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COMP(JSI('A© CORPORAL

(Achega para a historia do direito penal portugues.)

Entre os amigos costunmes portugueses fi ura unia forma ex-
tremannente curiosa de reacCao contra certos delitos, a qual em
re.gra -se designa pelas palavr,as. intrare in fustern on (nos textos
redigidos em romance) «cntrar as varas" .

Ja a1guns escritores portugueses, norneadarnente Alexandre
1-Iercfano, atentaram nesta instituicAo, mas, por nao a terern
encarado mtraves do prisma juridico, on porque apenas os ini-
pressionou o seu aspecto externo e pitoresco, rtdo s6 a nao ca-
racterinarain devidainente, confundindo-a com os ti-ulgareis casti-
gos corporais, inas estiveram longe de verificar o que nela ha de
notavel. E no entanto o costume em questito tent tanto maior
interesse quanto e: certo que, aparecen.do originariamente na Bei-
ra, vein depois a difundir-se em larga inedida na Estremadura
e no Alentejo . '

Vemo-lo, com efeito, consagrado nos forais de Cernancelhe
(1124) e Miranda (to Corvo (1136) t, na carta -de privilegio
outorgada por 1) . lfonso Honriques ao mosteiro de Santa Cruz

x Focal ate Cernaucelhe; "Qui aprelxenderit equm alieuum au bonem
iung.erit s! fucrit bonus hoxno accipiat X.X £agellas medias ad palaciuzn ct
xnedias ail sexiiorem de iunxentuux . Si £uerit xnancipo X £at;ellas sixniliter".
(Leges'el Coaasuefadines, 1, pag. .364 .) l+oral de Miranda- "Homo qui aliuni
honxinem fericrit intret sibi in manus flagellis sicut fuerit iudicatuln, et
iudici terre similiter £aciat ." (X egc,s et (.oats., 1, pig. 373.)
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de Coimbra (1146) 1a -no foral de Tomar (1174) e noutros
da mesma familia 2-- Castelo da foz do Zezere (1174), Pom-
bal (1176), Ourem (1180), Torres Novas (1190), Arega (1201),
Figueir6 dos Vinhos (1204)-, e been assim no direito consue-
tudin,drio de Torres Novas, Santarem, Alvito, Oriola, I3orba, Evo-
ra, Alcacer, Terena, Beja e Garvao 3.

Sobre a equivaleizcia de intrare in fustem (ou fustanz) e "en. -
trar as varas" nenhuma dfivida pode restar, apesar de alguns
autores, antigas e modernos, se tereni desorientado ao ponto de
ver na penalidade do £oro antigo de Coimbra uma condenaqao
As gales 4.
1m vez de "entrar as varas" dizia-se tambem "estar as va-

ras" . Para traduzir a idea de composi~,ao ou satis£agao empre-
gava-se a expressao "correger por varas", corre~spondente a
"correger por dinheiros" ~.
Em alguns lugares os homens "entravam aos :paus", sendo

as "varas" reservadas para as mulhores 6 . Noutros o castigo
era o mesmo para os dois sexos e consistia na fustigaeao corn
uma vary delgada '.

1° . . . vel feriantur verberibus vet damnum pro damno equaliter rcs-
tituant, sine regali calumnies vel pecto" . Livroa Santo (cartulario do sec. XII,
arquivado na Torre do Tombo) fl . 29 v°+, texto reproduzido em Renter,
Chancelarias Medievaig .Portuguesas, n.'. 139. Cf. Iierculano, Hist . de Portugal,
IV paig. 385, nota.

2 "Pro omnes feridas de quibus satisfaccre debet intret in fustem
secundum veterem forum Colimbrie ant comparet eas cui satisfacere debet."
(Loges et Cons . 1, pag. 400.) Todos os forais deste t1po aludem a um "antigo
foro de Coimbra" . Mais de uma, fonte da Idade Media portuguesa se refere
a foros antigos de Coimbra em termos quo mostram tratar-se de direito
anterior, pelo menos, ao seculo XII. 0 foral de Tentiugal, de 1108, diz : "et
similiter habeant oannes faros quos in Colimbrie currerint" .

3 Em alguns forais, v. g., Sintra e Atouguia, pode duvidar-se de quo
as varancadas sejam uma "composigao'°.

Vide Brand-ao, J2onarclua Lusitana, parte V, liv. 16, cap. 12. Jaima
Cortesao fei na esteira de Brandao (Ilist. do reginte republicano ent Por-
fugae, pag. 53) . Tambem desde redo se fez confusao entre fustam (variante
on corruptela de fustern) e fzzstdnz (fustie, fustao) ; assim se explica este
passo dos costumes de Torres Novas : "starlhA a vinte varas pela guises quo
dito he em fusty" . (Leg-es, 11, pfig . 88, e Injditas de Ieistoria portuguesa, IV,
pag. 615.) .

0 Leges, 11, pug. 83 .
G Pvora, AleAcer, (xarviio, Terena . Vide Leges, 11, paigs . 77 e 83, c

Ine%ditos, "fir, pag . 38 :3 .
7 Vide costunies de Torres Novas (Loges, 11, pug. 89, e Wditos, IV,

pAg. 617) .
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lg~uns costumes dizem-nos com minucia como deviam user
:pus varas. Em Torres Novas deviam "seer ,de longo tamanhas como
bravo de huu : homem, c hua palegada, e secrem =de vides,
e seerem to grossas, que cabham pero hu anel dos mance-
bos dos carniceyros : estas varas n6 ham de seer recoytas,
nem vortidas'° s. Em Beja as varas cram tambem de vides, mas
"longas de meya braga domem ata a iuntura do dedo do meyo
,goo e grossa como dedo polegar" e.

Quoin "dava as varas" era, em prineipio, o queixoso, e aqui
reside o interesse fundamental deste tipo de pena no aspecto
hist6rico-juridico . Nao se pode duvidar de que assim era, pois 6
o que elaramente se depreende do conjunto dos preceitos sobre o
assunto, e a propria maneira de dizer--"entrar-the-a" ou "estar-
lhe-A" a tantas varas--esta indicando que as coisas ,se passavam
Aesse modo i° .

Pode ser que ois representantes da autoridade 'estivesserri
presentes 11, mas isb quando a composiCao era devida em parte
ao poder lniblico, ou, excepcionalmente, a titulo subsidiario e
que um agente da autoridade inftigia o eastigo 1.- .

Quando houvesse desigualdade social entre o i6u e o ofen.di-
do, alguns costumes determinavam que. aqucle oferecesse--"me-
tesse"-em seu lugar uma pessoa da condioao do queixo;so, para
41estar as varas" 1.3 .

C) eastigo era dado colocando-se o reu de joelhos '4, reves-

8 Leges, 11, pfig. 80, e Ineditos, IV, pass . 617.
tJ Leges, II, pas. 64, e Indditos, V, pas. 504.
10 Vide, por exemplo, os costumes de Torres Novas, ap. Leges, II, PA9.

88, ou Ineditos, IV, pass . 614-615 : "Ile costume da vila de T. N., [ .. . 'I
quo por feridas chaas quo hua home de a outro, que seia negras ou san-
jgoentas, ern que no aia laydiimenta, n:em membros tolheytos, nem ossos,
tirados, sti: em huu cudeyro a seseenta varas POT taaes £eridas aaquel a que
fez o mal, nas pessoas iguaaes quo seia cavaleyros".

11 No entanto as fontes s6 se referem a presonca da jusfiya quando
tratarn do caso da mulher a quern o marido (lava as varas. Vide nota 18 .

12 Vide notas 1 e 19 .
13 Costumes de Santarem (Leges� 11, pass . 18-19, o Iniditos, IV, pA-

,ginas 5.12-3), Oriola (Leges, 11, pug. 36), Alvito (Leges;, 11, pas. 48). A niulhew
do cavaleiro tambem podia "meter" mulher de peao : Cost . de (xravao, ap. Le-
ges, 11, pas. 77, e Ineditos, V, pas. 383.

14 Leges, II, pas. 64, e Inedilos, V, p'ag. 501.
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tido de indumentaria nluito ligeira 15, e com os cabelos atados,
para que as varadas os nao ofendessem '" . Se ~se quebrassem
todas as varas, suspendia-.se o castigo, nao sendo permitido fus-
tigar com varas partidas :1 .

Tratando-se de ofen.sas praticadas por mulheres casadas, o
respeito pela autoridade marital dava lugar a uma forma espe-
cial de execueao da pena, que Alexandre Herculano descreve
duma maneira viva, estribado nas principais fontes 18 .

"Quando uma r6 desta ordem era condenada as varas, a pena
executava-se na propria habita~fio, Gs alvasis com a parte quei-
xosa dirigiam-se para ali. A sentenciada, em camisa e saia de
linho, inv,olta num sudario on len~,ol, e cingida de uma faixa
larga, ajoelhava no meio da casa -sabre uma ahnofada, ou no
pavimento borrifado antes coin agua [ . . .] . Um alvasil pegava
numa [das] varas e lava cam ela num travesseiro on almofa-
da . Era .para marcar a forga dos golpes . O marido executava
entio o castigo, mas ,se, movido de compaixao, vibrava mais
frouxamente a vara, nuns concelhos recaia sabre: ele a pena im-
posta a sua mulher, Lioutros, segundo parece 1`', a justi4.~,a
substituia-o no mister de executor" 20 .

Na generalidade dos forais e costume a pena das varas
s6 tinha lugar em casos de ofensas corporais, o que use costu-
mava designar pela palavra "feridas" ; znas par vezes a ofensa-
que o costume considera nao chega a causar ferianento : pode

1 :5 Os costumes de Santarem comunicados a Oriola dizem a este res-
peito dum modo geral : "Costume e que deuem a estar aas varas en 4udeyro
e en camiza e en puma cinta cenguda e non mays." (Leges, II, pag. 39)
cf. Leges, II, pigs. 64 e 88, e Ineditos, IV, pag. 615, e V, pag. 504 (costu-
mes de Torres Novas e Beja) . Vide infra a descrigao de Herculano.

16 Costumes de Torres Novas, ap . Leges, II, pag. 89, e Ineditos, IV,
pAig. 617. Se as varas tocassem nos cabelos, punha-so ponto ua fustigagao .

17 Legesi, 11, pag. 89, e Ineditos, IV, pag. 617.
18 Costumes de (*arvao (Leges, II, pAg. 75, e Ined., V. pag. 378) ; San-

tarem (Lures, 11, pig, 28, -e MM., IV, pag. 561) ; Torres Novas (Leges, II,
pug. 88, e Ined., IV, pigs . 616-617) . Se a mulher era viuva, o iniz manda-
ria dar as varas a urn parente mais chegado (costumes de Torres Novas) .
Herculano fundou-se nos costumes de Santarem, Oriola e 13eja.

19 O passo (nos costumes de 13eja e de Oriola) e, de facto, ambiguo,
pod-endo tambem interpretar-se coma equivalendo ao dos foros de Santa-
rem, tanto mais quo os costuxnes de Oriola foram recebidos desta cidade.

201 Historia de Toriuy(ri, IV, pAg. 285.
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s,er um simples empurrao dado "sanhudamente" ou "com maa
tenc;.crln'% .sent mosmo derribar o agredida 21 .

A importante, :para se apreciar o sentido que se ligava a este
castigo, a t.ircunstancia de ele poder, em regra, :ser substituido
pela composiCao pecuniaria, se assim aprouvesse ao ofendi-
do 22 . I1fas tambein ha esemplo de a escolha caber ao r6u, o
qual podia remir- -"eomprar"-as varas 21 .

Outras yews deterinina-,se que sci serdo dadas varas se o reu
nao tiver "dinheiros ou aver (bees mo-ceis?)" por onde pa-
gue ?^ . Ezcepcionalinente, diz-se quo a pena sera a de varas,
salvo acordo--~"paganiento"--das pastes 2~ .

t) nliznero de golpes e a compasi~,ao variavanz consoante a
raVidade da afensa -" e biznbem conforme a categoria so-

2'1 Vide . por exemplo, Cost . de Torres Novas (Leges, 11, pAg. 88, e
Ined ., IV, pag. 615) : "outrossy lie costume, que sse alguum empuxar outro
coin maa tengom e o non levar a terra, starlha a XXX varas" . Excepcional-
mente vemos a pena de fustigaglo cominada para casos de injurias . Fornece-
nos um bom exemplo o Fuero de Zainora 0 48, ap . "I'ueros Leoneses", ed .
A. Castro, pAg. 41), que vigorou em territorio portuues . Santa Rosa de Vi-
terbo (L'lucidario, v. "Correger") tambem refere o estatuto de uma confraria
(Santa Maria do Castelo, de Tomar: 1388), no dual se 18 : "Se a1gumn Confrade
ferir outro Confrade coin spades, on coin coytello, entre em calnisa em XXX
tagantes . Aqnel, que a sen Confrade der punhada, ou the messar a barba, en-
tre em camisa a sinco tagantes . E se o Gonfrade disser a outro Confrade :
villain, fodidincul, on treedor, ou gafo, on ladrolnr on falso, on chaxnar A
C:onfrada : hervoejera, on aleivosa, ou ladra, pague sinco soldos :i Confraria,
he entre a sinco tagantes".

22 L' inuito interessante a maneira como se expressam os foros de
Cxarvao : "Et se o mallado alleeo ferir cavalleiro on peom ou homenl soi-
tcyro compreli todo o jugzo en maravedis ou en paos." (Loges, II, pAg. 77,
e Ined., 'fir, pigs . 382-3) . A alternatives de varas on composigao e comum aos
foros de hvra, Alc<'lcer, Garvaa e Torres Novas. Cf . os forais do tipo de To-
mar e a carta (to. couta,mento das herdades de Santa Cruz acima mencionada .

23 Cost . de Torres Novas (Leyes, 11, pag. 88, e Innd ., IV, pag. 615) .
21 Leges, 11, paigs. 77 e 83 ; MM., V, pigs . 381-2.
25 Leges, 11, pdg. 77 ; Mod., 1', pad; . 383 .
26 Nos costumes do Soul de Port-legal a principal divisao e entre fe-

ridas "negras ou sangoentas" e feridas simples-is vezes denomina-
das "Chas"-; was eIYi cortos estatutos faz-sc 11111a classitlcasiio mais
xninuciosa . Mais grave do <lue a mera "£erida" era o "lnembro tolheito",
cujo castigo exn geral ficava ao arbitrio do juiz . Os foros de Santarem assi-
milam ao inembro lolheito a "ferida assinaada en logo desooberto sobre
los ollxos". hail Torres Novas exige-se, para clue a pena seja a devida por
°'£eridas", clue nAo llaja °'laydimento, nezn neinbros tolheytos, nem ossos
tirados'°. Vide Leyes, 11, phgs . 19 e 88 ; Ined ., 1'C", pAgs . 543 e 611.
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vial do r6u e do ofendidca 27 . 1)e ai eil>ressoes tail COMO : "cuni-
prir todo o juizo", ",entrar as varas a meio juizo", "entrar aos
meios dos paus", etc. Sernelhantemente ao que, se (lava corn a
composicao pecuniaria, podia uma parte da pena ser "gaga"
ao poder publico 27 '.

x x

Sem querer de modo algum apresentar esta instituirao penal
como caso >_inico, afigura-se-me no entanto coisa assns rara e
por isso digna de particular atenrao.

Nao faltam, 6 certo, nos costumes das populaiZC>es atrasadas,
exemplas de pancadas dadas pelo queixoso a titulo de repara-
c~,ao da ofensa, sem cara.cter de. taliao'2s.

iltccmo na Espanha da Reconquista se podein apontar outros
exemplos ahem doj's j : citados . Assini, pelos foros de Zamora,
que vigoraram na provincia portuguesa de Tras-os-Montes, aquele
que injurifsse a outrem corn palavras proibidas, nao podendo
compor o delito coin dois inaravedis, devia "e,ntrar ao ofendido
a seis varancadas" 29 .

27 Leges, 11, ptigs. 28, B3, 64 e 88 ; Indd ., IV, prigs. 562 e 615, e ti'. pigs .
503 e 505.

2'T" vide nota 1.
28 . Um dos casos ma-is frediientemente alegados pelos escritores e o

dos costumes da Georgia. As partes podem converter a composi4ao legal
em uma pence corporal : o reu coloca-se de joelhos, corn o tronco nu, o
ofendido recua sete passos e da-lhe pelas costar tres a4,Zoites sobre as espa-
duas (Dareste, Etudes d'histoire dn. droit, pag. 128) . Thurnwald, Die inens,-
chliche Gesellsehaft, V, pag. 109 e segs ., refine va.ios exemplos de hu-
milhas6es suportadas pelo reu como satls£a~ao do sell delito, em lugar da
composi<,ao econdmica on conjuntamente coin ela. Na Australia e nas ilhas
salom"a.o aquele que ofende a outrem corporalmente tern de consentir que
o ofendido the de lima mocada na cabega on lima frechada na coxa . Entre
os Masai da Africa Oriental o liomem que mata involuntariamente lima
mulher pode scr espaneado polo irmao fiesta . -t:astigos executados polo
ofendido podem apontar-se mesmo entre'povos de cultures adeantada : vide
Griznin, 1de(htsaltert., 11, 7)iig. 256, e llis, Strafrecht des cleat. blittelalters, 1,
pigs . 507 e 525.

29 FYteros heoneses, ed . A. Castro c h . Onis, pac;, 41 (ti 48 (to Fuero
de Zamora) . Cf . § 13, pelo qual, se alguexn ferisse a outrezn no rosto, o fe-
rido podia escollier entre aceitar a cornposic,ao integral. (30 soldos e TIM
maravedi) on dar lima punhada ao autor da ferida na presen(,a do con-
celho e receher um maravedi .
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Mas ado conhe~.o nenhum regime tao caracteristico e
tao completo de "composicao corporal" como aquele a que se
referem os costumes partugueses da Estremadura e Alentejo .

Nao se trata du.ma pena infamante, nem isso se compadecia
com a natureza do ~delito a que normalmente se aplicava : era
uma verdadeira composicao, que podia ter lugar entre homens
livres e "honrados" . Das fontes portuguesas nem sequer ,se de-
pree.nde que o eastigo fosse infligido em piublico . No caso via
mulher casada determina-se ate expressamente, como vimos,
que a pena seja executada dentro de casa, com as portas fe-
ehadas . Diferem, pois, muito estas varadas da vulgar pena pie
a~outes a que se refere, por exemplo, uma lei de Alfonso 11 sobre
ovengais prevaricadores, mandando quo os "atagantem coin co-
rreias cruas que chamam acoutes e os assinem cam ferro e os
deixem it por maldito.s salvo se for filho d'algo, etc." 30 .

P, ta-1 vez problema insoluvel o da origem desta instituicao.
Varios forais do Centro e Sul de Portugal referem-se, comp

j,! adverti, a um "velho foro de Coimbra", o que r^rmite crer
que o costume em questao fosse, efectivamente, ,traditional na
regiao quo a cidade de Coimbra dominava, mas isto nao quer
dizer que fasise privativa da Beira litoral, visto que a encontramos
tambein na Beira Alfa e no proprio fuero de Zamora. A sua pro-
pagaeao a Estremadura portuguesa e ao Alentejo deve relacionar-
se nom a coloniza~.ao destas provincias por gente de origem seten-
trional ", o quo n5o exclui infeiramente a hipdtese de tambem
em a1gumas regi6es do Sul do pais existir tradicionalmente a
refer:".la pr,itica . Sao creio possivel pensar em uma origem ara-
be a2 .

Trata-se qui~:a duzua sobrevivencia de usos indigenas ante-
riores a ,dominaeao romana.

PAULO NIEREA.

30 Leges, 1, pag. 176. Devo em todo o caso ohservar, de passagem, que
a 1>ena pfiblica de a~outes nem sempre importava a nota de infamia. Vide,
quanto ao direito visigOtieo, o clue diz Dahn, 1Y'estgo.t . Studien, pad; . 186.

31 Vide nni de Azevedo air. "flistoria da Expansao 1'ortn.,uesa no
Mundo", 1, Lisboa, 1937, pag. 13 .

32 0 fiirc;ito mu~ulxnano nao conhece a tlagelasao sen-41o como pena
l7iubhca . De resto as ofensas corporals no dircito firabe teem conzo sansao
ordinaria o taliao e a eoznposi~.ao pecuxxiaria . Vide RisezTa, de Kaymvaani
(trad . Fagnan), pigs . 178 e segs ., e. L61)ez Ortiz, nerecleo 6Xnsub-nckn, piig . 93 .


