
ARENAS DE CONFL]TOS ETICOS NAS

DELEGAC]AS ESPECIAIS DE POLICIA

(}uita Grin hebert





ARENAS DE CONFLITOS ETICOS NAS
DEI.EGACIAS ESPECIAIS OE POI.ICIA

anita Grin Desert

Dept ' de Antropologia do IFCH

Em entrevista dada ao Jornal .Z;'o/;za de S. Pau/o, publicada em

25/09/2000, o juiz Edo Moz Godoi, titular do dnico JECRIM aut6-
nomo do estado de S8o Paulo, que funciona em ltaquera, informou

que a grande maioria dos processos que ocorrem naquele juizado "re-

fers-se a agress6es e ameagas a. integridade frsica e a viltima 6 quash

sempre mulher". Na 6poca da entrevista, o JECRIM tinha um ano de

funcionamento e o juiz apresentou os seguintes dados ao jornal

3.869 pl"ocessos. Disses, 46% diziam respeito a tesco col"pout
dotosa (agressao Goth intellgao de machttcar) e 3}% a crimes
contra as !iberdades individuals(aineaga de lnorte ot{ de agres-

Texto apresentado no Seminfrio G6nero e Cidadania, realizado na UNICAMP
peso PAGU - NQcleo de Estudos de G6nero da UNICAMP de 16 a 18 de outubro de
2002, com base em pesquisa feita no PAGU, come apoio da Fundagao FORD e do
CNPq



sao), utica total de 77% dos castes, 2.980 ocow&ncias- Em peta lne
nos 70% disses cason, as vitimas Cram mutheres e, na maioria das
vezes, casadas com o agressor.[A reportagein revels kinda que
nessas estates icas] seguem-se conti'wengBes penais em gerri(296
castes) e dirigir sem carteil'a de habilitagao(29}). Os restantes 302

pl'ocessos envolvem crime contra a administragao p&btica, crimes
contra a honda, etc.

Em pesquisa realizada na 2' vara criminal do F6rum Central da

Cidade de Campinas, sobre os Juizados Especiais Criminais, Marcella

Beraldo Oliveira(2002) mostra que os crimes de maior ocorr6ncia

nesse Juizado foram de lesgo corporal dolosa (31,1%) e de ameaga
(24,%), seguidos de delito de trinsito com 11,9qu das ocorr&ncias.

Entry os crimes de lesgo corporal dolosa e ameaga, a vi.tima 6 mulher

em 71% e 73qo dos castes, respectivamente. De um total de 12 distritos

policias de Campinas que enviam ocorr6ncias para serem julgados no

F6rum Central da cidade nos termos da lei 9099/95, a Delegacia de

Defesa da Mulher de Campinas(DDM) 6 a que tem maior participa

gao. Circa de 59,4% dos crimes de lesgo corporale 65,7% das amea-

gas s3o provenientes da DDM. I
Orientados polos princfpios da busca de conciliagao, os JE-

CRIMs foram criados pda lei 9099 de 1995, que tem homo objetivos

centrais ampliar o acesso da populagao a. Justiga e promover a rfpida e

efetiva atuagao do direito pda descomplicagao e simplificagao de pro-

cedimentos. Tratando de contraveng6es e crimes considerados de ma-

nor poder ofensivo, puja pena mfxima nio ultrapassa um ano de re-

clusao, estes juizados passam por um processo que poderia ser cha-

Levantamento realizado nos moses de janeiro, fevereiro abril e maio de 2000 e
200]
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mado de feminizagao, na medida em que suas audi6ncias t6m como

vitima mulheres, que sio vitimizadas polo fato de serum mulheres.

A lei 9099 e os juizados mudaram radicalmente a dinfmica das

delegacias da mulher e boa parte da critica fella a essay instituig6es
policiais, polos deus pr6prios agentes, pesquisadores e feministas, per-

deu sentido. O objetivo deste trabalho 6 explorar essas mudangas de

modo a compreender os dilemas enftentados pdas delegacias especi-

ais de poll.cia voltadas para a investigagao e apuragao dos delitos en-

volvendo minorias, especialmente as delegacias da mulher ao longo
dos seng 16 anon de exist6ncia

Criadas em 1986, no Estado de Sio Paulo, coma uma resposta

a$ reivindicag6es dos movimentos feministas no peHodo da reabertura

democratica, as DDMs foram uma iniciativa brasileira pioneira adota-

da, posteriormente, por outros pai.ses. Com algumas variag6es no
modo de denominar essa forma institucionalizada de lidar com a vio-
16ncia contra a mulher, o Brasil conga atualmente com mats de 300

delegacias espalhadas em praticamente todos os Estados.

O carfter das DDMs e o significado da sua dina.mica s6 podem
ser compreendidos se levarmos em conta tr6s condig6es que ganham

articulag6es muito especilficas no caso brasileiro.

A primeira delas se refers is preocupag6es do pai.s com a con-
solidagao da democracia e com a garantia de direitos sociais, particu-

larmente no que diz respeito a. interface dessas quest6es com a justiga

criminal e com a posigao ocupada pda poll.cia nesse contexto.

Como sabemos, o acesso ajustiga 6 uma das bases primordiais

em que se assenta uma sociedade democrftica e o sistema de seguran-

ga se constitui na face mais visa.vel da institucionalidade pi3blica. Nes-

se sistema, a policia 6 a inst&ncia exposta com major fteqtifncia pda
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media, e suas delegacias, os distritos policiais, s:io um recurse ampla-

mente utilizado pda populagao maid pobre para conhecer a leia en-

contrar um respaldo legal para a resolug:io de conflitos. Essa visibili-

dade da poll.cia contrasta, por um lado, com a visio de que sous agen-

tes ahem de maneira arbitrfria, sgo ineficazes no combats a vio16ncia

e afeitos a comipgao e, por outro, com a posigao de subalternidade

que a instituigao ocupa no sistema de justiga criminal, na medida em

que a autonomia das prfticas policiais 6 limitada nio apenas polo ju-

dicifrio e polo minist6rio p6blico, mas tamb6m pdas pr6prias autori-

dades policiais atrav6s de suas corregedorias. E no contexto de dile-
mas enfrentados pda instituigao policial que as delegacias especiais

devem ser compreendidas de modo a explorar a sua particularidade no

sistema de justiga.

A segunda condigao remote ao modo como universalidade e

particularidade se articulam no contexto brasileiro, levando a criag:io

das delegacias especiais de poll.cia. Essas instituig6es sio parte de um

conjunto de agnes levadas a cabo por organizag6es governamentais e

da sociedade civil empenhadas no combats is formal especrficas pdas

quaid a vio16ncia incide em grupos discriminados. Tendo subs prfticas

voltadas para segmentos populacionais especi.ficos, o pressuposto que

orienta a agro dessas organizag6es 6 que a universalidade dos direitos

s6 pods ser conquistada se a luta pda democratizagao da sociedade
contemplar a particularidade das formas de opressao que caracterizam

as experi6ncias de dada um dos diferentes grupos desprivilegiados.

Esse movimento lava a criagao de tipos diversos de delegacias de po-

ll.cia que terio impactos distintos, a exemplo das delegacias da crianga

e do adolescence, do idoso e as de crimes de racismo. O dilema dos

agentes em cada uma dessas instfncias 6 combinar a utica policial com
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a defesa dos interesses das minorias atendidas. Esse desafio cria are-

nas de conflitos 6ticos, dando uma dinfmica especifica ao cotidiano
das delegacias, exigindo de sous agentes uma monumental dose de
criatividade

Os conflitos entry particularidade e universalidade oferecem

tamb6m um canter especifico ao que tem sido chamado de ''judiciali-

zagao das relag6es sociais''. Elsa expressao busca contemplar a cres-
cente invasgo do direito na organizagao da vida social. Nas sociedades

ocidentais contemporaneas, esse invasio do direito n:io se limita a.
esfera propriamente politica, mas tem alcangado a regulagao da socia-

bilidade e das prfticas sociais em esferas tidal, tradicionalmente,

como de natureza estritamente privada, como sio os casos das rela-

Q6es de g6nero e o tratamento dado is criangas polos pais ou aos pals

polos filhos adultos.
Os novos objetos sobre os quaid se debruga o Poder Judicifrio

comp6em uma imagem das sociedades ocidentais contemporaneas
como cada vez maid enredadas com a semintica jurildica, com sous

procedimentos e com suas instituig6es.

Alguns analistas consideram essa expansao do direito e de suas

instituig6es ameagadora da cidadania e dissolvente da cultura civica, na

medida em que tends a substituir o ideal de uma democracia de cida-

dgos ativos por um ordenamento de juristas que, arrogando-se a condi-

gao de depositgrios da id&ia do juste, acabam por usurpar a soberania

popular.2 As delegacias especiais de poll.cia voltadas para a defesa de
minorias sao, no entanto, ftuto de reivindicag6es de movimentos socials

e, por isso, poderiam ser vistas como expressao de um movimento in-

Para um balango dente debate ver Werneck Vianna (1999), sobre a judicializagao
dos conflitos conjugais ver Rifiotis (2002)
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verso de politizagao da justiga. Indicadam antes um avango da agenda

igualitfria, porque expressam uma intervengao da esfera politica capaz

de traduzir em direitos os interesses de grupos suyeitos ao estatuto da

depend6ncia pessoal. Por isso mesmo, a criag:io das delegacias especiais

chia uma expectativa de que essay instituig6es, para a]6m da sua ativida-

de estritamente policial, abririam tamb6m um espago pedag6gico para o
exerci.cio do que sio consideradas virtudes ci.vicar.

Essas tr6s condig6es colocam para as delegacias especiais uma

enorme tarefa, que serf desempenhada com mais ou menos sucesso

dependendo dos apoios que recebem em diferentes contextos e con-

junturas polfticas e, sobretudo, da convicgao poll.rica de sous agentes e

do modo como estes caracterizam sua clientela e sous interesses

No entanto, 6 necessgrio mostrar que os dilemas desenvolvidos

no desempenho delta tarefa e o formato peculiar destas instituig6es
ter8o um papal ativo na construgao de uma nova categoria de crimes --

a ''vio16ncia dom6stica '' --, que df Davos conteddos a. maneira como os

dados sobre a vio16ncia urbana s5o tratados no contexto brasileiro.

Essa nova categoria transforma concepg6es da criminologia, na medi-

da em que vitimas e acusados passam a ser tratados como uma esp6cie

de cidadios falhos, porque s5o incapazes de exercer direitos avis ple-

namente conquistados. As causas envolvidas na produgao dos crimes

sio vistas homo de carfiter moral ou resultados da incapacidade dos

membros da farNlia ein assumir os diferentes pap6is que devem ser
desempenhados em cada uma das etapas do ciclo da vida familiar.

Por outro lado, a expressao ''vio16ncia dom6stica '' 6 indicadora

de um processo que chamarei de reprivalizagao de quest6es polfticas,

por meio do qual o capel da famrlia 6 renovado. A famtOia passe a ser

vista coma um aliado fundamental das poll.ticas voltadas para um
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segmento populacional que se considera formado por cidadios malo-

grados ou potencialmente passe.veil de malogro.
Estamos, assim, muito distances da famiOia patriarcal tal homo

esse modelo foi caracterizado no estudo sabre a famflia brasileira.'
Nio se trata de um mundo privado impenetrfvel is instituig6es esta-

tais e ao sistema de justiga. Estamos tamb6m muito distantes da fami-

lia homo o rhino da protegao e da afetividade, o refugio num mundo

sem coragao. A familia 6 antes percebida pecos agentes das institui-

g6es analisadas como uma inst5.ncia geradora de vio16ncia em que os
deveres de cada um de sous membros, ao longo do ciclo da vida, pre-

cisam ser por ipso mesmo claramente definidos, cabendo is institui-

g6es da justiga crier mecanismos capazes de reforgar e estimular cada

um doles no desempenho de sous respectivos papers.

As transformag6es porque que passam as delegacias da mulher e

a descrig:io que faremos de homo suns prfticas se articulam com os

JECRIMs apontam essa tend&ncia ao processo de reprivatizagao.

Delta perspectiva, temas que, desde os anon 70, foram preocupag6es
centrais do movimento feminista e, nos antes 80, se transformaram em

parte integrante da agenda poll.tica do movimento de democratizagao
da sociedade brasileira e da lula polos direitos humanos, nos ands 90,

correm o risco de serum reprivatizados pdas pr6prias instituig6es cri-

adas para garantir estes direitos.

O mapeamento das configurag6es desse processo requer a entra-

da nas DDMs, apresentando, particularmente, as dimens6es que ori-

entaram a pesquisa e a anflise do material levantado as representa-

g6es das agentes sobre o significado das delegacias; as caracteristicas

Sobre o tema ver Corr6a(1981e 1983) Ling de Barron(1987)
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da clientela; e, a dinfmica do cotidiano nas DDMs. Essen elementos

sio fundamentais para que o objeto da intervengao das delegacias deja

definido, na prftica, homo vio16ncia dom6stica e que a grande maioria

dos crimes levados is delegacias, situadas em diferentes municipios

do pai.s, spam por isso, coincidentemente, tipificados coma les6es
corporals ou ameaga

O segundo item trata dos significados que a vio16ncia dom6stica

paisa a articular. O argumento nessa exposigao 6 que nas delegacias a

vio16ncia contra a mulher pobre torre o dsco de se dissolver num pro-

blema de faminia, podendo, eventualmente, ser controlado atrav6s da

intervengao judicial.

O terceiro item aborda a especiHicidade do papal da famlHia na
atual agenda das poll.ticas sociais, nomeadamente, o carfter que a ju-

dicializagao das relag6es familiares assume no contexto das novas po-

ll.ticas p6blicas.

Por altimo, apresento sugest6es de temas para futuras pesquisas
sobre os JECRIMs. Uma das crfticas mais contundentes feitas 1} dele-

gacia da mulher era que as queixas nelas apresentadas n3o chegavam a

justiga, portanto, os acusados n8o Cram julgados nem punidos. Elsa

crftica perdeu o sentido, porque os crimes de lesio corporal e ameaga

podem, depois da lei 9099, chegar ao JECRIM em at6 tr6s dias. As-

sim, 6 de fundamental importancia apreender o modo de funciona-

mento dessas instituig6es e as percepg6es que as agentes das delega-

cias e os juizes t6m disses juizados, sugerindo estudos maid detalha-

dos para compreender como os crimes em que a vrtima 6 mulher s:io

julgados nessa instAncia que, apesar de ter fido criada para ampliar o

acesso da populagao a justiga, parece, de fato, estar ampliando o fosse
entre ela e as mulheres vftimas da vio16ncia.
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AS DELEGACIAS DA NIULHER

As delegacias da mulher estio entry as instituig6es policiais

maid estudadas pelos antrop61ogos e outros cientistas socials preocu-

pados com as quest6es de g6nero.4 Esta pesquisa procurou integrar
tr6s dimens6es da anflise que marcam os estudos sobre a instituigao -

as representag6es das agentes sobre suas praticas, a caracterizagao da

clientela e o carater dos procedimentos adotados nas delegacias. O

estudo teve como base a comparagao deltas dimens6es em DDMs de

tr6s municfpios de tamanhos diferentes localizados no Estado de Sio
Paulo -- Sgo Jose do Rio Pardo, Sio Carlos e cidade de Sio Paulo -- e
Bahia Salvador. A escolha de Sio Paulo se deu por ter este estado o

maior n6mero de DDMs; Salvador por contar com um nQmero expres-

sive de organizag6es da sociedade civil voltadas para a defesa dos di-

reitos das minorias, particularmente preocupadas com a problemftica

racial, permitindo, assim, comparar reivindicag6es pr6prias do femi-
nismo com demandas de outros grupos minodtfrios, de modo a enten-

der o interesse pda instituigao de delegacias especiais de policia.

AS AGENTES, A DDN'l E SUA CLIENTELA

Na delegacia da mulher em Sgo Jose do Rio Pardo, munich.pio de

pequeno porte, coma menos de 50 mil habitantes, no interior de S3.o

na'mica dos SOSS ver Pontes (1986)



Paulo, Eunice fez circa de dez boletins de ocorr6ncia, acusando Ar-

naldo, seu marido, de crime de les:io corporal ou de ameaga. Mas ela

sempre voltava a delegacia para pedir que o boletim fosse desconside-

rado, pois ela queria dar mais uma chance ao marido arrependido,

mesmo que, muitas vezes, ele a enxotasse de casa com os filhos. Eu-

nice acabou por se separar de Arnaldo. Alguns anos depots, a esposa

de Arnaldo Jr., filho do casal citado, fazia queixa na mesma delegacia

contra o jovem marido, pois ele a teria agredido. Repreendido pda

escriva, que o lembrou do sofrimento da tami.lia com as agress6es

perpetradas polo pai, Arnaldo Jr. teria chorado como uma crianga e,
depois deste epis6dio, nunca maid houve queixa contra ele.

A agence policial que contou essa hist6ria disse que diflcilmente

um faso como esse poderia ocorrer num distrito policial de grande
centro urbano.

Elsa mesma agents ja trabalhou num dos distritos maid movi-

mentados de S3o Paulo e fda sobre a diferenga entry a DDM localiza-

da em um pequeno municipio do interior e uma delegacia de poll.cia
de grande centro urbane:

IS pessoas tamb6m procuran} a deiegacia para jager queixas de
con©itos carr queiros coho acontece no interior, mas ent cidades
grattdes os funcion&r os das delegacias ddo canseira a essay pes
saas, perguntaln do que se grata e, se f casa de briga de vizitthos
)u brita dom&stica. pedem para a pessoa esperar e a Jtzem espe-
ar 2 ou 3 hol"as, pal'a que a pessoa se canoe e desista de dal' quei-

xa(...). Na interior, peta confrdrio, dispae-se de tempo para !idar
com esse lipo de pl"oblema ''' .

s Cf. Oliveira (2202)
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S8o Carlos, municipio de porte m6dio, onde estio localizadas
vfrias universidades e centos de pesquisa de ponta, 6 caracterizado,

com orgulho, por sous moradores coma a cidade que tem ''um doutor

para cada 250 habitantes'

Brockton (2002) mostra que o reconhecimento e o prestigio que

a DDM tem nesse municilpio -- por parte das organizag6es governa-

mentais ou nao-governamentais que encaminham pessoas a DDM e

por parte da populagao que recorre a polilcia - dove-se, em grande

parte, ao conv6nio estabelecido com o Departamento de Psicologia e a
Universidade Federal de S&o Carlos para prestagao de servigos de

atendimento psico16gico is vi.timas de vio16ncia dom6stica. O con-

v6nio viabilizou um espago no interior da delegacia, que foi adapta-

do para a condugao dos atendimentos por estagifrios da psicologia.
O atendimento 6 muito concorrido e, muitas vezes, como observa
Brockson, a maioria do p6blico este aguardando na sala de espera da

DDM o atendimento psico16gico e nio o policial.

Essas sgo, sem d6vida, particularidades locais que oferecem

uma confiabilidade diferencial a cada delegacia e a compreensao desta

diferenga passa polo modo como a questao da seguranga 6 tratada no

5.mbito municipal e polo tipo de sensibilidade que as agentes da dele-

gacia t6m para a questao dos direitos da mulher
Impressiona, no entanto, algumas recorr6ncias identificadas na

pesquisa, apesar da diversidade de situag6es que a investigagao sobre
o tema revela

Por exemplo, tratar das representag6es que organizam a pratica

das agentes da delegacia 6 descrever os conflitos envolvidos na rela-

gao entry postural feminista e utica policial, porto que 6 esperada das



delegacias especiais uma abordagem identificada com os problemas
das minorias atendidas.

Considerando que o grau de influ6ncia do discurso feminista so-

bre a cultura jurildica das policias varia de acordo com a conjuntura
politica, MacDowell dos Santos(1999) identifica tr6s prfticas discur-

sivas que caracterizariam as delegadas de Sio Paulo, Estado pioneiro

na criagao destas instituig6es, com 126 delegacias funcionando na ca-
pital e no interior.

O primeiro tipo de pratica discursiva paisa por uma identifica-

gao com o discurso feminista e foi predominante no governo Montoro.

O segundo, de oposigiio ao discurso feminista, caraclerizou-se no go-

verno Fleury. O terceiro envolveu uma pratica de apropriagao do dis-

curso de g6nero, sem a necessfria alianga com o discurso feminista, e
esteve presence no governs Coves.

A pesquisa realizada nas delegacias de Sio Paulo evidencia elsa

apropriaga.o do discurso de g6nero, independents de uma identificagao

com um movimento feminista. Coma aponta Sandra Brockton (2002),

que pesquisou a DDM de Sio Carlos, falar das mulheres em gerd 6,

para as agentes da delegacia, assumir uma posigao de solidariedade

com um grupo oprimido. Essa posigao raramente se mant6m quando
casos especfnicos levados is delegacias sio abordados. A tend6ncia

das agentes 6 antes operar uma divisgo no interior da clientela da de-

legacia, recorrendo ao discurso socio16gico ou i.s dimens6es moral e

psico16gica da clientela para caracterizar os dilemas envolvidos nas

decis6es que devem ser por das tomadas.

rem mulder que gotta de so$rer Blas ndo querem salt de casa e
buscar os seas direitos.
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EI.as ahem nttma condigao de dependancia, sem expectativa de
ztnprego que da uma condigao diana de sobrevivencia.(...) O pro-
blema deja 6 intrinseco a cottdigao(da mulder que busch a dete-
gacia), mora em um bairro afastado, ndo tem nenhtllll Rivet de es-
co!aridade, tent $!hos, tem que h'abathar de don\€stica. (...) alas
Beam dependentes daquela condiQao qtue o ntarido ofzrece. Na
verdade eu ache que CIGS gostariana de uma solugao pal'a o pro-
btema, aquela coisa: 'me tit"a delta vida, resolve '. Uma sotugao
imediata. gIGs seem decepcionadas porque a genre n&o tem

A mesma entrevistada argumenta que a situagao 6 muito dife.

renta no cano das mulheres de ni.vel s6cio-econ6mico mais alto.

A muiher que tem assam uma visio, uma carta culture, que tem
alguma {ndepeudencia $nanceira, que tem nlecanismos, eta s6 re-
corre a delegacia da mulder para $ormalizar um ato. Blas chegam
aquie dizem: 'alba eu vou me separarparque eu sofri uma agres-
seio, ett precise dense documents para instruir um processo, pal"a
provar na Justiga que ele tne agrediu. que a pessoa me {lfendeu, s6
por ipso '. Mas eta sage que a solugao da vida ndo este no bole-
flm ". (apud Brockson, 2002)

Uma das agentes de S5o Jose do Rio Proto divide a clientela em

tr6s tipos de mulheres

as decididas, que v o at6 o Pm com os processes contra agresso-
res, as qtle recorren't arenas ocasionatmente :t DDM pots s8o
agredidas ent virtude de circunstdncias paras dentro do contexts
domfstico, e as recorrentes, que sempre s&o agredidas, mas nttYtca
revanl a/d oPm alla queka contra osparcefros ".(Oliveira, 2002)

A caracterizagao do pt3blico que recorre a DDM 6 um tema que

mobilizou boa parte das pesquisas sobre a delegacias e chama a aten-

gg,o a homogeneidade da clientela quando comparamos o resultado
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dos levantamentos de dados feitos em diferentes regimes e cidades do

As delegacias atendem majoritariamente mulheres de classy po-

pulares, com um navel relativamente baixo de instrugao(primeiro grau

completo ou incomplete) que recorrem as DDMs para dar queixa da

vio]6ncia cometida por maridos ou companheiros. A maioria das vi.ti-

mas 6 caracterizada homo ''do lar'' ou ''dom6stica'' e t6m entry 20 a 35

anos de idade. Na maioria das vezes, os dados sobre a viltima sio obti-

dos atrav6s de pesquisas nos Boletins de Ocorr6ncia e sabemos que

estes registros sio sempre muito precgrios, principalmente no que diz

respeito a informag6es sabre as vi.timas. As pesquisas usam tamb6m

crit6rios de classi.ficagao distintos o que muitas vezes dificulta a com-

paragiio dos dados. Prop6em, por exemplo, faixas etgrias que cobrem

intervalos de anon distintos, mas apesar desta dificuldade pods-se di-

zer que 6 raro mulheres com mats de 45 anos fazerem queixas nas de-

legacias espalhadas polo pals.

Elaine Reis Brandgo (1999), estudando uma delegacia do Rio de

Janeiro, considera que a principal razio que lava a procura da poll.cia

6 a dificuldade das mulheres de classes populares em concretizar um

regime familiar tido por das homo ideal. Esse regime 6 caracterizado

pda autora nos seguintes termos:

pals

Ao contr6rio da modalidade conjuga! conhecida homo ''carat
model'no", encontrada em centos segnlentos das camadas medias,
parece bader nas classes tt'abaihadoras lima forte demarcagao dos
papfis co4ugais, 'Paloradas dVbrencia! e hierarquicamente, se-
gundo os padr6es de moralidade das Fades de parentesco e de to-
ga!idade" (p.60).
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O recurse a. policia, d6 acordo com autora, syria um meio de

promover o reajustamento do parceiro a expectativa social predomi-
nante nas camadas populares, de modo que essas mulheres passam a

delegar a autoridade policial a tarefa de corrigir os homens acusados

de agressao e de inadequagao aos pap6is conjugais esperados.

As agentes das DDMs sabem que a familia 6 uma instituigao vi-
olenta e muitas vezes das mesmas se colocam como vitimas dessa

vio16ncia. E comum ouvir relates de agentes afirmando que Cram "es-

cravizadas'' polos maridos, ''eximia piloto de tanque e de fogao e de

filho ''; ''vitima da vio16ncia dom6stica surda''. Nesses castes, o traba-
Iho tem fido a melhor forma de tornar-se independents, como descre-

ve uma policial:

Ai.foia matte do ]neu casalnerlto. No qtle eu me vi independents
$nanceiramente, nlesnlo que jesse para sobreviver cont arroz e
jeUao. mins era a minha itadepetiddncia. Porque elt Hilo tinha nada
Antes, se eu tivesse que comprat" utlla catcinha, eu tinha que pedir.
A hora em que nle vi indepettdente. tninhci $1hal Ah. mtllher Jaz as
30isas bem-fellas. Aiel{ jut para ama deie, Pz o que eu qtais

A representagao feita pdas agentes do contrato conjugal - uma

situagao de opressa.o e dominagao que se quebra porque a mulder pods
ser tornar independents atrav6s do trabalho -- contrasta com o modo

como a major parte da clientela da delegacia 6 caracterizada pdas po-
liciais das DDMs. Em termos muito semelhantes a.queles utilizados

por Brandao, as explicag6es de cunho psico16gico ou socio16gico s5o

acionadas para caraterizar a clientela que se mostra incapaz de assu-

mir direitos sociais ja conquistados, uma clientela que se recuse a
exercer sous direitos e a procurar caminhos capazes de garantir sua

independ6ncia de relag6es familiares marcadas pda opressao.
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Trechos da entrevista de Oliveira(2001) com uma agents de

uma delegacia num pequeno munich.pio do interior reproduzem enun-

ciados muito semelhantes aos que estavam presentes em conversas

com agentes operando em grander centros urbanos:

As populagaes de baixa ronda e bake Hive! escobar s8o as que
}2tais recorrem Zt DEMI, pots "acham qtle judo se resolve rta detega-
cia(...) A maioria dos problemas paderialT! ser resotvidos ou ameni-
ados se houwesse }nais di6iogo, mas essay pessoas t&m po?" h6bito

recoil'er a detegacias(...) Muitas nlulheres 'Pdo fafltbdln a DDM
para desabcgar, contain suns hist6rias mas n3o qtterem que $que
nada regislT'ado. {...) E grande o ndinero de mt£!heres que recorrem
a DDM pal'a buscar orielatagdo ou pal'a assustal" os pat"ceiros
agressores.

Independente do grau de identificagao das agentes com o femi-

nismo e da apropriagao que fazem desse discurso, 6 possivel tamb6m

identiHicar outras postural recorrentes entry as agentes das DDMs, nas

diferentes cidades e regimes do pals, quando falam de deus problemas.

A falta de pessoal e de equipamentos para o desempenho ade-

quado das atribuiq16es bfisicas da delegacia, reclamagao recorrente das

agentes, na maioria das vezes, 6 explicada peso machismo que domina

o sistema de seguranga como um todo, relegando is delegacias da
mulher um papal de importancia secundfria no combats a criminali-
dade. Como disse uma das delegadas entrevistadas:6

6 ]i importante notar a diferenga de equipamento com que as delegacias em diferen-
tes regimes do pars contam. O survey realizado polo Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher traz dados muito impressionantes, revelando que algumas delegacias da
mulher ngo contam nem mesmo com um telefone.
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a genie obtfm do estado potiquissimo reconhecillaento. E }ntlito
pouch valor que se dd. Ndo que a genre Jana alguma coistt bus-
cando yeconhecimento, mas precisamos sempre de apoio para
continual desenvotvendo t&m traballlo delta natureza. Precisa do
m nino. e a genie nfio tem este minima.(...) Este uilta delegacia
de 2' classy. Foi promo'aida a 2' clause. Qltande digs joipromovi-
]a. implica diner [atnb6tn que elafoi reconhecida coho sends uttia
cielegacia que atende um nimero grande da poputag€io. Entdo, por

conseqiiancia aulnentat'ia o quadra de jbnciondrios, ]nas ndo e o
que acontece. Voc& responds por utlla del.egacia de 2' classy, mas
o nimero (de pessoal e equtpametltos) continua sends molto redu-
Ido, muito aqu6m do que 6 estiptttado por !ei.

E tamb6m recorrente a consideragao de que as prfticas cotidianas

na delegacia est8o maid relacionadas a um trabalho de assistente social

do que com o de poll.cia, responsabilizando a clientela por este desvirtu-

amento do trabalho policial na medida em que esta espera da delegacia a

resoluga.o de problemas sociais e nio a punigao dos culpados.
Da mesma forma, alegam que o trabalho policial de investigagao

6 substitui.do pda conciliagao das panes em conflito, gerando a mo-

notonia do cotidiano na delegacia e dos agentes policiais treinados

para um outro tipo de atividade.
A falta de infra-estrutura bfsica para o exercilcio de suas fung6es

tamb6m 6 uma cri.tina recorrente nos distritos policiais. ''Aqui falta at6

lapis e papel'' disse um delegado sobre sua delegacia que flea num dos
bairros centrais da cidade de Sio Paulo. A necessidade de resolver

problemas prementes nio diretamente relacionados com a fungao po-
licial, ou nio condizentes com uma intervengao da policia, e a neces-

sidade de conciliar parentes e vizinhos em conflito 6 tamb6m parte do

cotidiano de todos os distritos policias, gerando protestos de seus

agentes. Em todos os casos, as pesquisas mostram, tamb6m, que os
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policiais combinam explicag6es de carfter socio16gico com explica-

g6es de carfter moral para caracterizar suas respectivas clientelas.7

Vale a pena lembrar ainda que a visio estigmatizada da poll.cia

pdas dentincias de corrupgao e a posigao subalterna dessa categoria
no sistema da justiga criminal como um todo faz parte do lamento dos

policiais de uma maneira gerd, sendo ressemantizados como uma
questao de g6nero no cano das agentes das DDMs.8

A imagem depreciativa que as agentes da DDM fazem do seu

trabalho, alegando falta de presto.gio, monotonia e desvirtuamento de

fung6es propriamente policiais, choca os pesquisadores que se voltam

para as estatfsticas do trabalho em outros distritos policiais.

Brockson(2002), analisando o municipio paulista de S8o Carlos

apresenta dados surpreendentes quando compara dados da DDM com

de outros distritos policiais. Sio Carlos 6 um munich.pio de porte m6-

dio, com cerca de 190 mil habitantes, que conta com cinco Distritos

Policiais, uma Delegacia Seccional com carceragem e tr6s Delegacias

Especiais Delegacia de Investigagao sabre Entorpecentes(DISE),

Delegacia de Investigag6es Gerais(DIG) e Delegacia de Defesa da

Mulher. No ano de 2000, mostra a autora, a DDM foi responsavel por

16,48% do total das ocorr6ncias registradas enquanto que o 3' DP,

distrito central do municipio, ficou com 23,07%u deste total. Por6m, no

que diz respeito aos crimes ''con/ra czpessoa'', a DDM foi responsavel

por 53% do total de crimes, enquanto o 3' DP registrou a metade deste

niimero (26,02%).9

7 Cf. Beato Filho (1999) e Kant de Lima (1995).
8 Cf. Kant de Lima (1995)
' Os crimes contra a pessoa dizem respeito principalmente a ca16nia, injaria e difa-
magao, ]es5o corporal do]osa (LCD), ]es5o corporal culposa, acidente de tr6nsito e
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Surpreende a pesquisadora o papal secundgrio do crime contra a

pessoa no sistema de justiga criminal, mas a investigadora de uma das

delegacias da mulher expressa elsa aparente inversio de prioridades
em termos que, certamente, todas as agentes concordariam:

Voc& trabatha Rama detegacia da mather, cano boca ndo dd
produgao, voc& n&o d& ibope. E ttllla delegacia quito ponce consi-
derada, mtiito pouch c8lldada. E diferente de ucla delegacia que
trabaiha com patrim6nio, ela este todd hora }"estituindo bens para
as pessoas, e as pessoas hole em dia est&o mttito mats preocupa-
das com os bens materials do que coin quatquer outta

A visio dos agentes sobre as raz6es que ]evam as mulheres a re-

correr a delegacia, por um lada, e a percepgao da posigao que a policia

como um todo ocupa no sistema da justiga criminal, por outro, ofere-

cem uma dinimica especifica aos procedimentos adotados nas DDMs.

Independents das caracterilsticas do municipio e do tipo de equipa-
mento e recursos humanos disponilveis a grande maioria das queixas

sio tipinlcadas como les6es corporais loves e ameaga.

A DINARllCA DO COTIDIANO NAS DELEGACIAS

Os elementos recorrentes nas percepg6es das agentes da DDMs

sobre a delegacia nio podem dissolver a diversidade de concepg6es e

atitudes no interior delta categoria proflissional em que est:io envolvi-

das pessoas em diferentes esca16es da hierarquia na polfcia, profissio

ameaga. Como observou Renato Lima a sabre representag:io dos crimes contra a
pessoa nas DDMs estariam indicando uma major confianga em relax:io a este typo de
equipamento, em contraposigao aos outros distritos policiais, que tenderiam a n5o
ser procurados para este typo de queixa.
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nail de nilveis socio-econ6micos distintos e com idades, pretens6es de

desenvolvimento na carreira e concepg6es sobre a vida socials a po

li.tica muito variadas

Nio se trata de minimizar a diferenga entry as DDMs e a impor-

tfncia e respeitabilidade diferencial que este equipamento pode ter para

instituig6es governamentais e nio governamentais e para a populagao

que recorre a DDM em diferentes municipios ou distritos.
Tamb6m nio podemos menosprezar as diferengas no modo

coma a clientela 6 tratada pdas agentes e o modo como este trata-

mento se relaciona com o grau de identificaglio das agentes institucio-

nais com o feminismo ou com parte do ef/zos feminista. Essa identifi-

cagao garante uma sensibilidade diferencial, mesmo no tratamento das

queixosas identificadas com um uso escuso da DDM.
No entanto, 6 necessgrio ressaltar que, apesar das enormes dife-

rengas entry as delegacias espalhadas nos maid longs.nquos municfpios,

dubs caracterfsticas t6m surpreendido os pesquisadores que estudam a

din&mica do cotidiano nas delegacias. Por um dado, independents da vi-

o16ncia da agressao perpetrada polo acusado, surpreende o fato de que as

queixas em today as delegacias sao, na sua grande maioria, tipiflcadas

coma lesio corporal levi ou ameaga. A suposigao do desinteresse da vi-

tima na punigao do agressor, mas tamb6m a percepgao de que a delega-

cia tem um papal subaltemo no sistema de justiga criminal, 6 acionada

para legitimar o modo coma os crimes s:io tipinicados mesmo no cano em

que hli uma identi6icaga.o da delegada com um idefrio feminista.
Perguntar porque n:io se registra como crime de tentativa de

homici.dio a queixa de uma mulher que vem a delegacia com hemato-

mas no pescogo, e conta que o marido tentou enforce-la com um onto,

tem uma resposta taxativa
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Sejor tentative de }totnicidio tem que tel' unl inq\lfrito policiat. A{
f bem pier: '?oc& faz o inqu&rito par teritativa de honticidio, depots
i& nafrente ales etlteladem que aquino n o joi tentative de homici-.
dio, joi {esdo. Conciusdo? Este prescrito, 12ao Gabe Haig nada. E
quito pier.

Por outro lado, tamb6m 6 surpreendente a desproporgao entre o

n6mero de pessoas que procuram as delegacias e o ni3mero de BOs

realizados e o fato de uma quantidade relativamente pequena de B.O. se

transformar em Inqu6ritos Policiais. Elsa disparidade esb presents tam-

b6m nas delegacias de idosos e, nos doin casos, a tend6ncia 6 explica-la,

alegando que os queixosos n5.o desejam a punigao de sous agressores.

Nos dais castes os agentes alegam, com o mesmo desgosto, que se v6em

transformados em uma esp6cie de assistentes socials ou psic61ogos en-

carregados de apaziguar familias e dificilmente conseguem as provas
necessgrias para estabelecer um inqu6rito policial, mesmo quando ou-

vem relatos plausi.veis de crimes extremamente graves. De fato, as ocor-

r6ncias levadas is delegacias nio chegavam a justiga e, sem d6vida, etta

era a cHtica mats contundente, at6 muito recentemente, feita a institui-

gao. Essa crrtica, como jf foi apontado, perde o sentido e, como mos-

tramos a seguir, os casos chegam, is vezes com muita presteza, aos Tri-

bunais, aos Juizados Especiais Criminais.

Em outras palavras, as ocorr&ncias registradas nas delegacias e

tratadas homo expressao da vio16ncia dom6stica sio tipificadas homo

les6es corporais loves ou ameaga, crimes de manor potential ofensivo,

cuba pena nio ultrapassa a um ano de detengao e, por ipso, passam a

ser objeto dos JECRIMs.
Tratar um crime como expressao da ''vio16ncia dom6stica'' ou

transfom)ar a vio16ncia contra a mulder, a crianga ou o idoso em ''vio-
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16ncia dom6stica'' 6 discorrer sabre as diHiculdades legais envolvidas na

punigao dos acusados.

os envolvidos mant6m relag6es afetivas;

a legislagao em vigor e o modo homo os cason sio conduzidos

na Policia e na Justiga estio voltados para crimes em que a vio16ncia 6

cometida por estranhos;

a relagao entry a Poll.cia e a Justiga 6 conflitiva e os inqu6ritos

policiais produzidos com tanta dificuldade na Poll.cia podem ser ar-

quivados com descuido na Justiga;

ngo este ausente da pratica dos agentes da polfcia e da justiga a

reprodugao de uma s6rie de preconceitos que a sociedade homo um

todo alimenta em relagao is minorias que sio objeto da criagao das

Delegacias. Por ipso, o modo como os cason s5o conduzidos na Justiga

e na Poll.cia depende em larga medida da concepgao de sous agentes e

de sous preconceitos sobre o papal social das vitimas.

O entusiasmo com a instituigao das Delegacias que cercou boa

parte das feministas foi seguido da decepgao com a rea]idade di.Hci] de

admitir que as vrtimas n5o ]evam at6 o fim os processor contra os sous

agressores, impedindo, portanto, sua punic:io.

Tr6s modelos explicativos t6m sido acionados para lidar com as

di$iculdades enfrentadas pdas delegacias da mulher: o modelo dos

dispositivos de poder e dominagao, que permeiam as relag6es hierar-

quizadas e tornam ineficazes instituig6es como as delegacias de poll.-

cia; o modelo das tfticas de conflito envolvidas nas relag6es afetivas,

que ressalta o carfter ciclico do jogo da vio16ncia construfda e manti-

da por ambas as panes e que teria nas delegacias de polfcia um canal

de atualizagao e de reiteragao da posigao da vi.tima; o modelo que en-

fatiza a importancia do papel assistencial das delegacias independen-
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temente de suas fung6es judiciaias.io Do ponto de vista dente terceiro

modelo, as delegacias frustram aqueles que apostam na solugao puni-
tiva dos crimes cometidos contra a mulher, mas a positividade de sua

atuagao merece ser avaliada: a busch pecos seus servigos 6, em gerd,

movida por expectativas de solug6es em curto puzo para conflitos

estranhos, em principio, a linguagem e aos procedimentos jud.dicos. A

clientela que recorre a delegacia espera menos a consecugao de sen-

tengas judiciais, cujo desfecho syria a punigao do acusado, mas a re-

solugao negociada de conflitos dom6sticos aparentemente inadminis-

trfveis. Os agentes das delegacias, particularmente quando s:io sense.-

veil. situam-se a meio caminho entry o mundo das ocon6ncias e a es-

fera da legalidade e realizam, na pratica, a tradug2io entry um dominio
e o outro: de um lado oferecendo instrumentos de press:io e negocia-

gao para as denunciantes e, de outro, sendo forgadas a abrir mio de

algumas de subs refer6ncias legais de modo a responder as demandas

deste terreno tio pantanoso, como 6 o da viol&ncia dom6stica.
Nos termos dente terceiro modelo, o objeto das DDMs corry o

risco de se transformar na vio16ncia dom6stica, deixando de ser a de-

fesa dos direitos da mulher. Nests caso, a tend6ncia da instituigao 6 se

voltar para a judicializagao das relag6es sociais nas fame.bas pobres,

redefinindo normas e pap6is que devem ser desempenhados por mem-

bros dessas fame.bas compostas por cidadios que se recusam ao exer-

ci.cio de direitos avis conquistados.

10 Para o primeiro modelo ver lzumino (1997), para o segundo Gregory(1993) e
para o terceiro Soares (1999).
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ViOtENCiA DObTESTICA E DiREiTOS DA aiULHER

Nessa d6cada, a vio16ncia dom6stica ocupa um lugar cada vez

maior na media brasileira impressa e eletr6nica. Reportagens, docu-

ment!trios e nob.das apresentam diariamente os abuses cometidos por

maridos e companheiros contra as mulheres, por pals contra sous filhos

criangas e adolescentes, e por filhos contra sous pals idosos. De maneira

cada vez maid drama.rica, a famiHia nio 6 maid indiscutivelmente consi-

derada o espago da harmonia, do carinho e do cuidado. Polo contrgrio,

para surpresa e indignagao das audi6ncias, esse 6 um espago de relag6es

de opressao em que o abuso Hsiao e emocional, o crime e a aus6ncia de

direitos individuais competem e agigantam as estate.sticas sabre a vio-
16ncia entry desconhecidos nos Brandes centres urbanos.

Os dados sobre criminalidade leforgam essa imagem. No suple-

mento sobre vitimizagao da pesquisa Nacional Por Amostragem Domi-

ciliar(PNAD), de 1988, 55qo das mulheres vftimas de agressao, na regi-

5o sudeste do Brasil, foram atacadas na sua pr6pria resid6ncia e 45%

em local pablico. Parentes e conhecidos forum responsfveis por 62.29%

dos ataques violentos(33.05% por parentes e 29.24% por conhecidos)

Nas agress6es cometidas por parentes, 86.80qc dos casos ocorrem nas
resid6ncias. Os boletins de ocorr6ncia feitos no ano de 1991, no Estado

do Rio de Janeiro, mostram que 67% dos homicidios praticados contra

criangas(de zero a onze ands) forum perpetrados pda pr6pria familia

(Soared, L.E. 1993). O Movimento Nacional de Direitos Humanos pes-
quisou todos os homicrdios contra criangas e adolescentes noticiados

por jornais de 14 Estados do pals, de janeiro a dezembro de 1997(tr6s

Estados da regiao Norte, sais da Nordeste, doin da Centro Oeste, doin da

Sudeste e um da regiao Sul) e concluiu que 34,4% dos homicidios in-
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fantis forum cometidos por parenles (pris, avis, bos e irmaos) e 4,6%

por vizinhos e amigos. O autor do crime nio 6 conhecido em 55,3% dos
casos e 44,3% dos crimes investigados ocorreram na pr6pria casa das

cilangas. (Daniela Falcao, Fo/ha de S.Pau/o, 23/07/98, Pag. 3.3)

Pesqulsa realizada por Renato Lima sabre homici.dios ocorridos
em SXo Paulo, em 1 995, indict que os conflitos interpessoats represen

tam circa de 56% dos crimes com motivos claramente identi6lcados

Dos homici.dios dolosos ocorridos no periodo somente 7.8% foram es-

clarecidos e, destes, 64% envolviam crimes passionais

Dados mats recentes do Departamento de Homicildios da Poll.cia

Paulista revelam que, em 1999, na cidade de Sio Paulo, 429 mulheres

forum vitimas de homicidio(no mesmo periodo, 5460 homens forum

assassinados) O homicidio, nesse ano, aparece entry as 10 principals
causas de morte de mulheres, sendo o crime passional o principal moti-

ve das mortem, coma indica o quadra que segue(Fo/ha de S. Pail/o.

27/08/2000)"

Crime passional
Desentendimento

Vinganga
Latrocilnio

Uso de drogas
Brita de criminoso
Di.vida de droga

19,4%
16,7%
11,1%

8,3%
6,9%
5,6%
5.6%

1 1 Renato Sergio Lima -- Conflitos socials e criminalidade urbana: uma anflise dos
homicfdios cometidos no Municfpio de S5o Paulo , dissertagao de mestrado,

=:1::n'=::i=fonts dos dados citados 6 o PROIM - Pro-

g6es de Mortalidade do Municfpio de S8o
Paulo.
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Essen dados mostram que a vio]6ncia entry parentes e conheci-

dos aponta outros conte6dos da vio16ncia urbana pensada coma cri-

mes perpetrados por desconhecidos. Nio sem razao, Luiz Eduardo

Soared considera que 6 em casa que a mulher e a crianga correm
maior risco e Saffiotti pondera que, para as mulheres, a fame.lia 6 um
grupo perlgoso. ''

A preocupagao com a vio]6ncia dom6stica 6 acompanhada de

das, nacionais e internacionais, de proteg:io is vitimas dessas vio16n-

cias. Essas instituig6es se empenham em divulgar, controlar e proteger

as minorias da neglig6ncia, do abuso e das ameagas a. dignidade e in-

tegridade fTsica e emociona] perpetrada por seus familiares e parentes.

Com elsa mesma finalidade, nos anon 90, aumenta o n6mero de Con-

selhos e Comiss6es federais, estaduais e municipals

Esses conselhos e comiss6es sio informados peso Programa de

Direitos Humanos que compartilha a visio de que a universalidade

dos direitos s6 pods ser conquistada se for contemplada a maneira es-

pecffica pda qual a discriminag:io, a exploragao, a viol&ncia, a cruel-

dade e a opress:io incidem na experi6ncia das diferentes minorias. Por

esse razio, os conselhos e as comiss6es estgo voltados para quest6es

especi-ficas e t6m homo inspiragao Estatutos como o da Crianga e do
Adolescents e o do Idoso.

A especificidade de cada caso nio impede, entretanto, a exis-

t6ncia de uma estrutura muito semelhante nas prfticas ]evadas a
cabo ou nos proletos a serum implementados pdas diferentes insti-
tuig6es. Os SOSS, Centres de Defesa dos Direitos e Conselhos Naci-

'3 Para um balango da literatura sabre vio16ncia no Brasil ver Adomo (1993) e Zaluar
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onais voltados para a mulher, criados nos ands 80, inspiraram as for-

mas de organizagao e implementagao de politicas voltadas para a cri-

anga e para o idoso

Lutando para ter sua prftica reconhecida e legitimada e compe '

undo por recursos e agnes capazes de beneficiar, em curto puzo, cada
uma das minorias abordadas, essas instituig6es ressaltam o compo-

nents dramftico das experi6ncias vivenciadas pdas populag6es-alvo

de suas agnes. A id6ia de que a vio16ncia contra a mulher nio se reduz

ao espancamento de esposas e companheiras 6 um principio bfsico do
discurso feminists que esteve contra ou a favor a criagg.o das Delega-

cias de Policia de Protege.o a Mulher. Mas as les6es corporais, as ten-

tativas de homici.dio e os homicildios cometidos por sous maridos ou

companheiros sao, sem dQvida, as express6es mats dramfticas e con-

vincentes da opressao sobre as mulheres e da importancia do trabalho

que cada instituigao realiza ou pretends realizar; expressam tamb6m a
necessidade de orientar medidas punitivas e de se adotar de procedi-

mentos de protegao is vitimas, tanto por parte das organizag6es da

sociedade civil coco do Estado
O mesmo acontece quando o interesse se volta para a Crianga

e o Adolescents. Num pats em que a pobreza e a mis6ria, a falta de

escolas e o trabalho infantil atingem proporg6es tio altai, as agres-

s6es fisicas e emocionais e o abuso perpetrado pelos familiares s5.o,

contudo, tidal como as express6es mais dramfticas da opressao dis-

ses grupos.
Nesse contexts, apesar da 6nfase dos militantes de n3.o reduzir

os problemas a. dimensgo familiar, a vio16ncia dom6stica
aparece

como uma express:io englobadora das mazelas da sociedade brasileira

e passa a ser confundida e usada como sin6nimo da vio16ncia contra a

29



mulher ou da vio16ncia contra a crianga. Dizer que nesse caso ha uma

;reprivatizagao '' da vio16ncia n5o 6 considerar que no Brasil a cidada-

nia termina onde comegam as relag6es familiares. ''Em briga de mari-

do e mulder, estranho nio mete a colher'' foi uma expressao muito

utilizada para caracterizar a privatizagao de quest6es que o movi-
mento feminista se empenhava em tornar p6blicas. Instituig6es como

as Delegacias de Policia e os Grupos Especiais do Minist6rio P6blico

estio entre as provas maid evidences de que estas sio quest6es p6bli-

cas, transformadas em direitos individuais e socials e que hf uma in-

tolerincia maior da sociedade brasileira em relagao i,s atitudes, com-

portamentos e valores que pretendem levantar uma muralha entry o

poder familiar e a sociedade e, certamente, podem estar sempre pre-
sences na pratica dos diferentes agentes.

A reprivatizagao da vio16ncia 6 pr6pria de contextos em que os

direitos sociais e individuais sio reconhecidos e legitimados e serve

para caracterizar um processo em que a vftima pasha a ser considerado

um cidadgo incapaz de requerer os direitos que Ihe sio garantidos.

Essa forma especifica de vitimizagao tende a transformar as de-

legacias em ag6ncias voltadas para o restabelecimento de normas e
regras essenciais de convivialidade.

O decreto n ' 40.693 de 1996 ampliou a area de aluagao das

DDMs paulistas, incluindo no leque de suas atribuig6es a investigagao
e a apuragao dos delitos contra a crianga e o adolescente ocorridas no

fmbito dom6stico e de autoria conhecida.i4 Nessa ampliagao de atri-

buig6es este envolvida uma reconceitualizagao das DDMs em que o

Nos termos do decreto "a compet6ncia se restringe is ocorr6ncias havidas no
imbito dom6stico e de autoria conhecida". Publicado na Secretaria de Estado do
Governo e Gest5o Estrat6gica a I ' de margo de 1996

14
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acento deixa de ser nos direitos da mulher para se voltar a. vio16ncia

dom6stica. Elsa mudanga 6 defendida pda coordenadora das delega-

cias paulistas em termos estritamente judicifrios que reproduzo de
mem6ria, com a ajuda de anotag6es feitas no meu caderno de campo

Na erect do direito. quando a genre acura Hilt fate, a Bettie apura
o fate por inteiro. EsqueQa a questdo da mulder.(...) Eu apuro o
cri}31e de hon\icidio e os cnn'tes conexos a ele, judo que aconteceu

Se foihomtcLdio contra uma pessoa. 2 pesto.as. 3 pessoas, tentati-
vas de hoimicidio, les3es corporais, este tt£do num contexts. E ttm

Inqufrito policial. url julzo que vai jutgar today as pessoas. guar."
do se crib a delegacia da mulder para apura ' c"ices espec@cos
contra a vitima nlttther, acontece o seguinte: et{ tenho nLlma casa a

mather agredlda. o fi\ho agredtdo. o cw6 agredido, a Olltra filha
vitima de agressao sexual; eu s6 podia tocar os crimes en't que a
mulder e} a a vitima. Atf pol" extensdo eu tocava os crimes eln qtle
a crib?tQa el'a naulher, }llenina. E a crianga do seko mascutino, o
$lho, $cava para o distrito da area apurar .era o mesmo cato
sendo apurado por 2 dtstritos diferentes. Conclusao -- a vitima tl-
nha que presiar depoimento tla minha delegacia, no dlstrito. no lo-
rain. A gents repartiu Hill cato que. juridicamente, ndo d assam que
se apura. Com kso n6s aazemos pl"ejuizo pal'a a prove. E o dis-
trito tocava mttito mat esse apttragao, com retagao ds criavtgas;

Java tltargem a que o cidaddo fosse absol'fido. Ent3o a genre que-
rfa qz£e a de/egacfa da JMa//zer, se .possiveJ, finesse afd ou/ro Home
e passasse a se cha/na/" .De/egacia de H.pz/?"agate de Ctrfmes Contra

Fantilia. em gerd. Mas d dificil porque a deputada -- a Rose --
ndo able mdo disco ai; (...) Entao, jima Delegacia da Mulder. mas
se abriu a compet&ncia para se atellder crianga e adotescente, in-
depelldente do seko, Dias v tina da vio! }lcia dotn6stica.

N6s ndo

atendemos qualqtler crianga ou adoiescente vitima de qt,{alqtler
;nme. E s6 aqueie que d vitimizado rlo ambience da jamilia; tor-
que ojato f dnico e o atendimenro d diferenciado. Entdo eslejoi o
objettvo e tanto faibem que as condenaqaes auillentarapn bastante
e os inqufrifos sairant (...).
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Essa mudanga 6 avaliada pdas agentes das v&ias DDMs entre-

vistadas de maneira positiva, porque das consideram que o decreto nio

mudou signinlcativamente o cotidiano das delegacias. Em Sgo Carlos.

por exemplo, as agentes alegam que o atendimento a crianga e ao ado-

lescente fazia parte da rotina da DDM antes do decreto, que legalizou o

que jf era tralado coma uma arribuigao da DDM. Brockton se surpre-

ende com o fate de o decreto ganhar um significado para as agentes da

delegacia distinto daquele que ganha para os pesquisadores: ''para n6s,

pesquisadoras, a importancia do decreto estava na questao da crianga e
do adolescence, para Blas(as agentes) o interesse do decreto 6 impedir

que qualquer typo de crime ou de contravengao em que mulheres este-

jam envolvidas venha para a DDM ''. Uma das delegadas relatou sua
avaliagao do decreto:

Quando se inaugut'ot{ a primeira delegacia da mulder. tt8o me
pergunte torque, mas n&o eya previsto em lei, em nenhttm decreto.

zm nenhuma t"egulamentagao, o que era ]lossa obrigagao atender.
Route um acordo da delegada que irlaugurou(este DDMle o dele-
gado seccional de policia. feiio infarmalmente. que estipulaNa qne a
ielegacia da mulder atenderia judo que se revere a mellor de 18
mos.(...) Quando eu c&guei j& havia este }abito* ent6o eu ndo con
:egu! ronlpei' com este costume. A coisa continttou vindo. Reclamei
:olli o(deiegado) secciona! v&rias maes, eie disse para planter do

jetta que estava. E eu ndo qtiis entrar ent uilta bt'iga juridica com
zie.(...) Agora tenlos uma !ei regulamentando. Ent8o m n&o 'pou
zstar mats obrigada altKer o que n&o d atribuigao da DDM. Se pace
iomega a abragar judo, qua! que 6 a tend&ncia dos ottaos distritos?
E c':dct vez Bear con! tRenDs atribui 5es.(...) .4s vezes a coisa 6 ta.

gone,(...) Hurl cringe sqa !6 qtialjbr em que a nluiher este ettvoivi-
:ia, a policia militar, os distritos, o plantar nem ouvein a hist6ria da
nulher.(Quando) se dayan! conga que finke u:lla mulder no roto.
nartdavant para a delegacia da rtlulher. gabe. n8o Jbziam nenhuma
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andlise. Entdo f precise ter muito cuidado cori ipso, sends fates aca

bain despejando lada ocorr6ncia na genre.

As vantagens do ponto de vista judicigrio ou a importancia de as-

segurar uma divisgo justa do trabalho entry os diferentes distritos sgo
acionadas na defesa de um decreto que parece mudar radicalmente o

signincado da instituigao que, atendendo a uma reivindicagao do movi-
mento feminista, transformou-se em parte integrante da agenda politica

de redemocratizagao da sociedade brasileira

A rAMiLiA E A CIDADANIA AIALOGjiADA

Vgrios autores t6m mostrado que os anos 80 e ini.cio dos anon 90

assistiram nos parses da Europa ocidental a emerg6ncia de uma nova

agenda moral que questionou a depend6ncia em relagao ao Estado. A

preocupagao com os custom financeiros das politicas sociais levou a uma
nova 6nfase na faml0ia e na comunidade como ag6ncias capazes de so-

lucionar uma s6rie de problemas socials. A Constituigao brasileira de

1988 considera obrigagao da familia cuidar de sous membros -- criangas,

adolescentes e adultos --, dando a essa questao uma nova centralidade.''

Entra em jogo uma 6tica distinta da que caracterizava o papel da familia

em agendas anteriores. No p6s-guerra, considera Simon Biggs, as ideo-

logias e prfticas do Welfare Sfafe tinham um contetido paternaJista que

impedia o questionamento da integridade da fmOia como instfncia pri-

15 Ver especialmente na Constituigao de 1988 os artigos 229 e 230 do Tftulo Vlll
Da Ordem Social" em seu Capftulo Vll "Da Famflia da Crianga do Adolescence e

do Idoso '
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vilegiada para arcar com o cuidado de sous membros. Esse patemalismo

6 abalado nos anos 70 polos movimentos de den6ncia da vio16ncia con-

tra a crianga e a mulher. Na agenda atual, os deveres e as obrigag6es da

familia sio definidos no dover de uma geragao amparar as gerag6es

maid velhas e as mais novak. No Brasil, as political pablicas voltadas

para os setores maid pobres da populagao atualizam os pap6is dos mem-

bros da familia, come pode ser visto nas politicas de ronda minima ou

bolsa escola. Coma mostra Fonseca, na anilise empreendida sobre o

Programs de Garantia de Ronda Familiar, no Brasil dos ands 90, a fa-

ml0ia 6 o loco das estrat6gias de combats a. pobreza e ngo o individuo.

Na atualidade, considera etta autora,

o acessa a centos benc$cios socials tem coho Jbndanlenta o penen-
cimeuta a alguma janlilia cQa reuda, por aemplo. ndo atiQa cerro
patallaal' ou que conte, em sua composigao, coin criangas e adotes-
centes. Assam. tint idoso teri acessa. ao bene$cio da prestaQao conti-
Kuada {qtle substituiu a reuda Hansa! vitaticia}, se sua jbnlilic} (ejn
gerd! seas descendentes) deinonstrar que tent uma renda janliliar per
cap/a f/:tenor a ]%4 do sa/d/'to /7zMfmo ". ''(Fonseca 2002, p.24)

As cenas de vio16ncia no espago urbano brasileiro competem

com a vio16ncia entry conhecidos ligados por lagos de parentesco. O

discurso dos direitos humanos e da cidadania -- propondo indivi.duos

com compet6ncia para o exerci.cio da liberdade e autonomia -- nio t6m

instrumentos para lidar com a depend6ncia. As casas abrigo para mu-

Iheres vi.timas de vio16ncia foram criadas muito tempo depois do fun-

6 De maneira muito sensfve] a autora mostra que no perfodo hf uma reatualizagao
de tomas que marcaram o debate politico nos anos 30, especialmente no que diz
respeito a posigao da famiOia em oposig:io ao indivfduo na reflexgo sobre a nagao. O
jurfdico e a famflia coma pedras centrais na construglio de uma nagao, da rep6blica.
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cionamento das delegacias e estio ausentes em boa parte dos munici-

cedida. Cabs, portanto, perguntar se a famtaia nio estaria se transfor-

mando num aliado imprescindfvel no uatamento que as delegacias

especiais dio a esse cidadania malograda. O que .I - nn A 1 . A9n +13 t'a

fica evidente 6 que

instituig6es criadas para garantir direitos sociais, pa
radoxalmente, re-

definem sua clientela homo sendo formada por indivilduos incapazes

de se apoderar ou de manter direitos conquistados.
Os agentes policiais da instituigao sabem que a tamiha nao e o

reins do amor, do cuidado e da protegao e vivem os dilemas envolvidos

no tratamento das panes em conflito. Como garantir que a vitima tenha

no registry policial um elements capaz de mudar a correlagao de forgas
na faminia? Coma conciliar o atendimento policial com outros servtgos

- atendimento psico]6gico, trabalho de assistentes socials capazes de

assegurar a integridade da vitima? Coma dar confiabilidade a esse equt-

pamento policial sem friar um fosse intransoonivel entry as DDMs e as

demais ag6ncias do sistema de seguranga ptlblica e justiga criminal?
Em puma, a vio16ncia dom6stica transforma concepg6es proprias

da criminologia, na medida em que vitimas e acusados s5.o individuos

incapazes de exercer a cidadania porque se encontram em situagao de

depend6ncia. As instituig6es se voltam para a familia de modo a resta-

belecer normal e reaas tides coma essenciais h convivialidade entre

parentes e outras pessoas ligadas por relag6es afetivas. A tentativa este
em precise quais sg.o os direitos e deveres dos pais, dos filhos e de

c6njuges, companheiros ou vizinhos, judicializando leas que nio po '
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dem ser abandonadas a criatividade social.i7 Este contexto de dilemas.

que involve a tomada de decis5o dos agentes institucionais e do ptiblico

que recorre is delegacias, dfi um cara,ter muito peculiar ao cotidiano das
DDMs.
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Os JECRIMS

Antes da tei 9099, voc6 tiara a agressao, ndo importando o
) esuttado dessa agressao, obrigatoriamente, sends !evade ao po-
rter jt4dicidrio. Obrigatoriamente. (...) O que acontecia Hesse
rl'Leia? Acontecia que :ts vezes a mulhel' voltava na detegacia e di-
zia 'Peta atnor de Deus, meu problems asta resotNido!' -- aquela

hist6ria que a genie conhece. E acontecia que ds vezes, ilega!-
mehta, a delegada ou deja td guam fosse,(.. ...) SHntia(...,.} desapa-
recia [com o Boletitn de Ocowancia[. Ou foia-se o que a leiman-
dava jbzer e, chegando ao bTinist6rio Pdblico. antes do processo.
[o promolor] sugerla o arqLLivamento. Era quito comuln tartibdm
[0 promotor] sugerir a arquivatnento enl Home da politica criitli-
nal de manutengao da paz fail iar e o luiz. mats que depressa,
Pdd&d.... Sdo todos }ltachistas. Nenhum fein a visio de perceber
que esse viol&ncia Beta otltra. Esquecem isso. Elem querem se !i-
vrar dense probtenta doindstico, que f Mill pl"oblema que dd traba-
tho. Mas, enfim, as coisas acollteciam.

O cidaddo acabava sends chamado para uma convex"sa, era
a\!tuado ein flagrante peta Detegacia da futher, Ficava prego 3
dias, 6 verdade, mas .Rcava prego 3 dias. vicar press, ttenl que sean
Etna hora, f tanta coisa que d di$ci}. Ele era nevada a$'Cate de uma
unidade policial e tol'nana ci&ncia de que aquino qt£e ete estava
praticando era cl"ime. torque a }' resposta doles f "Eu sou tra-
bathador, voc&s est&o me tratando coho criminoso". ''O senior f
criminoso, tania quando {rc©cante, homicide" . Eutao, tinha um

e#eita pre'?entivo razodve{
P6s !ei 9099 f posshet a composigao entre as panes. A tei ndo

foi fella para lsso, fai jetta para otltros Pns, mas levou de rold6o
into -- a vio!&ncia dom6stica. E o major {ndice da vio!&ncia domfs-
tica 6 !es o tete e an\naga. A lei prexa esse fuse da camposiQao,

eta & obrigat6ria. E esse jose € jetta porqtle des ndo entendetn
nada de vioL&ncia de genera 'Ah, Bleu $tho, 'ramos paras com
esse encrenca a{. D& um ra+ltaihete de Pores para ela e este judo
resotvido '. O advogado quer se thrar, o cartor&rio quay se {tvrar,
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dodo nlttndo auer se tivrar. Ningt£6m 6 prepay'ado em vio16ncia de
gattero. Entaofo agl'essor] ndo pads ntais ser autuado em Pa-
grante, os 2 sda !wades na presenga da autoridade, teRI que $azer
ipso, t&m que calninhar para esse composig8o.

A Saute levot{ }2 argos /azeKda aparecer que a vio!&ncia do-

]udstica era crime. De repente, {ssa ja{ banalizado. Entaa, os ho-
mers comegal"ant a agredil" as nlttl,heres por conte de uma costa
bdsica, por carta de ttln rantathete dejicres 'Eu vou !d, doth unt
ramalhete de Pores para voc& e asta judo carlo

Eu tenho cel"reza, ndo posse pro\;ar nttlnericamente, }nas tenho
cel"reza ndo que a viet ncaa dolnfstica attmentou, mas o gram de
viot&ncia auntentot{. torque aquino qtle vinha num caminhar e era
inibido peta delegacia, agora tirou a inibigdo, caminha para a
matte'

Essay colocag6es, de uma das delegadas entrevistadas, resumem

as mudangas acarretadas pda lei 9099, de 1995, na dinfmica do tra-

balho nas delegacias da mulher. Esta lei, que disp6e sobre os JE-
CRIM$ tem como objetivos centrais ampliar o acesso da populagao a

Justiga e promoter a rapids atuag:io do direito pda simplificagao de
procedimentos." Orientados polos principios da busca de conciliagao,

esses Juizados julgam casos de contravengao e crimes considerados de

menor poder ofensivo, cuja pena mfxima ngo ultrapassa um ano de

reclusio. Nesses cason, os prince.pios da informalidade e da economic

processual dispensam a realizagao do inqu6rito policial. O boletim de

ocorr6ncia 6 substitui.do pda elaboragao de um ''termo circunstancia-

do'' que traz um relato dos fates e a caracterizagao das parted, e pods

ser encaminhado, com presteza, ao Tribunal

8 Para resultados de pesquisa em ci6ncias socials soble os JECRiMs ver Azevedo,
R. G. (2000), Cardoso, A P. (1996), Cunha, (2001), Fainting, (1999), Kant de Liman
((2001), Werneck Vianna et. allii(1999).
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O efeito dessa leia nova institucionalidade sobre as DDMs foi

extraordinfrio, porque, homo vimos, a maioria dos casos atendidos

por das 6 de crimes considerados de manor poder ofensivo, homo 6 o

caso das les6es corporais e ameagas e, homo tal, objeto de atendi-

mento polos novos Juizados.

Essay ocorr6ncias, quando sgo registradas coma les6es corporais

loves e ameaga, podem ser muito rapidamente encaminhadas a Justiga,

e as panes podem ser chamadas a comparecer numa audi6ncia perante

o Juiz em at6 menos de uma semana.

Os dados mostram que os JECRIMs transformaram nio apenas a

dinimica das delegacias da mulher e o modo como nelas Cram condu-

zidos os delitos, mas afetaram a demanda dos JECRIMs, surpreenden-

do sous pr6prios propositores. Criados para, na pratica, assumirem

uma parcela dos processos criminais das varas comuns, os JECRIMs

passam a dar conta de um outro tipo de delito que n5o chegava is va-

ras judiciais
A orientagao que rego os procedimentos adotados nos JECRIMs

f assim descrita por Cunha (2001, p.65), de maneira gerd e sucinta:

No Juizado crimina! d6-se initio ao processo, marcando-se a
data da audiEncia de conciliagao. A fuse de conciliaQao (...) f de-

$nida enl Nina Qnica audi&ncia que ocome em dubs etapas: uma
primeira etapa, na qual 6 decidida a composigao de danes avis e
uma segtinda etapa -- transagao -- que varig de acordo com o lipo

de aWaD penal. Nos cases de aWaD penal prhada ou agate pena!
pftblica condicionada, se bonner composigao de danes avis, o luiz

i9 Para dar apenas um exemplo, das 263.702 ocorr6ncias registradas nas DDMs do
estado de Sgo Paulo, em 1999, 58940 foram les6es corporais dolosas e 42173 amea-
cas
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homologs o acordo e o processo este extinto sein direito a interpo-
sig&o de }"ecttrso. Casa lada baja colnposigao de danes elvis: na
agro penal privada, o (!fendido poder& ojbrecer queixa ao luiz,
dandy {uicio ao procedimento sunlarissimo; (.-.) na aWaD penal pu-
blica condicionada, o afendido pods se ntanifestar]representagao]
para que ocorra a transagao(...). Se o ofandido ndo se manifesto,
e nao/or casa de arquivameltto do casa, o Miuist4rio P&blico Rode
o$erecer ao luiz a detltkncia, dandy initio ao procedimenlo su:na-
rissimo. Pordm, se hotiver represeutagao da ajbndido, ocorre a
transagao, que segtie o mesmo rita da agate penal pQbtica incondi-
cionada. Nests casa, havelldo ot{ lido a composigao dos datos ci-

Pis, o Mlinist6rio P&blico poderd propos" a transagao, a suspensao

provis6ria do processo ou requerer o arquivantento do casa {...). A
Erallsagaa Z tuna $or lla de despenalizagao, que se d& atrav6s da
apLicagao de pena alternafiva(...). Se o tutor do Jbia aceitar a

proposta /etta peta Minist6rio Pfblico, este sera apreciada pele
juiz, que ird homotogar a tralasagdo e aplicar a pena alternating
(.-.) A hontologagdo da transagao ndo sentetlga condenat6ria,
nda produzindo os sells ejbitos condenagao. reincidancia, !an-
Qamellto do aufor no ro! dos culpados, e@itos avis e maas antece-
dentes

E importante ressaltar que a lei 9099 estabelece que nos delitos

de lesio corporal levi e culposa e ameaga 6 necessfria a representagao

do ofendido, o que nio ocorre em outros tipos de crime coma porte
ilegal de arma ou dirigir sem habilitagao. Tal necessidade lorna a apu-

ragao e solugao da vio16ncia de g&nero mais complicada, homo ex-

pressa a Dra. Maria Berenice Dias, Desembargadora do Tribunal de
Justiga do Rio Grande do Sul, em artigo do Jornal Zero J7ora

(...) naojoi dada alengao n erecida ao /ato de a Lei n. 9099/95.
ao cl"iar os juizados especiais, ter condicionado o delito de tesco
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corporal levi e culposa a representaQiio do ofendLdo. Cam ipso,
otllitiu-se o Estado de sua obrigagao de agri", trwlsmitindo Zt vitima

de bttscar a pLlnig€io de sell agressor, segulldo critfrio de meta
conveni&l'leia. Ora, ent se tratalldo de delitos do112fsticos, ta! dele-

gagao praticamente tribe o desencadeameltto da agro quando o
agressor 6 }narido ou companheiro da vitima. De outdo lada
quatlda exists alguin vinci lo etttre a ofetldida e sell agressor. sob a

justificativa da necessidade de garantir a harmolala familiar, d alto
o induce de absolvig8es, parecendo dispor de mellor lesividade os
il,{citos de &mbito don't6stico, quash se podendo diner que se tol'ba-
ram crimes invisheis. Mas judo ipso ndo basra pal'a evidenciar que

a Justiga }ltalltfm tiiu vis discrin'iinat6rio e pl"econceituoso qutan-
do a -vitima 6 futher

Nas delegacias da mulher essa mudanga 6 avaliada de maneiras

distintas por suas agentes. Por um lado, considera-se que a lei ngo trou-

xe mudangas significativas no trabalho, houve apenas uma agilizagao

que possibilitou, coma disse uma delegada, ''desacumular os BOs para-

des na delegacia''. Por outro dado, algumas delegadas, como vimos no

ini.cio deste item, lamentam que a lei tenha desautorizado a policia, res-

tringindo seu poder de coagao e desvirtuado o proprio sentido das dele-

gacias da mulher na medida em que os agressores sabem que com uma
costa bfsica se livram da policia e da justiga. E isso porque um dos pro-

cedimentos definidos pda lei consists em autorizar penas altemativas

que envolvem a prestagao de servigos a comunidade, sendo o paga-
mento de uma costa bgsica a pena imputada com maior freqiiancia aos

casos de vio16ncia dom6stica e de agress6es de vizinhos e parentes.''

:o Jornal Zero .Hb/"cz, 21/07/2001, P.3
I Vfrios autores t6m mostrado que a transag:io penal e a conciliagao sgo figuras

estranhas a tradig:io jurfdica brasileira (homo de resto sio tamb6m as regras jurrdicas
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Outras delegadas e agentes da seguranga publica argumentam

kinda que nio se pods minimizar o impacto da convocag:io para uma

audi6ncia no tribunal na presenga do juiz homo um mecanismo inibi-

dor da vio16ncia de maridos, parentes e vizinhos, mesmo que a pena

bela o pagamento de uma costa bfisica. A leia avaliada de maneira po-

sitiva com o argumento de que ela nio 6 tio branda como parece ser

Nas palavras de um dos agentes do tribunal de Campinas

Uma das vantagens da Leia a chance de acerto para o r6u, cri-
mes que podel"iam resultar em prisao, !ogo de inicio, no prilneito
cojnetinlento, teal uma segundo chance.(...) Mas. tent a ressalva
de qt,{e se cometer outta crime, atom de responder peta crime que
estava suspense, 'pa{ }'esponder peta outta sent a utilizagao da Lei
9099.(...} A pessoa a advertida, e se eta conieter ozitro crime no

dos parses da civf/ /att, /real//an). Sobre o tema ver Kant de Lima (1995 e 2001) e
Wemeck Vianna et al. (1999). Sobre os juizados de pequenas causas nos Estados
Unidos da America ver Cardoso de Oliveira (1989 e 1996) que mostra com precisao
a insatisfaglio dos adversfrios envolvidos nests typo de resolug:io de conflitos. Con-
tudo, para a16m da importancia da diversidade cultural vale a pena tamb6m identify.
car processor de ordem maid global que levam ao interesse pdas formal altemativas
de resolugao de conflitos. Nesta diregao, Nader (19s) chama de a ''ideologia da har-
monia coercitiva '' as formal de resolugao de disputas que caracterizam as novas
praticas jurfdicas norte-americanas. Nas 61timas d6cadas aquele pars terra substituf-
do a preocupag:io com a justiga (que caracterizou os movimentos sociais dos anos
60) por uma preocupagao com harmonia e efici6ncia. A utica do cerro e do errado
cedeu lugar para uma utica do tratamento. De um modelo centrado nos tribunais,
que pressup6em ganhadores e perdedores, passou-se para a valorizag:io das praticas
de conciliagao, em que o acordo cria a impress:io que s6 hii vencedores nas disputas.
Os entusiasmo transformador dos amos 60, nos Estados Unidos, de acordo com a
autora, contrasta com a intolerfncia contemporanea em relagao ao conflito. N5o se
grata mats de evitar as causal da disc6rdia, mas sua manifestagao. A valorizagao do
consenso e da conciliag:io e o pressuposto de que a harmonia 6 benigna, arguments
a autora, constitui-se numb forma poderosa de controls social. Quem age em con
fronto com a leia sempre o mats interessado numa solugao conciliat6ria.
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pel"dodo de S amos, ela }'esponde o processo que eia cotnetett um
rzovo crf/ne a/g//z hague/e. "(spud Beraldo de Oliveira, 2002, p-38)

Em contraposigao, hg. agentes do judiciario que argumentam que

a lei, de fato, suspends qualquer punig2io:

O M.inistfrio P&btico, ao proper a pena pda os cases do
JECRIMI, tem fido mttito tibera!, pots 90% 6 a pel'ta de pagamento
da costa bdsica. lsto porqtte a materia dos atlto} es das pequenas
causes sao de um coder aquisitho bai)co, sends assam ndo poderia

pagan lima mLilta quito atta. No meu panto de vista, esse e uma
ptinigao vdtida, pots f uma prestagao de sewigo Zt comunidade,
mas 6 verdade que o atttor ndo sante cotlao Lima puligao e nor-
malmente ete aceita. (.. ) En$m, a costa bdsica Kdo t! ua pllnlQao.
alias. temps varies castes de autores chegaY'etll no cart6rio com o
comprovante de pagan'Renta da costa e dizendo que se ele soubesse
que serif t&o bat"ato baker na mtither, ete bateria mats vezes
(apzfd Beraldo de Oliveira, 2002, p.56)

E importante realizar estudos detalhados sobre os JECRIMs de

modo a investigar duas ordens de quest6es, que est5o estreitamente re-

lacionadas e que orientam as pesquisas das DDMs:

1) Um sistema de in-

formagao consistente e bem qualificado 6 a condigao bfsica para ma '
ximizar a efici6ncia de uma instituigao, formular diagn6sticos sobre a

qualidade de sous servigos e propor novak poll.ticas de gestao. Eases

dados sgo especialmente importantes para instituig6es que prop6em

praticas inovadoras. Estatfsticas produzidas com rigor se constituem

em argumentos fundamentais nas propostas de redefinig:io de proce-

dimentos na medida em que definem qual 6 o tipo de demanda e exi-

gem agnes a ela direcionadas.
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2) Confiabilidade dos JECRIMs. E importance avaliar a visibili

dade e a confiabilidade dos JECRIMs no que diz respeito a qualidade

do servigo oferecido. Vimos que as opini6es sobre o JECRIM diver-

gem no que diz respeito aos procedimentos adotados em relagao a vi-

o16ncia de g6nero. Entretanto, as entrevistas realizadas com agentes

do JECRIM reiteram uma decepgao com o desempenho da instituigao,

sobretudo, devido ao arquivamento por falta de representagao da vi.ti-

ma. Nests sentido, a decepgao 6 muito semelhante aquela que com
grande dificuldade os estudos sobre as delegacias da mulder admiti-

am, ou sega, de que as vi.timas independentemente da vio16ncia perpe-

trada, nio levam a acusagao contra os sous agressores at6 o fim, impe-

dindo sua punigao. Na opiniao de um dos juizes entrevistados a nio
representagao se dove a quest6es que s6 dizem respeito is vi.ti-

mes\"(...) f culpa da } luther, pots eta retina a queixa dizendo que as

maYcas de agressao sel"ial'n deco?rented de um tombs.

Como os procedimentos adotados em cada JECRIM apresentam

variag6es 6 preciso contemplar com cuidado o impacto dessa diversi-

dade de condutas sobre a confiabilidade e visibilidade da instituigao
perante o p6blico que a ela recorre. Em certo sentido, 6 possfvel esta-

belecer homo hip6tese que estas variag6es resultam do faso do poder

decis6rio nessa instituigao ficar muito dependence da sensibilidade de

cada juiz em relagao aos direitos das minorias. Por exemplo, o Dr. Ri-

cardo Chimenti, juiz corregedor auxiliar dos Juizados Especiais ex

pressou a vontade de criar mecanismos para que os condenados nos

delitos de mellor potencial ofensivo sejam encaminhados para trata-
mento psico16gico, em vez de serum obrigados a pagar multa ou

prestar um servigo comunitfrio.
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C) probtelBa, diz o jail, f que }l3o podemos impor ttm ti'acai'Renta
[sso ndo f aceito pecos psic6togos. Telmos de encontrar alma }na-
neira de comeguir uin cotxsenso entre o rdu . o luiz e stla familia
3e que o n'tether f ele se tratar para que ndo se

torre uyn crtnat.nose

pertgoso. Por enqttanto, n6s ja encan'iinhamos a mulder agredida
para atendimento psicol6gico e podentos apenas sugerir que o reu
juga o /nes//lo "(Fo/ha de S. Pal//o, 25/09/20000, C4)

A sensibilidade dos juizes em relagao a vio16ncia contra a mu-

Iher e outras formal de discriminagao 6 um dado fundamental para

compreendermos a diversidade na tomada de decisio que podera ser
encontrada nos JECRIMs.

Estudar os JECRIMs 6, em suma, uma condigao fundamental

para entender as Delegacias Especiais de Poll.cia. JECRIMs e DDMs

s3.o instituig6es muito distintas, t6m imagens pablicas e posig6es no
sistema de justiga muito diferentes e, portanto, 6 de se supor que ofe-

regam respostas distintas para aos dilemas 6ticos envolvidos na oposi-

gao entry universidade e particularidade. As Delegacias Especiais de
Poll.cia foram criadas com o objetivo de politizar a justiga. Os JE-

CRIMs nio podem se limitar a judicializar as relag6es familiares dos

cidadios pensados como ''fblhos:
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