos artigos 8° e 9°, a seguir comentados, um 

extenso rol de medidas destinadas a protecio da mulher vitima de violencia 

domestica e familiar ou de intimidade. 

O caput do artigo 8° menciona que a politica publica que visa coibir a 

violencia domestica e familiar sera criada e executada por um conjunto de agSes 

articuladas da Uniao, Estados, Municipios e de acOes nao governamentais, 

mostrando dessa maneira que o pais efetivara o compromisso assumido perante a 

Convencao de Belem do Para. 

Ap6s no inciso I, fala da integragao operacional do Poder Judiciario, do 

Ministerio Publico e da Defensoria Publica com as areas de seguranca publica, 

assistencia social, saude, educacao, trabalho e habitacio. 

Essas atitudes realmente sao de grande valia e certamente deverio 

contribuir para prevenir, combater, e, provavelmente, reduzir a pratica desse tipo de 

delito, tendo em vista que proporcionari as autoridades maior integracao, 

cruzamento de dados e demais atitudes que facilitarao o dia a dia das vftimas, da 

polfcia e demais orgaos incumbidos de prevenir e reprimir o mesmo delito. 

Os incisos II e III, abordam a questao de estudos estatfsticos referentes a 

genero, raga ou etnia, que possam ser utilizados para identificar as causas, 

consequSncias, frequencias etc, da violencia domestica, bem como enfatiza sobre o 

respeito, nos meios sociais, sobre os valores eticos e sociais da pessoa e da familia, 

no sentido de proibir a vioiacao desses valores. 

O inciso IV, trata da implementagao do atendimento policial especializado 

para as mulheres, principalmente nas Delegacias de Atendimento a Mulher. Essa 

medida tambem e bastante pertinente, tendo em vista que podera evitara muitos 

constrangimentos as vftimas, haja vista que a maioria dos agentes e policiais que 

lidam com mulheres nessas condigoes sao despreparados para atende-las. 

Corroborando esse entendimento, Rogerio Sanches Cunha (2007, p. 45), faz 

o seguinte comentaYio: 

Que se escolham pessoas que revelem aptidSo para o trato da mulher e 
sensibilidade para abordagem dos problemas por ela suportados. E que se 
d§ preferencias a policiais do sexo feminino em face do constrangimento 
natural que se verifica cotidianamente quando a mulher se ve obrigada a 
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narrar fatos incdmodos (a pratica de um crime contra a sua liberdade 
sexual, por exemplo) para homens nem sempre preparados para ouvi-la. 
(...) Muitas vezes as vftimas sSo mais maltratadas por policiais, com seu 
descaso, indiferenca e desrespeito, do que pelo pr6prio vitimizador. A vitima 
e interrogada como se fosse culpada de um iiicito, sem qualquer 
contemplacao, impondo-se-lhe uma agonia psiquica intoleravel. 

Os incisos V e VI, falam da realizagao de campanhas educativas de 

prevengao da violencia domestica e familiar contra a mulher, voltadas tanto para o 

publico escolar quanto para a sociedade em geral, a celebrac§o de conv§nios, 

protocolos, ajustes termos etc, tendo por objetivo a implantacSo de programas que 

possam contribuir para a erradicag§o do mencionado tipo de crime. 

Ja o inciso VII, trata da capacitacSo tecnica das Policias Civil e Militar, 

Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro e etc. O inciso VIII fala da promocao de 

programas educacionais capazes de propagar os valores eticos, respeito e 

dignidade da pessoa humana, com enfase a perspectiva de genero e de raga ou 

etnia. 

Por ultimo o inciso IX traz previsSo sobre o destaque, nos curriculos 

escolares de todos os niveis de ensino, para os conteudos relativos aos direitos 

humanos, a equidade de genero e de raga ou etnia e ao problema da viol§ncia 

domestica e familiar contra a mulher. 

Perquirindo agora sobre as medidas protetivas, o artigo 9° da aludida lei, 

trata o mesmo da assistencia a mulher em situagao de violencia domestica e 

familiar, nos seguintes termos: 

Art. 9 s A assistencia a mulher em situagao de violencia domestica e familiar 
sera prestada de forma articulada e conforme os principios e as diretrizes 
previstos na Lei Organica da Assistencia Social, no Sistema Unico de 
Saude, no Sistema Unico de Seguranca Publica, entre outras normas e 
politicas publicas de protecao, e emergencialmente quando for o caso. 
§ 1 s O juiz determinara, por prazo certo, a inclusao da mulher em sttuacio 
de violencia domestica e familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal. 
§ 2 a O juiz assegurara a mulher em situacio de violencia domestica e 
familiar, para preservar sua integridade fisica e psicol6gica: 
I - acesso prioritario a remocio quando servidora publica, integrante da 
administracao direta ou indireta; 
II - manutencao do vinculo trabalhista, quando necessario o afastamento do 
local de trabalho, por ate seis meses. 
§ 3 s A assistencia a mulher em situacio de violencia domestica e familiar 
compreendera o acesso aos beneficios decorrentes do desenvolvimento 
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cientifico e tecnol6gico, incluindo os servigos de contracepgio de 
emergencia, a profilaxia das Doengas Sexualmente Transmissiveis (DST) e 
da Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida (AIDS) e outros procedimentos 
medicos necessarios e cabiveis nos casos de violencia sexual. 

Conforme se observa no dispositivo supracitado, tera a mulher, na situagao 

prevista, os seguintes direitos: assistencia social, o nome incluso nos programas 

assistenciais a nfveis federal, estadual e municipal; na condigio de servidora tera 

prioritariamente o direito de ser removida para outra localidade diversa da do 

agressor; afastamento do emprego privado por um periodo de ate seis sem correr o 

risco de ser demitida; tera acesso aos beneffcios decorrentes do desenvolvimento 

cientifico e tecnologico, incluindo os servigos de contracepgio de emerg&ncia, 

profilaxia das Doengas Sexualmente Transmissiveis tais quais a AIDS, a gonorreia, 

a sffilis e tantas outras, bem como ter i acesso a qualquer procedimento medico 

cabfvel e necessario a situagao concreta de violencia sexual. 

Dessas propostas trazidas, acredita-se que algumas geram maiores 

dificuldades, como as medidas de remogio da servidora publica vitima de viol§ncia 

domestica e familiar, e da manutengao do vinculo empregaticio por ate seis meses a 

qualquer empregada que se encontre na referida situagao, em razao das 

consequencias que poderio advir, isto e, usurpagao de competencias, infringfincia 

de dispositivo constitucional, etc, conforme explica Rogerio Sanches Cunha (2007, 

p. 51-53), mencionando o seguinte: 

A lei em estudo criou mais uma possibilidade de remogio, a pedido da 
irrteressada e independentemente do interesse da administragio, a ser 
deferida aquela "mulher em situagao de violencia domestica e familiar, para 
preservar a sua integridade fisica e psicologica". Ai comegam os empecilhos 
de ordem pratica a dificultar a aplicagao do dispositivo que, na teoria, se 
traduz em relevante inovacio. 
(...) Nio se imagina como pode um juiz, por exemplo, determinar a remogio 
de uma servidora da cidade de Santo Andre para S i o Bernardo. Um, 
porque imposslvel obrigar que um municipio estranho ao imbito da 
competencia do juiz seja compelido a cumprir sua decisio. Dois, em razio 
de que o municipio de S i o Bernardo nio se ve na obrigagio de receber 
servidora que nio pertenga a seus quadras. E, tres, em virtude de que uma 
decisio nesse sentido violaria o principio constitucional que impOe a 
obrigatoriedade do concurso publico como unica forma de acesso a 
administragio publica (art. 37, II, CF). 
Outra drftculdade pode ser vislumbrada na hipdtese em que um juiz estadual 
(a quern competiri julgar as causas trazidas nesta lei), determine a remogio 
de uma servidora publica federal. (...) 
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Ocorre que o art. 109 da Constituigao Federal elenca as hip6teses de 
competencia do juiz federal e, dentre elas, nio se encontra nenhuma capaz 
de abrigar o julgamento de causas cfveis ou criminais envolvendo a 
violencia contra a mulher (...). 

Alem disso, existe a celeuma sobre a questao do pagamento de salarios na 

hip6tese de afastamento do emprego por seis meses da mulher vftima de violencia 

domestica e familiar, tendo em vista que a lei nao especificou ao certo se o 

afastamento e ou nao remunerado, ensejando dessa maneira duvidas sobre a 

aplicacio pratica do dispositivo, pois nao deixou pistas interpetrativas se e o 

empregador ou a previdencia que arcara com a despesa no perfodo de afastamento, 

tornando com isso praticamente impossivel a sua real aplicabilidade no caso 

concrete 

Sobre as demais medidas elencadas no aludido artigo, sao todas dignas de 

elogios, pois, pelo menos teoricamente, irao assegurar a mulher vitima do referido 

crime um tratamento de saude prioritario, o que e de fato e justo, resta saber 

apenas, se isso na pratica sera cumprido como determina a lei, haja vista que hoje a 

saude publica do Brasil, transformou-se em assunto de policia, ou seja, problemas 

como: a falta de medicamentos e leitos nos hospitals, o reduzido numero de medicos 

nos prontos socorros e unidades de atendimento, a falta de equipamentos nas 

unidades de terapias intensivas, entre outros transformam a vida dos usuarios desse 

servico num verdadeiro caos. 

Quanto ao atendimento das autoridades policiais a mulher vitima de 

violencia domestica e familiar, entende-se que muitos dos procedimentos trazidos 

por esta lei sao absolutamente repudiaveis, no entanto essa discussio sera 

reservada ao capitulo seguinte. 

O artigo 11 narrado a seguir, traz providSncias importantes a serem 

adotadas pelas autoridades policiais. SSo elas: 

Art. 11. No atendimento a mulher em situagao de violencia domestica e 
familiar, a autoridade policial devera, entre outras providencias. 
I - garantir protegio policial, quando necessario, comunicando de imediato 
ao Ministerio Publico e ao Poder Judiciario; 
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saude e ao Institute 
Medico Legal; 
III - fomecer transports para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 
local seguro, quando houver risco de vida; 
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IV - se necessario, acornpanhar a ofendida para assegurar a retirada de 
seus pertences do local da ocorrencia ou do domicilio familiar; 
V - informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os servigos 
disponiveis. 

Foi bastante feliz o legislador na criacao deste dispositivo, tendo em vista 

que em varias circunstincias o agressor pode ser perigoso, principalmente, se 

estiver armado, o que torna a protecio policial uma medida absolutamente viavel e 

imprescindivel. O encaminhamento da ofendida ao hospital pela policia tambem em 

determinadas situacSes e a unica forma de salvar a sua vida, haja vista que, no 

momento da pratica dos crimes de maior gravidade, a policia geralmente chega ao 

local antes de quaisquer outras equipes ou profissionais. 

Os demais incisos s io importantes, e na pratica evitario maiores dissabores 

as ofendidas, tais como: n io correr o risco de pernoitar na rua juntamente com os 

filhos, poder retirar seus pertences da residencia sem temer ser lesionada ou morta, 

enfim terao ampla e irrestrita assistencia pela policia que, alem disso, tera o dever 

de orienta-las sobre os direitos as mesmas conferidos pela Lei n° 11.340/2006, 

tornando-as esclarecidas e conscientes para tomar qualquer decisio que 

entenderem cabfvel. 

O artigo 12 trata dos procedimentos que devem ser tornados pela autoridade 

policial t i o logo tenha conhecimento da ocorrencia de violencia domestica e familiar, 

prescrevendo o seguinte: 

Art. 12. Em todos os casos de violencia domestica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrencia, devera a autoridade policial adotar, de 
imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuizo daqueles previstos no 
Cddigo de Processo Penal: 
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrencia e tomar a representacio 
a termo, se apresentada; 
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de 
suas circunstanctas; 
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao 
juiz com o pedido da ofendida, para a concessSo de medidas protetivas de 
urgencia; 
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 
requisitar outros exames periciais necessaries; 
V - ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI - ordenar a identificacao do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes criminais. indicando a existencia de mandado de prisao ou 
registro de outras ocorr§ncias policiais contra ele; 
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VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquerito policial ao juiz e ao 
Ministerio Publico. 
§ 1 f i O pedido da ofendida sera tornado a termo pela autoridade policial e 
devera confer: 
I - qualificacao da ofendida e do agressor; 
II - nome e idade dos dependentes; 
III - descricao sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela 
ofendida. 
§ 2 s A autoridade policial deveri anexar ao documento referido no § 1 s o 
boletim de ocorrencia e copia de todos os documentos disponiveis em 
posse da ofendida. 
§ 3 2 Serao admitidos como meios de prova os laudos ou prontuarios 
medicos fornecidos por hospitals e postos de saude. 

Do rol de procedimentos acima narrado, cumpre salientar que os mesmos 

n io trazem inovacGes de ordem processual, ou novidades na lavratura do auto de 

prisio flagrante e instauracao do inquerito policial. O que realmente chama a 

atengao neste dispositivo e, especificamente, na Lei Maria da Penha, e a 

possibilidade da prisao em flagrante do agressor, com a simples comunicacao do 

fato delituoso pela ofendida ao Delegado. 

Sobre o artigo 13, diz que s io aplicaveis a mesma lei, em materia 

processual, referentes ao julgamento e a execugio das causas civeis e criminais, as 

mesmas regras dos Codigos de Processo Penal e Processo Civil, bem como do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente e do Idoso, que n io forem conflitantes com a 

mesma. 

Outra medida de grande relevincia trazida pelo artigo 14, foi previsio de 

criacio em todo o territorio nacional dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar 

contra a mulher. Este orgio ter i competencia para julgar materia de ordem civil e 

criminal, bem como poderi funcionar a noite dependendo das normas de 

organizacio judiciiria dos Estados. 

A criacio do referido 6rgio provavelmente sera de grande valia, pois 

certamente contribuira para a redugio da imensa demanda de processos que existe 

hoje tanto na justiga comum quanto nos Juizados Especiais. Ademais sera um 6rgio 

especifico para cuidar dos delitos de violencia domestica e familiar, e isso propiciara 

as vitimas um tratamento diferenciado, de melhor qualidade, rapidez e tranquilidade. 

Quanto a materia relativa a competencia, esta e trazida no artigo 15 da 

aludida lei, que inovou as regras contidas no Codigo de Processo Penal, e conferiu a 
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ofendida o direito de propor a agio tanto no foro de sua residencia ou do lugar em 

que se consumou o fato, quanto no local do domicilio do agressor. 

Excecoes a essa regra, acontecem nas hipdteses de crimes considerados 

de grave vioiacao aos direitos humanos, onde o Procurador Geral da Republica 

provoca o incidente de deslocamento de competencia, passando entao a causa a 

ser julgada pela Justiga Federal, ou ainda, quando a infragao e cometida a bordo de 

navios ou aeronaves, cuja competencia tambem e atribuida ao mesmo orgio. Nas 

demais demandas o Juiz competente para o processamento e julgamento da agio e 

o da justica comum. 

Outra importante mudanca trazida na Lei Maria da Penha diz respeito a 

renuncia e a representagio, que antes, sob a incidincia da Lei n° 9.099/95 poderia 

ser feita sem maiores complicagSes, tendo em vista que as contendas envolvendo 

violencia domestica eram tratadas como delitos de menor potencial ofensivo, o que 

permitia a vitima desistir da agio sem necessariamente estar na presenca do juiz. 

A partir de agora essa hipbtese n io e mais possfvel, pois segundo dispSe o 

artigo 16 da lei atual, nas acSes penais condicionadas a representagio da ofendida, 

so sera admitida a renuncia a representagio perante o juiz, em audiencia 

especialmente designada, porem antes do recebimento da denuncia e manifestagio 

do Ministerio Publico. 

Na pratica isso signifies que primeiramente a ofendida tera que representar 

contra o agressor perante a autoridade policial, e esta por sua vez, lavrara a 

ocorrencia, ouviri a vitima e transformari a representagio a termo (o que antes era 

feito em jufzo), ap6s os autos sao encaminhados ao juiz competente, onde a vitima, 

se desejar, podera retratar-se da representagio ate o recebimento da denuncia ou 

ficar inerte e deixar o opressor ser processado. 

Outra novidade bastante festejada foi a vedagio expressa do artigo 17 

quanto a aplicagio do pagamento de cestas bisicas, prestagdes pecuniirias ou 

multas como forma de substitutiva de pena, ou seja, a partir de agora n io e mais 

permitido nos casos de crimes de violencia domestica e familiar a composigio de 

danos por sugestio do Ministerio Publico, nem muito menos a suspensio 

condicional do processo (sursis), em razio dos referidos delitos estarem afastados 

da incidencia da Lei dos Juizados Especiais. 

O artigo 20 aduz que a prisio preventiva do agressor pode ser decretada em 

qualquer fase do inquerito policial ou da instrugio criminal, de oficio pelo juiz, por 
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requerimento do Ministerio Publico ou por representagio da autoridade policial. O 

parigrafo unico do mesmo artigo relata que a mesma pode ser revogada, ou 

decretada novamente pelo magistrado, surgindo novos fatos que justifiquem o 

encarceramento do agressor. 

Esta medida tern sido alvo de fortes crfticas pela maioria dos doutrinadores. 

Apesar disso, Maria Berenice Dias (2007), defende que esta modalidade de prisao 

pode ser perfettamente cabivel na hipdtese do opressor ter descumprido a ordem 

judicial que determinou o seu afastamento do lar. 

Entendimento semelhante e trazido por Rogerio Sanches Cunha (2007, p. 

81), quando diz: 

Compartjlhamos desse entusiasmo, mas, no entanto, recomendamos 
cautela na abordagem do tema. 
Primeiro, porque nio basta para a decretacio da medida de excecio que o 
crime tenha sido perpetrado contra a mulher, no ambrto domestico e 
familiar. E preciso que, alem disso, estejam presentes, tambem, os 
pressupostos e fundamentos justificadores da prisio preventiva, elencados 
no art. 312 do CPP, de inicio, se exigira a presenca de prova da existSncia 
do crime e indlcio de sua autoria, a configurar o fumus boni iuris. 
Alem disso, para completar o binSmio clissico que inspira toda e qualquer 
medida cuatelar, e de rigor a demonstracio do pcriculum in mora (ou 
periculum in libertatis), previsto nas quatro hipoteses autorizadoras da 
prisio constantes da parte inicial do mencionado artigo, ou seja, prisio para 
a garantia da ordem publica, da ordem econdmica, por conveniencia da 
instrucio criminal ou para assegurar a aplicacio da lei penal (...). 

Em face do exposto, compreende-se que a medida coercitiva do artigo 20, 

merece ser analisada com extrema cautela, pois conforme se observou n io existe 

ainda um consenso formado quanto a sua justificative! e aplicabilidade, ou seja, tal 

instrumento da maneira como e trazido pela lei em comento parece gerar enormes 

controversias e incertezas. 

Alem disso, s io anunciadas, a partir do artigo 23, outras medidas protetivas 

de urgencia a ofendida, tais como o seu encaminhamento e de seus dependentes a 

programa oftcial ou comunitirio de protecio ou de atendimento, sendo essas 

determinadas pelo juiz ou pela autoridade policial; a sua reconducio (a criterio do 

magistrado) e de seus dependentes ao lar apds o afastamento do agressor, assim 

como poderi tambem ser afastada da moradia, por ordem do juiz, sem nenhum 

prejuizo de ordem ftnanceira, guarda de filhos e direitos alimenticios. Tudo isso, 
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segundo Maria Berenice Dias, pode ser concedido mediante requerimento cautelar 

da vitima, no juizo criminal, e apos o seu deferimento, no civel. 

No inciso IV do mesmo artigo tambem esta prevista a determinaeao da 

separagio de corpos, que podera ser aplicada, segundo Rogerio Sanches Cunha, 

tanto aos casais heterossexuais quanto aos que vivem em uniio afetiva como, por 

exemplo, entre duas homossexuais. 

Por ultimo o artigo 24 trata da protegio patrimonial da sociedade do casal, 

ou de patrimonio pr6prio da mulher. Para isso, podera o magistrado determinar, 

liminamnente, a resti tut io de bens e objetos indevidamente subtraidos ou levados 

pelo seu companheiro ou conjuge, evitando com isso a dilapidagio de bens que 

guarnecem a propria moradia, tais como geladeira, fogio, aparelho de som, etc; 

proibi-lo de realizar atos de compra, venda e locagio de propriedade comum, sem a 

expressa autorizacio judicial; suspensio de procuracies da ofendida para o 

agressor, evitando assim que a mesma venha a ser lesada, nas hipoteses em que 

autorizou o companheiro, mediante instrumento de mandato a agir em seu nome; a 

prestacio de caugio, provisoria, mediante deposito judicial, por perdas e danos 

causados pelo ofensor, garantindo assim o pagamento de uma posterior indenizagio 

i vitima para compensa-la dos danos sofridos. 

Por fim, preve o paragrafo unico do mesmo artigo que o juiz deveri oficiar ao 

cartdrio competente para fins previstos nos incisos II e III, ou seja, oficiara ao 

Cartorio de Registro de Tltulos e Documentos, para que futuramente nenhuma 

pessoa possa alegar desconhecimento ou ignorincia de alguma contenda judicial 

envolvendo o agressor. 

No artigo 22 da lei em estudo s io trazidas as medidas denominadas de 

"protetivas de urgincia que obrigam o agressor". A primeira delas e a suspensio ou 

restrigio do seu porte de armas, mediante solicitagio da vitima ao juiz. Sem duvida 

alguma, essa atitude deveri trazer maior tranquilidade a mulher, principalmente 

aquelas que convivem maritalmente com autoridades como policiais, agentes 

penitenciirios, promotores enfim, com pessoas que tern autorizagio para portar 

arma, que poderio um dia numa eventual discussio, lesiona-las ou ate mesmo 

mata-las. 

IdeTrtica e tambem a percepgio de Maria Berenice Dias (2007, p. 82-83), 

que defende o seguinte: 
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Sendo legal a posse e o uso da arma de fogo pelo agressor, denunciando a 
vftima a autoridade policial a violencia e justificando a necessidade de 
desarma-lo, por temer pela prdpria vida, sera instalado expediente a ser 
remetido ao juizo. Deferido o pedido e excluido o direito do ofensor manter 
a posse da arma, ou sendo limitado o seu uso, deve-se comunicar a quern 
procedeu ao registro e concedeu a licenca: o Sistema Nacional de Armas e 
a Policia Federal. 
Caso o agressor tenha direito ao uso de arma de fogo, segundo o rol legal, 
o juiz comunicara ao respectivo 6rgao, corporacio ou instituicao a restricio 
que impds. O superior imediato do agressor fica responsavel pelo 
cumprimento da determinacao judicial sob pena de incorrer nos crimes de 
prevarieacio ou desobediencia. A restricao e valida para evitar tragedia 
maior. Se o marido agride a esposa, de modo a causar lesSo corporal, se 
possuir arma de fogo, e possfvel que no futuro progrida para o homicfdio. 

Destarte, compreende-se que caminhou bem o legislador patrio ao elaborar 

esse dispositivo, haja vista que nao isentou nem mesmo o seleto grupo de pessoas 

que hoje tern porte de armas nesse pais, mas que na condicao de pessoas 

humanas, tambem estao propicias, ao erro e ao cometimento de crimes seja na vida 

publica ou privada. 

Quanto as medidas elencadas nas alineas a, b e c do dispositivo em exame, 

vislumbram a preservacio da incolumidade da vitima proibindo assim qualquer 

contato fisico entre ela e o agressor. A primeira delas refere-se a proibicio do 

agressor de se aproximar da ofendida, com limite de distincia fixada; a segunda 

proibe o seu contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicacio; por fim a terceira, o proibe de frequentar determinados 

lugares a fim de preservar a integridade fisica e psicologica da ofendida. 

Sobre a primeira restricio acima disposta, importa relatar, que e 

perfeitamente compreensfvel que apos uma forte desavenca entre os consortes, 

aplique-se uma medida que possa mante-los afastados um do outro, por questSes 

de seguranca e prevencio a futuras agressOes, porem esse metodo pode tornar-se 

inocuo quando se tenta estabelecer limites como 300 metros, 500 metros, enfim 

quando se irnpOe um limite de distincia certo e determinado, em razio de n io haver 

possibilidade de o magistrado fiscalizar se isso realmente est i sendo cumprido da 

maneira correta, ou seja, e pouco provivel que na pratica essa restricio surta 

relevantes efeitos. 

Quanto a. segunda restricio acima, Rogerio Sanches Cunha (2007, p. 90-

91), faz as seguintes colocagoes: 
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(...) que o agressor alem da ofensa fisica contra a mulher, passe a 
incomoda-la por meio, principalmente, de ligacoes telefdnicas. Estas 
ocorrem sem qualquer limitacio de horirio, prejudicando a mulher durante o 
seu horario de descanso. Alcancam, por vezes, o local de trabalho da 
ofendida que, constantemente oportunada pelo agressor, ve diminuldo seu 
rendimento, colocando em risco seu emprego, ja que o patrio nem sempre 
e tolerante com esse tipo de conduta. Para evitar esse comportamento e 
que pode o juiz impedir qualquer comunicacao do agressor com a vitima, 
contato que pode ser realizado nio apenas por telefone, mas por e-mail, 
cartas, etc. 

Parece pertinente a opiniio do doutrinador supracitado, tendo em vista que 

em diversas situagoes de desavengas de casais, e praxe o agressor querer ameagar 

ou importunar, seja atraves de cartas ou telefone, as testemunhas, a companheira e 

seus familiares, na tentativa de com isso escapar de uma possivel punigio. 

Quanto a terceira proibigio acima citada, e entendida aqui, que deve ser 

referente a casa da vitima ou de seus familiares, bem como de pessoas proximas 

como vizinhos e amigos, para que dessa maneira se evite do agressor criar 

situagOes desagradaveis e aborrecimentos as mesmas. 

Outra medida trazida no afudido artigo, e a restrigio ou suspensio de visitas 

aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

servigo similar (inciso IV). Apesar do mesmo doutrinador por ultimo citado, tentar 

justificar a pertin§ncia do dispositivo alegando que seria mais correto se a expressio 

menor fosse substituida por incapaz, em razio desta abranger filhos, enteados, 

enfim todas as pessoas que estivessem sob a guarda ou tutela do agressor, na 

verdade, compreende-se que a mesma e desnecessaria, pois e perfeitamente 

possivel em varias hip6teses, o agressor n io se entender bem com a mulher, mas 

ter otimo relacionamento com os filhos ou dependentes, ademais em casos assim 

seria muito mais pertinente que o magistrado simplesmente substitulsse o local das 

visitas para outra residencia como, por exemplo, para a casa de algum amigo ou 

pessoa de confianga de ambas as partes. 

Importante tambem destacar a previsio do inciso V, que obriga o agressor a 

prestar alimentos provisional's ou provisorios i vitima de violencia domestica e 

familiar. De acordo com Rogerio Sanches Cunha, essa medida abrange tambem os 
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filhos do casa I, pois relata que mesmo na hip6tese da m ie estar empregada e tenha 

condi?6es de alimenta-los, nao e justo que a mesma tenha que sustenta-los sozinha. 

Quanto medida disposta no paragrafo 3°, inciso V, do artigo em estudo, que 

autoriza o juiz a requisitar o auxflio forca policial, a qualquer momento, para o efetivo 

cumprimento das medidas protetivas de urgencia, nao ha o que se questionar, ate 

porque ja foi exaustivamente expressado ao longo dessa atividade que as vezes 

esse procedimento torna-se necessario, 

Por fim, cumpre salientar, que com base na analise feita em tod a a Lei Maria 

da Penha, observou-se que a mesma traz inumeras disposicdes que demonstram 

serem corretas e necessarias a protecao da mulher vitima de violencia domestica e 

familiar, porem, se constatou ainda, que alguns de seus dispositivos alem de injustos 

sao ofensas visiveis a Constituicao Federal. Por tudo isso, sera provado no capitulo 

a seguir que ela e uma lei inconstitucional. 



CAPiTULO 4 INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 

Na tentativa de proporcionar ampla protecao as mulheres vitimadas pela 

viol§ncia domestica e familiar no Brasil, a Lei Maria da Penha trouxe dispositivos 

poldmicos, que denotam grandes incertezas, ou seja, favorece a mulher de maneira 

extraordinaria, no entanto e discriminatoria e excessivamente rigorosa em relacao ao 

homem. 

Por tais razoes, constatou-se a pertinencia de analisar e confrontar os 

dispositivos mais controversos da lei em comento, com principios importantes da 

Constituicao Federal, e correntes doutrinarias de credibilidade mundial, para em 

seguida provar os motivos de sua inconstitucionalidade. 

4.1 Igualdade 

De uma forma geral e possivel conceituar principios, como sendo os 

fundamentos basilares norteadores do ordenamento juridico de uma nacSo, ou 

ainda, os valores consagrados de um povo, ou sociedade. Segundo Miguel Reale, 

apud Marcelo Amaral da Silva (2003), "principios s§o verdades ou juizos 

fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de 

juizos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porgao da 

realidade". 

Importante ainda ressaltar a licao de Celso Antonio Bandeira de Mello (apud 

Marcelo Amaral da Silva, 2003), que assevera o seguinte: 

Pnncfpio e, por definicao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposicao fundamental que se inradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espfrito e servindo de criterio para a sua exata 
compreensao e inteligencia, exatamente por definir a logica e a 
racionalidade do sistema normative no que Ihe confere a tdnica e Ihe da 
sentido harmfinico. E o conhecimento do principio que preside a inteleccao 
das diferentes partes componentes do todo unitario que ha por nome 
sistema juridico positivo. Vtolar um principio e muito mais grave que 
transgredir uma norma. 
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Alem da explicita superioridade em relacao as normas, o principio se 

distingue das mesmas em diversos aspectos, ou seja, pelo conteudo do seu 

enunciado (o principio incorpora os valores tidos como fundamentals em primeiro 

piano, enquanto as regras os utilizam em segundo piano), pela sua aplicagio ou 

modo de incidencia (o principio sempre e norteado por regras e nao exclui nem 

desconsidera outros principios contraries, isto e, podem ser utilizados ou afastados 

de acordo com a situagao concreta; ja as regras ao contririo, s3o aplicadas 

exclusivamente e integralmente, com exclusio imediata de todas as outras que Ihe 

sao opostas), por fim, se distingue pela sua funcionalidade ou utilidade em relacao 

as normas, haja vista que e considerado estrutura fundamental, enquanto que as 

regras s io conhecidas pela regulacio especifica. 

Em face destas consideracSes, se percebe que os principios s io 

infinitamente superiores as regras e normas, em razio disso, na hipotese de haver 

divergencia entre este e uma norma, a interpretacio deveri sempre ser feita sempre 

de acordo com o principio, haja vista que este e o alicerce maior que da sustentagao 

a norma. 

Perquirindo agora sobre o principio da igualdade, trazido na Constituigao 

Federal de 1988, no caput do seu artigo 5°, consagra serem todos iguais perante a 

lei, sem distincio de qualquer natureza. Tal evidHncia explica Alexandre de Moraes 

(2003, p. 64), implica na vedacio as diferengas arbttrarias e discriminacSes 

absurdas. 

Importante tambem enfatizar, que o simples fato deste principio est i 

mencionado no Preimbulo da referida Constituigao faz com que o mesmo seja 

considerado norma supraconstitucional, ou seja, todas as outras normas Ihe devem 

respeito e obediencia. 

A igualdade entre todos os seres humanos, expressamente trazidos no 

referido principio e compreendida sobre dois aspectos: material e formal. O aspecto 

material da igualdade deve ser compreendido como o tratamento dado 

uniformemente tanto ao homem quanto a mulher, proporcionando a ambos os sexos 

iguais oportunidades, seja no trabalho, na educagio, nos direitos e nos deveres. O 

sentido formal por sua vez, diz respeito ao teor expresso na lei, tal qual evidencia o 
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artigo 5° da Constituicao Federal, quando prescreve "igualdade de todos perante a 

lei". 

Extrai-se da licio de Arist6teles que, o principio da igualdade, consiste em 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se 

desigualam. Pedro Lenza (2008, p. 596), esclarece que essa igualdade deve primar 

acima de tudo pela igualdade substancial, isto e, real ao caso concreto. Explica 

tambem o mesmo doutrinador, que o legislador constituinte estabelece as seguintes 

desigualdades em relacao a homens e mulheres: 

art. 5°, L (condicfies as presidiarias para que possam permanecer com os 
filhos durante o perlodo de amamentacao); b) art. 7°, XVIII e XIX (licenca-
maternidade e Itcenca-patemidade); c) art. 143 §§ 1° e 2° (servico militar 
obrigat6rio); d) arts. 201, § 7°, I e II; 201, § 8°; art. 9° da E C n° 20/98; art. 40 
da CF/88; art. 8° da E C n° 20/98; arts. 2° e 6° da E C n° 41/2003 - Reforma 
da previdencia - dentre outros (regras sobre aposentadoria). 

Ap6s, ele admite veementemente que seja diffcil saber ate que ponto a 

desigualdade de uma lei gera ou n io inconstitucionalidades. 

Pois bem, no tocante a Lei Maria da Penha, comprovou-se que a razio 

maior para o seu surgimento foi a ineficicia da justica penal consensuada na 

repressao e tratamento dos casos de violencia domestica e familiar contra a mulher. 

Esta lei demonstra enorme insatisfacao com o metodo dos juizados especiais 

criminals para combater os aludidos crimes. Ademais, o fato de esses institutos 

serem considerados despenalizadores por excelencia, gerou a ideia de impunidade 

para com os agressores. 

Ocorre que apos o surgimento da lei em estudo muitos pugnaram pela sua 

inconstitucionalidade. Outras linhas passaram a critici-la por perceberem que a 

mesma elencava em seu contexto medidas punitivas de cunho excessivamente 

severas e, por essa razio muitas mulheres estavam agora deixando de denunciar 

seus companheiros, etc. 

Todas essas discussOes e evidencias parecem se coadunar com a filosofia 

da crftica garantista. Nesse interim exsurge a importincia de averiguar, se a Lei n° 

11.340/2006 est i cumprindo o seu papel de instrumento eficaz no combate a 
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violencia sofrida por mulheres nas relacdes familiares e de intimidade, bem como se 

e ou nao uma compatfvel com a Constituicao Federal. 

Estudando inicialmente a sua compatibilidade ou n io com o principio da 

igualdade, ser i trazido i baila o seu artigo 2° que traz a seguinte redacio: 

Art. 2° Toda mulher, independentemente de classe, raga, etnia, orientagao 
sexual, renda, cultura, nivel educacional, idade e religiao, goza dos direitos 
fundamentals inerentes a pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violencia, preservar sua saude 
fisica e mental e seu aperfeigoamento moral, intelectual e social. 

A anilise cuidadosa deste artigo revela visivelmente a sua falta de Idgica, 

pois equipara a mulher a condicio de ser humano, insinuando assim que antes da 

Lei Maria da Penha ela n io era humana, ademais tais consideracoes d io a mulher 

uma protecio diferenciada, mas ao mesmo tempo discrimina excessivamente o 

homem, e isso, e expressamente vedado pela Carta Magna do Pais tanto no caput 

do seu artigo 5°, quando preceitua a igualdade de todos iguais perante a lei sem 

distincio de qualquer natureza, quanto no inciso I do mesmo artigo, ao deixar claro 

que homens e mulheres s io iguais em direitos e obrigaefies. 

Corroborando este entendimento, Alexandre Magno Fernandes Moreira 

Aguiar (2007), faz as seguintes colocagoes: 

A lei contem diversos problemas que merecem uma analise mais profunda 
da doutrina e da jurisprudent. 
Em primeiro lugar, esta a sua duvidosa constitucionalidade. A Constituicao 
de 1988 e perempt6ria ao determinar que "homens e mulheres sao iguais 
em direitos e obrigagoes" (art. 5°, I). Obviamente, a propria Constituicao 
prevd excegoes a favor da mulher, como a licenca-maternidade gozada em 
tempo superior a licenga-paternidade (art. 7°, XVI11 e XIX). Exatamente por 
serem excepcionais essas normas, incide o principio de hermeneutica ("as 
excegoes devem ser interpretadas restritivamente"), que proibe a utilizagao 
da analogia para criar novas discriminates a favor da mulher ou de quern 
quer que seja. 
Esse e o mesmo raciocinio utilizado em diversas leis que visam proteger os 
"direitos das minorias", como o Estatuto do Indio (Lei 6.001/1973), a Lei dos 
crimes de preconceito (Lei 7.716/1989) [1], o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente (Lei 8.069/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) [2]. A 
pretexto de combater a discriminagao, criam-se novas diferenciagfies, em 
flagrante desrespeito ao principio da igualdade que, ressarte-se, so pode ser 
excepcionado pela pr6pria Constituigao. 
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Outra falsa ilusSo e de que a Lei Maria da Penha por ser alicergada no artigo 

226 da Constituigao Federal, tem tambem como finalidade a protegao da familia, 

vista na Carta Magna como celula fundamental da sociedade. Ora, como e possivel 

haver essa protegao familiar se a lei preve tratamentos distintos para os seus 

membros, ou seja, na hipotese de um pai agredir a sua fifha o castigo a ele aplicado, 

de acordo com esta lei e infinitamente maior do que se a agressSo fosse contra um 

filho. Se isto nao for ofensa ao principio da igualdade o que mais haveria de ser? 

Sera que esse tipo de tratamento dado pela Lei Maria da Penha e mesmo correto e 

justo, ou sera que tudo isso ao inves de colaborar para a preservagao da familia, 

n io esta contribuindo decisivamente para a sua autodestruigSo? 

Fernanda Veloso Martins (2006), criticando Maria Berenice Dias, tece os 

seguintes comentarios sobre a lei em comento: 

Esta lei e discriminatdria por si s6 e tambem inconstitucional. Onde estao o 
contraditdrio e a ampla defesa consagrados na Constituicao? O autor da 
agressio pode ter sido qualquer outro (a), que nao o apontado pela suposta 
vitima. A diferenciacio entre homens e mulheres fere a Constituicao. O 
tratamento dtferenciado para homens e mulheres, com relacao ao MESMO 
CRIME fere a Constituicao e demais leis infraconstitucionais. (...). 
Se um homem tenha (ou que tenha vivido) com uma mulher, relacao afetiva 
ou familiar e que a agrida, sera enquadrado na nova Lei "Maria da Penha"; 
Se um homem desconhecido agredir esta mesma mulher, da mesma forma, 
sera a ele aplicada a Lei 9.099/95, que preve pagamento de cesta bisica ou 
qualquer outra medida alternativa de sancao!!! 
Se uma mulher agredir um homem (e s io muitas as que agridem seus 
parceiros), tera o beneficio da Lei 9.099/95 e ficara sujeita as leves sancSes 
por esta lei impostas. 
Nao estou sugerindo que as mulheres devam apanhar ou que os homens 
tenham que ficar impunes. Sugiro que criem leis Idgicas e que n§o sejam 
incoerentes ou discriminatbrias como e a Lei Maria da Penha. 

Conforme se observa, e insustentavel a afirmagao de que esta lei tambem 

veio com a finalidade de dar protegao a familia, ao contrario ela denota enorme 

desrespeito para com os seus integrantes, promovendo o desprestlgio de uns em 

detriments de outros. Ora, sera que tal tipo de tratamento nao gerara disputas 

interiminaveis dentro e fora do lar? Qualquer pessoa sabe que no contexto familiar 

nao pode haver dois pesos e duas medidas, isto e, nao pode o pai ou a m§e tratar 

os seus filhos de maneira distinta, pois quando isto acontece geralmente a famflia 
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entra em conflito, ocasionando desarmonia. O comentario acima citado reflete 

exatamente esta controversia, ou seja, se qualquer desconhecido agredir a mulher 

sera a ele aplicada a Lei n° 9.099/95, que prev§ medidas mais brandas, porem se a 

agressio provier de algum membro da familia a sua punicao sera inumeras vezes 

mais severa. 

Em face do exposto, constata-se que a lei n° 11.340/2006 realmente infringe 

o princfpio constitucional da igualdade, pois as inumeras tutelas e garantias que 

concede a mulher, a transform a em ser infinitamente superior em relacao ao homem, 

enquanto este alem de discriminado, passa a ser considerado como o grande vilao 

da familia e da sociedade. 

4.2 Proporcionalidade 

O principio da proporcionalidade teve a sua origem no Devido Processo 

Legal anglo-saxao, esbocado na Magna Carta de Jo§o Sem Terra, em 1215, durante 

o periodo do Estado Absolutista. Seu nascimento adveio da necessidade burguesa 

de assegurar os seus direitos individuals, ameacados e violados constantemente 

pelo soberano. Tratava-se acima de tudo de um mecanismo eficiente e capaz de 

garantir a nao-intervencao do Estado na seara dos referidos direitos. 

A insergao deste principio no ambito do direito constitucional deveu-se, 

sobretudo, as revolugOes burguesas ocorridas no seculo XVIII, influenciadas pela 

doutrina iluminista, principalmente no que diz respeito a inviolabilidade da dignidade 

humana. Posteriormente, ele foi efetivado na Constituicao francesa de 1789, e na 

Constituigao alema de Weimar. A sua insergao no ordenamento juridico patrio, 

adveio por influencia da doutrina portuguesa, que tambem foi influenciada por outras 

dos passes europeus. 

Importante tambem salientar, que o mesmo principio foi dividido pela 

doutrina alema em tres subprincipios. Sao eles: da adequagao, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O subprincipio da adequagdo versa sobre a exigencia de compatibilidade 

entre a finalidade pretendida pela norma e os meios que a mesma enuncia para 

atingir o seu alcance. Trata-se do exame de utilidade da lei, que evidentemente 
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devera ser expurgada quando se mostrar totalmente incapaz de obter o resultado 

pretendido. 

Ja o da necessidade, versa sobre o fato de ser a medida restritiva de direitos 

importante e imprescindivel para a preservacao do prdprio direito por ela restringido 

ou a outro de igual ou superior importjncia, ou seja, busca-se uma forma menos 

nociva que possa produzir o fim almejado pela norma em questao. Segundo Carlos 

Affonso Pereira de Souza e Patricia Regina Pinheiro Sampaio (2008), este 

subprincipio e dividido em quatro vertentes: "exigibilidade material (a restricao e 

indispensavel), espacial (o ambito de atuacao deve ser limitado), temporal (a medida 

coativa do poder publico nao deve ser perpetua) e pessoal (restringir o conjunto de 

pessoas que deverao ter seus interesses sacrificados)". 

Por fim, o subprincipio da proporcionalidade e definido pelos doutrinadores 

supracitados (op. cit.) da seguinte forma: 

(...) o subprincipio da proporcionalidade em sentido estrito diz respeito a 
um sistema de valoracao, na medida em que ao se garantir um direito 
muitas vezes e preciso restringir outro, situagao juridicamente aceitavel 
somente ap6s um estudo teleoldgico, no qual se conclua que o direito 
juridicamente protegido por determinada norma apresenta conteudo 
valorativamente superior ao restringido. O juizo de proporcionalidade 
permite um perfeito equilibrio entre o fim almejado e o meio empregado, ou 
seja, o resultado obtido com a intervengao na esfera de direitos do particular 
deve ser proporcional a carga coativa da mesma. (...) 

Neste diapasao, compreende-se que o principio da proporcionalidade e 

utilizado como meio de comparacao da constitucionalidade ou nSo das leis impostas 

pelo Estado, bem como instrumento litil de protecao aos direitos e garantias 

fundamentals do cidadao. 

A insercao de tal principio na Constituicao Federal de 1988 ocorreu 

juntamente com a incorporacao dos demais principios gerais, norteadores da 

interpretacao das regras contidas ao longo da mesma Carta Magna. 

Outrossim, o principio da proporcionalidade tambem e considerado como 

uma das ideias fundadora da Constituicao, alem do mais funciona tambem como 

complemento ao principio da reserva legal, trazido no artigo 5°, inciso II. 
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Carlos Alfonso Pereira de Souza e Patrfcia Regina Pinheiro Sampaio (2008), 

advertem as seguintes consequencias geradas pela inobservancia deste principio: 

(...) a agio do Poder Publico deve ser conforme a lei formal, e que esta 
deve ter como parimetro a proporcionalidade, pois o legislador nio esta 
Irberto de limites quando elabora as normas, mormente quando estas 
tend em a reduzir a esfera de algum direito fundamental. Uma vez que o 
principio da legalidade tern como um de seus aspectos complementares e 
essenciais a sua efetrva observagio o princfpio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional (artigo 5°., XXXV), mister e notar que este se aplica a 
qualquer ato praticado pelo poder publico que seja considerado por aquele 
a quern prejudica como desproporcional ao objetivo almejado. 
Conectam-se tambem ao princfpio ora abordado, regendo sua aplicagio, o 
principio republicano (artigo 1°., caput), o princfpio da ctdadania (artigol0, II) 
e o principio da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III). Os direitos e 
garantias individuals que deles decorrem (artigo 5°.) representam formas 
para o particular se defender sempre que sofrer ou se achar ameagado de 
sofrer lesio de algum direito por abuso de poder ou ilegalidade praticados 
por agentes publicos. Os institutes do habeas corpus (artigo 5°., LXVIII), 
mandado de seguranga (artigo 5°.,LXIX), habeas data (artigo 5°., LXII), 
assim como o direito de petigSo (artigo 5°., XXXIV, a), constituem subsidios 
de protegio do cidadio face ao poder publico. (...) 
A inobservincia ou lesio a principio e a mais grave das 
inconstitucionalidades, uma vez que sem princfpio nio h i ordem 
constitucional e sem ordem constitucional nio ha democracia nem Estado 
de Direito. Portanto, o principio da proporcionalidade e direito positivo e 
garantia de respeito aos direitos fundamentals, fluindo do espirito do §2°. do 
artigo 5° 

Diante do exposto, constata-se que nenhuma lei podera viger no pais, sem 

antes prestar completa observincia ao principio constitucional da proporcionalidade, 

haja vista que o mesmo e a garantia de que os direitos fundamentals do cidadio 

serio respeitados pelo Estado. Por outro lado, se determinada lei desrespeita tal 

principio deveri ser imediatamente expurgada do ordenamento juridico patrio, por 

razdes de sua inconstitucionalidade. 

Passando agora a analisar a possivel inobservincia de tal principio pela Lei 

Maria da Penha, apriori sera trazido a baila o seu artigo 10, que traz o seguinte 

enunciado: "Art. 10. Na hip6tese da imingncia ou da pritica de violencia domestica 

e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da 

ocomSncia adotari, de imediato, as providencias legais cabfveis". 

Do artigo em epfgrafe e possivel constatar-se que o mesmo versa entre 

outras coisas sobre "a prisio em flagrante do agressor" na hipotese do mesmo ter 

praticado ou estar na iminencia de praticar o delito acima aduzido. 
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Analisando agora as situacoes legais da possivel prisio em flagrante do 

agressor, elencadas na lei em comento, inicialmente e trazido a lume o caput do seu 

artigo 5°, prescrevendo que a violencia domestica e familiar contra a mulher se 

configura quando ocorre: "qualquer agio ou omissio baseada no genero que Ihe 

cause morte, lesio, sofrimento fisico, sexual ou psicologico e dano moral ou 

patrimonial". 

Quanto as formas de sua ocorrencia, os incisos I e II do artigo 7°, descrevem 

as seguintes: 

I - a violencia fisica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saude corporal, 
II - a violencia psicoldgica, entendida como qualquer conduta que Ihe cause 
dano emocional e diminuicio da auto-estima ou que Ihe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
acoes, comportamerrtos, crencas e decisoes, mediante ameaca, 
constrangimento, humilhagio, manipulacio, isolamento, vigilincia 
constants, perseguicio contumaz, insutto, chantagem, ridicularizacio, 
exploracio e limitacio do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que Ihe 
cause prejufzo a saude psicoldgica e a autodeterminacio. 

Da analise dos dispositivos supracitados, compreende-se que a prisio em 

flagrante do agressor poderi acontecer quando este faz o uso tanto da violencia 

fisica quanto da psicologica contra a mulher. A questio pol§mica e intrigante desta 

forma de prisio, diz respeito ao fato da mesma poder ser realizada pelo emprego da 

violencia psicologica, ou seja, a partir de agora basta apenas que a mulher 

comunique ao Delegado de Policia que tenha sofrido uma ameaca ou importunio de 

um ex-companheiro, namorado, filho, etc, para que esta autoridade possa 

imediatamente mandar prende-lo. 

O artigo 302 do Codigo de Processo Penal diz que a prisio em flagrante e 

admissivel nas seguintes hipbteses: 

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quern: 
I - esta cometendo a infracio penal; 
II - acaba de comete-la; 
III - e perseguido, logo apds, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situacio que faca presumir ser autor da infracio; 
IV- e encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papeis 
que facam presumir ser ele autor da infracio. 



62 

Note-se que as regras elencadas no dispositivo supracitado s io bastante 

esclarecedoras quanto as hip6teses ou situacoes de flagrante. 

Rogerio Sanches Cunha et al. (2006, p. 136), explica que flagrante significa: 

Flagrante deriva do latim flagrare que significa queimar. Flagrantis e o 
brilhante, resplandecente, ou seja, o que 6 not6rio, visivel, evidente. 
Esta em situagao de flagrante delito, portanto aquele que e surpreendido no 
instante em que comete o crime, em uma circunstancia evidente, 
irrecusavel, que traz a certeza visual do crime, e que permite, dada a 
notoriedade da situagao, a prisao imediata do agente. 

Diante destas considerag6es, percebe-se que esta medida coativa tal quai e 

trazida pela Lei Maria da Penha e ilegal e desproporcional, ou seja, na pratica 

poderio surgir inumeras situacoes onde a mulher motivada por razoes de vinganca, 

ciumes, 6dio, etc, podera relatar a autoridade policial fatos inveridicos como, por 

exemplo, que foi agredida psicologicamente, isto e, ameagada, chantageada ou 

insultada por seu ex-marido, companheiro ou irmio, e com isso colaborar 

injustamente para a prisio em flagrante de muitas pessoas inocentes. 

H i quern sustente que mesmo ocorrendo hipoteses desta natureza, n io h i 

transtornos ou irregularidade na aplicagio da medida supracitada, pois comprovada 

a m i fe da mulher nesta circunstincia, isso dari ensejo a sua punigio pelos crimes 

previstos nos artigos 339 e 340 do Codigo Penal, ou seja, a falsa acusadora seria 

processada pelos delitos de denunciagio caluniosa ou por comunicagio falsa de 

crime ou de contravengio. 

Ocorre que na hip6tese do sujeito ser preso injustamente, ate que consiga 

provar a sua inocencia, j i ter i se submetido aos mais variados tipos de 

constrangimentos e humilhagSes, isto e, poderi ter sofrido agressoes na delegacia, 

ter contraido alguma doenga sexualmente transmissivel como, por exemplo, a AIDS, 

ter sido violentado, etc. 

Por tudo isto, constata-se que essa especie de prisio em flagrante trazida 

pela Lei Maria da Penha e injusta e desnecessiria, ademais fere tanto o princfpio da 

presungio de inocencia disposto no artigo 5°, inciso LVII, da Constituigio Federal, 
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quanto o princfpio da proporcionalidade pelo fato de desrespeitar esta importante 

garantia fundamental legalmente assegurada ao homem e ferir totalmente a sua 

dignidade de pessoa humana. 

Outra questio que enseja preoeupacio e a criacio de nova hipotese de 

fundamento para a decretacio da prisio preventiva em qualquer fase do inquerito 

policial ou da instrucio criminal nos casos de violencia domestica e familiar. 

Segundo prescreve o artigo 42, inciso IV, da mesma lei, tal pratica coativa deve ser 

aplicada para garantir a execucio das medidas protetivas de urggncia. 

Analisando tais dispositivos, constata-se que os mesmos, afrontam tanto o 

princfpio da presuncio de inocencia, por fazerem uma especie de pre-julgamento do 

agressor, quanto o princfpio da proporcionalidade, em razio da inobservacio das 

regras contidas no artigo 312 do Codigo de Processo Penal, que prevgem a 

aplicacio da medida para a garantia da ordem publica, da ordem econdmica, por 

conveniencia da instrucio criminal, ou para assegurar a aplicacio da lei penal, 

quando houver prova da existincia do crime e indicio suficiente de autoria. 

Importante salientar, que tambem existe enorme inseguranca no campo 

doutrinirio quanto a sua correta aplicabilidade. Guilherme de Souza Nucci (apud 

Rogerio Sanches Cunha, 2007, p. 80), adverte que e preciso muita cautela para 

fazer uso deste tipo de coacio. Enfim, observa-se que tal forma de prisio expressa 

imensa desproporcio e incerteza quanto a sua aplicabilidade pritica, ou seja, alem 

causar prejufzos irrepariveis a pessoa coagida, podera tambem servir de eficiente 

instrumento para justificar a pritica de abusos por muitas autoridades, que na 

hip6tese de serem questionadas, ou investigadas certamente utilizario os 

dispositivos supracitados como eficiente meio de defesa. Ademais, os pressupostos 

para a aplicacio da medida previstos nos artigos 312 e 313 j i se mostravam aptos a 

solucionar a problemitica da prisao preventiva nesse tipo de violencia, n io se 

encontrando razoabilidade na formulacio de mais uma hip6tese especial como a 

desenvolvida na presente lei. 

4.3 Eficicia e Garantismo Penal 
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No campo penal da politica criminal mundial, s i o intensas as disputas 

filosdficas, ideologicas e politicas. Nesse contexto tern se destacado o conflito que 

opOe os "garantistas" as demais correntes adversirias. A questio primordialmente 

combatida pelo garantismo penal diz respeito i protecio dos direitos individuals, 

contra as invasoes punitivas do Estado, contra o controle exacerbado estatal, e 

ainda, contra os avancos do direito penal sobre a liberdade individual. 

O garantismo imp6e severas crfticas ao direito penal, principalmente no que 

se referem as suas teses tradicionalistas, que primam pela subordinacio i s formas 

corriqueiras de pensar e agir aos mecanismos de opressio social. 

Essa corrente ideologica desenvolvida por Luigi Ferrajoli, busca acima de 

tudo uma racionalizacio do Direito Penal e Processual Penal, no sentido de 

possibilitar i criacio de meios adequados de combate a criminalidade, porem sem 

adentrar ou violar o nucleo dos direitos bisicos garantidos aos cidadios. 

A teoria garantista, imbuida de posicQes crfticas vislumbra uma essencia no 

social baseada em um cariter eminentemente procedimental, sem se prender i s 

tradicionais formas de observacio do fendmeno, que parecem superadas. 

A seara da politica criminal sempre esteve vinculada tanto ao direito penal 

quanto a criminologia. Muitos autores como (BARATTA, 1997) defendem a tese de 

que essas disciplinas deveriam caminhar de maneira integrada, em razio da 

necessidade de construcio de um saber interdisciplinar. Nessa perspectiva, a 

criminologia seria incumbida de fornecer os dados analfticos da criminalidade 

(anilise do crime/criminoso) aos operadores do sistema penal (policias, ministerio 

publico, jufzes, agentes e tecnicos penitenciirios); enquanto a politica criminal teria 

a missio de transformar as anilises e orientacSes criminologicas em opedes e 

estrategias concretas para o efetivo controle da criminalidade; e por fim, o direito 

penal encarregar-se-ia de converter tudo isso em proposi?5es jurfdicas, gerais e 

obrigatdrias a todos. 

Segundo aduz o artigo 59 do C6digo Penal brasileiro, o juiz deve aplicar a 

pena necessiria e suficiente para a prevencio e a reprovacio de um crime. A 

sancio penal tera, portanto, duplo cariter: retributive (como medida da 

culpabilidade), e preventivo que se subdividem em preventivo geral (como exemplo 

e intimidacio aos outros cidadios) e preventivo especial (como medida de 

reabilitacio e neutralizagio do condenado). 
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O discurso retributive- legitima a pena como forma de castigo aos infratores, 

atraves da restricio de direitos e, em especial a privacio da liberdade. Contudo, 

essa retribuicio torna-se questionavel, tendo em vista que o dominio subjetivo da 

conduta do apenado e indevassivel, e por isso, evidentemente, s io inviiveis 

quaisquer possibilidades de constatacio sobre a "realidade" da purgacio da culpa. 

A corrente de pensamento que legitima a funcio de prevencio especial da 

pena e diretamente vinculada aos autores responsiveis pela sua aplicacio e 

execucio Esta linha de raciocinio prima tambem pela utilidade do sistema penal 

como meio de protecio social atraves da recuperacio do criminoso, apregoando 

que esse metodo reforca a confianca da sociedade nas leis e nas instituicSes do 

Estado, e ainda, reafirma a sua legitimidade ao reduzir a criminalidade. Por outro 

lado, a n io punicio do delinquente contribui para a reducio da confianca da 

populacio na "infalibilidade" do sistema penal, estimulando assim o aumento da 

criminalidade. 

Por fim, a premissa que valida a funcio da prevencio geral. Argumentando 

que a sancio e execucio penal desestimulariam o indivfduo da pritica do crime, em 

razio da certeza da punicio. 

Conforme a crftica do garantismo penal, a premissa que legitima a 

importincia das funcoes preventivas (citadas anteriormente) do sistema de justica 

penal vem reforcando o surgimento do "direito penal simbolico", manifestado por 

politicas de criminalizacio da pobreza. Em resumo, para a perspectiva garantista, as 

politicas penais estariam focadas para areas e setores mais criticos e problemiticos 

da sociedade, para os quais o Estado nao teria interesse em oferecer solucoes 

alternativas, de justica social, bastando, portanto, solucdes penais simbolicas. Esse 

sistema penal simb6lico estaria incutindo na psicologia popular, produzindo efeitos 

satisfatorios de legitimacio do poder politico e do direito penal. A legitimacio do 

poder politico ocorreria, pela eficiincia repressiva, que tenderia a gerar vantagens 

politico-eleitorais. 

Ademais, a legitimacio do sistema penal, vem se efetivando n io somente 

atraves de interveners simbdlieas, mas tambem por intervengoes instrumentais. 

Em outras palavras, a intervencio simbotica ocorre quando os problemas sociais 

s io tratados repressivamente pelo Direito Penal, como meio de resposta satisfatoria 

i opiniio publica; e ainda, e instrumental, porque robustece o sistema penal como 

um sistema desigual de controle social seletivo, dirigido contra favelas e bairros 
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carentes das periferias urbanas, onde as condigoes de vidas s io deploraveis e a 

expectativa de vida e minima. 

Para os defensores do garantismo penal, seria esse discurso eficientista, da 

prevencio geral, o causador originirio da redugio de garantias constitutionals 

importantes como: a liberdade, a igualdade, a presuncio de inocencia entre outras, 

relativas ao processo penal, cuja inobservincia e supressio vem ameacando 

transformar o Estado Democritico de Direito em Estado policial repressive 

Sem duvida alguma, a legislacio brasileira sempre foi marcada por 

simbolismos que paulatinamente tendem a enfraquecer as estruturas do Estado 

Democritico de Direito, ou seja, inumeras leis de cariter altamente repressivo 

tentam atraves de seus preceitos secundirios, bem como dos instrumentos de 

coercio desenvolvidos impor-se perante todos atraves do temor. Um exemplo claro 

disso e a lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90). 

Pois bem, no que concerne a questio da violencia domestica e familiar 

contra a mulher, comprova-se que a mesma coroe e ao mesmo tempo desafia a 

sociedade que clama dos orgios estatais respostas cada vez mais energicas. 

Porem, apesar disso, ser i que essa forca deve advir do sistema penal? Essa 

indagacio passa obrigatoriamente pela anilise garantista dos instrumentos 

repressivos trazidos no contexto da Lei n° 11.340/2006. 

A lei supracitada reconhece de que h i na sociedade um poder sfmbolico, 

interiorizado por homens e mulheres desde a infincia, que coloca a mulher em 

postura desvantajosa e fragilizada na relagio de genero, especialmente no imbito 

domestico e familiar, que contribui para a sua vitimizagio e criagio de obsticulos i 

alteragio deste status, em razio da dificuldade psicol6gica de sua denuncia. 

A tomada de consciencia deste problema justifica a criagio de politicas 

publicas destinadas a superar esta injustiga na relagio de g§nero, primando assim 

pela mixima efetividade dos direitos fundamentals da mulher, mediante a 

construgio de uma nova visio de relagio social pautada no reconhecimento da 

identica dignidade humana entre homens e mulheres. O Estado Brasileiro assumiu 

internacionalmente o compromisso de atuar efetivamente na protegio dos direitos 

fundamentals. O artigo 226, § 8°, da CF/88, estabelece que: "O Estado assegurari a 

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

mecanismos para coibir a violencia no imbito de suas relagdes". Esta disposigio 

constitucional n io e principio abstrato, meramente programitico, mas sim norma 
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efetiva, que possui efeito vinculante para o ordenamento juridico infra-constitucional, 

ou seja, e o ponto de partida hermendutico para toda a legislagio. 

A Lei Maria da Penha trouxe uma serie de medidas de cariter preventivo e 

repressivo, no combate a violencia domestica e familiar contra a mulher. 

No que diz respeito as medidas cautelares e protetivas de urgencia tal lei 

apresenta inovacoes impressionantes e louvaveis. Entretanto, no que concerne ao 

ambito criminal, a Lei 11.340/2006 comete um erro crasso, ao abandonar o sistema 

consensual de Justiga (previsto na Lei 9.099/1995). 

Por exemplo, no seu artigo 16, estabelece o seguinte "nas agoes penais 

publicas condicionadas a representagio da ofendida de que trata esta Lei, s6 sera 

admitida a renuncia a representagio perante o juiz, em audiencia especialmente 

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denuncia e ouvido o 

Ministerio Publico". Em seguida, o art. 17 vaticina ser "vedada a aplicagio, nos 

casos de violSncia domestica e familiar contra a mulher, de penas de cesta basica 

ou outras de prestagio pecuniaria, bem como a substituigio de pena que impiique o 

pagamento isolado de multa." 

Tais medidas acima relacionadas talvez sejam as principals causas da 

possivel redugio das queixas de violencia. E preciso, nos casos particulares, 

analisar se esta redugio ocorre em razio do cariter preventivo da norma penal, ou 

se advem do receio que as mulheres agora tern de "denunciar" seus cdnjuges, 

companheiros e entes queridos, pois conforme j i se enfatizou em linhas preteritas, o 

castigo desproporcional e exacerbado do agressor talvez seja um erro maior e mais 

grave que a propria agressio sofrida. 

Explica-se de forma sucinta: h i uma forte linha de pensamento que aponta a 

constatagio de que muitas mulheres utilizavam da "denuncia" para advertir seus 

companheiros ("se me bater dorme na cadeia"), mas com a facilidade da renuncia ao 

direito de prosseguir com o procedimento criminal, diziam-se arrependidas. Com a 

sistemitica da nova lei, principalmente com a renuncia de a representagio so poder 

ser feita na presenga do magistrado, e sem a possibilidade de imposigio de certas 

penas alternativas e medidas despenalizadoras, as mulheres, talvez, estejam 

preferindo deixar de "denunciar" os casos de violencia, para n io se privar da 

presenga dos agressores - que muitas vezes promovem o sustento da familia. 

Neste diapasio, observa-se que a lei em comento depositou sua confianga e 

ilus6ria esperanga no sistema penal conflitivo clissico (antigo sistema penal 
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retributivo). Ambos, na verdade, constituem fontes de grandes frustracSes, que 

somente poderio ser eliminadas ou suavizadas com a terceira via dos futuros 

Juizados, que contario com equipe multidisciplinar, mas na certa isso levari um 

longo tempo se concretizar, em razio dos Estados n io terem condicoes de 

implantar a medida de imediato. De qualquer maneira, parece correto que no 

sistema consensuado o conflito familiar, deva ser resolvido por meio do dialogo e do 

entendimento, pelo fato desta ser uma solucio mais vantajosa e duradoura; no 

sistema retributivo classico esta solucio sera totalmente impossivel. 

Outrossim, nos dias atuais, praticamente ninguem acredita no sistema penal 

classico (inquerito policial, denuncia, instrucio probatdria, ampla defesa, 

contraditorio, sentenca, recursos etc.) nem muito menos na eficiencia da Justica 

criminal brasileira. 

O sistema penal retributivo clissico e comandado por uma miquina policial 

e judicial totalmente desconexa (nio h i entendimento entre os seus agentes), 

morosa e extremamente complexa. Trata-se de um sistema que alem de n io escutar 

as pessoas da maneira adequada, isto e, de n io registrar tudo que elas falam no 

momento do depoimento, as intimidam e inviabilizam o diilogo entre os 

protagonistas do delito (agressor e vitima), ademais transforma a ofendida em mera 

espectadora, pois Ihe s io dadas pouqulssimas chances de participacio no 

processo, e isso acaba contribuindo para a sua dupla vitimizacio, ou seja, o dito 

sistema canaliza a forca de sua energia exclusivamente para a punicio, que se 

caracteriza pela burocracia e morosidade, discriminacio e impessoalizacio, alem de 

n io respeitar (na maioria das vezes) a dignidade das pessoas, proporcionando 

durante as audiincias pressdes insuportaveis contra a mulher (vitima de violincia 

domestica) nas vesperas da audiencia criminal etc. 

Diante do exposto, observa-se que s io vastas as crfticas que se op5e aos 

institutos diciplinadores trazidos pela Lei n° 11.340/2006. 

Nio se pretende aqui legitimar a impunidade dos opressores, na verdade o 

que se questiona, e se este tratamento diferenciado dado a todo tipo de violencia 

domestica e familiar contra a mulher n io estaria cumprindo um papel oposto e 

incentivando a omissio. 

A anilise sob o ponto de vista garantista permite ao operador do direito, 

atraves de posicoes pessoais, observar o fendmeno criminol6gico e dele extrair suas 

conclusoes no que diz respeito a validade e eficicia, em outras palavras, ajuda a 
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entender se uma producio normativa discutida estaria ou nao no caminho certo em 

relacio a uma protecio estatal eficiente, ou se estaria, na esfera de um direito penal 

meramente simbdlico. 

Importante trazer a baila a advertencia de Mariangeia Gama de Magalhaes 

Gomes (2003, p. 167), que ressalta o seguinte: 

Deve a atividade legislativa, desta forma, ser orierrtada pela racionalidade, 
uma vez que cabe ao legislador valorar racionalmente as diferencas e 
semelhancas entre os fatos a serem disciplinados, de modo que os 
resuttados desta ponderacao demonstrem-se coerentes. 

Por todo exposto, compreende-se que o proposito legislativo de 

restabelecimento de uma igualdade material entre homens e mulheres pode ter 

conduzido a elaboracao precipitada e inadequada da Lei Maria da Penha, pois 

conforme se comprovou ao longo de tod a a pesquisa, tal lei infringe uma gama de 

direitos fundamentals expostos na Constituicao Federal. Justamente por esta razio, 

ela e inconstitucional e deve ser reavaliada nos questionamentos apontados, 

visando com isso, torni-la mais justa e igualitiria perante todos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao longo deste trabalho abordou-se a problematica do tema violencia 

domestica e familiar contra a mulher sob a 6tica da Lei Maria da Penha. 

Esta lei adentrou no ordenamento juridico patrio do pais com o proposito de 

prevenir e coibir a pratica de tal delito, que desrespeita sexo, idade, religiio e grau 

de escolaridade das vitimas. Constatou-se ainda que a origem deste problema e 

milenar e esta relacionada a fatores culturais, psicol6gicos, etc., incidindo tal pratica 

em todas as sociedades, principalmente entre as classes humildes, causando dor e 

angustias em pessoas do mundo inteiro. 

No Brasil, especificamente, a violencia domestica e familiar contra a mulher 

era tratada com menos rigor pelas autoridades, pois classificavam tal crime entre os 

delitos de pequena relevincia. No entanto as intensas manobras sociais provocadas 

por setores organizados da sociedade e por entidades internacionais inconformadas 

com a crescente demandam deste tipo de pritica no pais, contribuiram para que a 

nagio agisse urgentemente e aprovasse medidas que pudessem contornar tal 

situagao. Uma dessas medidas foi a Lei n° 11.340/2006, apelidada de Lei Maria da 

Penha, que trouxe propostas inovadoras no sentido de erradicar a violencia 

domestica e familiar contra a mulher em todo o territdrio brasileiro. 

Porem, apesar das inovadoras propostas apresentadas em seu bojo, tal lei 

causou polemica e desconfianca em grande parte da comunidade jurldica do pais, 

em razio das muitas controversias detectadas, que dirimiram duvidas quanto a sua 

eficifincia e constitucionalidade. 

Tais incertezas foram os fatores preponderantes para a feitura deste 

trabalho, que versou inicialmente sobre o assunto Direito Penal e Abordagem sobre 

politica criminal, destacando os conceitos e fases hist6ricas da materia. Ap6s, foi 

perquirida a sua origem e funcio no Brasil, abordando desde a sua insergio atraves 

das ordenagoes portuguesas Afonsinas e Manuelinas, ate o contexto atual. 

Em seguida foram discutidas no t6pico fungio da pena, as peculiaridades 

das teorias absolutas, relativas e mistas, salientando que esta ultima por seu duplo 

cariter (preventivo e repressivo), foi aceita pelo Direito Pena! brasileiro. No mesmo 

contexto tambem foi analisada a questio da ressocializagio do delinquents na 

prisio, mostrando a inviabilidade de tal medida em virtude de problemas como a 
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falta de gerenciamento nos presidios, a superlotagio, enfim o colapso do sistema 

prisional do pais, dentre outros fatores. 

Na sequencia, foi feita uma abordagem sobre politica criminal, onde se 

demonstrou a importjncia da criminologia para o Direito Penal, assim como do saber 

criminologico para o operador do direito. Enfatizou-se tambem, que o Direito Penal 

brasileiro adota politicas criminals de repressio extremada, apostando na pena 

como o principal meio inibitdrio da pratica do crime e da reincidSncia. Comprovando-

se na pratica, mediante a experiincia obtida com a Lei de Crimes hediondos e 

tantas outras, que tais metodos sSo dubios e ineficientes. 

No segundo capitulo, estudou-se o assunto Direito Penal e a Violincia de 

Genero. Na oportunidade foram enfocados os metodos utilizados por tal disciplina 

para reprimi-la em geral, bem como se apresentou propostas, provando que e 

possivel tratar do problema, sem necessariamente se fazer o excessivo uso da 

forca. 

Apos, passou-se a abordar as questSes relacionadas a violencia de genero, 

definindo-a como sendo a conduta desleal e agressiva praticada por pessoas do 

sexo masculino contra outras do sexo feminino, fazendo uma retrospectiva histdrica 

desde a sua origem remota, onde a cultura machista impedia a mulher de exercer 

plenamente a sua liberdade, ate as suas definitivas conquistas no mundo civilizado. 

Em seguida, foram trazidas as formas de manifestacSo do delito, isto e, os 

meios flsicos como socos, chutes, etc., e psicologicos como chantagens, ameacas, 

entre outros. Perquiriu-se tambem que tal pratica e comum ate hoje em varias partes 

do planeta, principalmente em paises do Oriente Medio e do Continente africano. 

No mesmo contexto, tambem foi explanado, que a Declaragio Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 proibiu os Estados de implantarem leis em seus 

ordenamentos juridicos, que pudessem causar discriminacoes ou violagSes dos 

direitos individuals da pessoa. O Brasil assim como virios outros paises tornou-se 

signatario de tal pacto, se comprometendo assim nao legislar nenhuma lei que seja 

violadora dos referidos direitos. 

Na sequSncia, enfatizou-se que nos anos 90, o movimento feminista do pais 

cobrou das autoridades nacionais o fim das hostilidades as mulheres. A resposta foi 

dada com uma serie de medidas como a criagio dos Juizados Especiais e de 

Delegacias especializadas no atendimento a mulher, a adesio aos pactos 

internacionais como a Convengao sobre Eliminagao de Todas as Formas de 
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Violencia Contra a Mulher (ONU) e a Convengao Interamericana para Prevenir e 

Erradicar a Violencia Contra a Mulher - Convengao de Belem do Pari (OEA), enfim 

virias outras atitudes, que por serem consideradas ineficientes resultaram na 

criagao e insergao da Lei n° 11.340/2006 no ordenamento juridico do pais. 

No terceiro capftulo, analisou-se as disposigSes da pela Lei n° 11.340/2006, 

abordando as nuangas da sua origem, a homenagem a senhora Maria da Penha, 

reconhecida nacionalmente como a principal vitima da violencia domestica e familiar, 

bem como a denuncia formalizada contra o Brasil pela Comissao Interamericana de 

Direito Humanos, em agosto de 1988, apontando o mesmo como o principal 

responsavel pela violagao dos direitos humanos da mulher em seu territdrio. 

Apos, foi estudada a sua finalidade, ou seja, punir e erradicar a viol£ncia 

praticada contra a mulher no territdrio brasileiro, especialmente aquelas ocorridas no 

espago domestico e familiar, ou em relagdes fntimas de afeto. No mesmo contexto, 

tambem foram trazidos sob a sua 6tica os conceitos de violencia fisica, psicol6gica, 

de genero, etc., bem como a previsao de importantes medidas protetivas as vitimas 

tais como: a criagao dos Juizados Especiais de Violencia Domestica e Familiar 

Contra a Mulher, o direito da mesma de ser afastada do emprego privado por um 

periodo de ate seis sem correr riscos de ser demitida, entre outras. 

Na sequencia, foram debatidas as medidas de cariter repressivo tais como 

a prisao em flagrante e preventiva do agressor; o seu afastamento do lar, domicflio 

ou local de convivencia com a ofendida; a proibigao de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite minimo de distancia entre estes 

e o mesmo, enfim foi analisada toda a lei e constatou-se que a apesar da mesma 

trazer dispositivos elogiiveis, tambem traz previsOes discriminat6rias e 

excessivamente repressivas, que desvirtualizam e discrimina o homem na 

sociedade, violando a sua dignidade, valores e direitos sagrados e fundamentados 

pela propria Constituigao Federal. 

No quarto capitulo, perquiriu-se sobre a inconstitucionalidade da Lei Maria 

da Penha. Na oportunidade enfatizou-se apriori que a norma juridica deve total 

obediencia aos principios constitucionais, tendo em vista a sua total superioridade 

em relagao i s mesmas. Em seguida, analisou-se o principio constitucional da 

igualdade expresso no artigo 5° da Carta Magna, que determina tratamento 

igualitario a todos perante a lei. Tal principio foi minuciosamente estudado e 

confrontado com a Lei Maria da Penha, e apos isso se observou que tal lei e infiel 



73 

aos seus mandamentos, ou seja, atribui a mulher um tratamento diferenciado, que 

enseja tanto a desigualdade entre homens e mulheres, quanto desrespeito para com 

esta importante regra mandamental. 

Tambem foi discutido o principio constitucional da proporcionalidade, cuja 

existencia representa a seguranca para os cidadSos de que o Estado n io podera 

adentrar na esfera dos seus direitos ja conquistados e assegurados. O estudo da 

aludida lei sob a otica de tal principio revelou a sua impertinineia para com o 

mesmo, principalmente no que diz respeito a prisao em flagrante do agressor por 

motivos de violencia psicologica, pois na pratica a versao apresentada nem sempre 

e verdadeira, ou seja, a medida e injusta, desproporctonal e contrail a ao principio 

supracitado. 

Por ultimo, foram abordadas as teorias da eficicia e do garantismo penal, 

conhecidas pelas crfticas que atribuem ao Direito Penal, pela sua postura repressiva 

de combate ao crime, batizada entao por seus teoricos como Direito Penal 

simbblico. Segundo estas correntes tais metodos sao os causadores originirios da 

diminuicao das garantias constitucionais da liberdade, igualdade, etc. 

Analisando-se tais nuancas sob a egide da lei Maria da Penha, constatou-se 

que apesar das louvaveis inovacoes trazidas, tal lei tambem reflete excessos que 

merecem ser reavaliados. Por estas e demais razdes apresentadas compreende-se 

que a Lei Maria da Penha e inconstitucional. 
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