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territ6rio. ''Tal ordem n5o 6 igualitgria ou socialmente imparcial; tanto

no capitalismo como no socialismo burocrftico ela sustenta, e ajuda a
reproduzir, relag6es de poder sistematicamente assim6tricas"

(O'Donnell, 1993:125). O sistemajega16 uma dimensio que constiLui
tal ordem e garante que as relag6es socials, mesmo implicadas .em
tramas assim6tricas, sigam um curio de aquiesc6ncia e compo'omissos
mt3tuos. Ta] sistema 6 baseado em leis que, no caso das democracies

contemporaneas, t6m no Congresso -- o lugar de debate e aprovaglio --,
no Judicigrio -- o lugar- onde se expressam e se resolvem os conHitos
de interesse --, constituindo-se ambos no arcabougo organizacional
mats amplo que pressup6e a efetividade socia] da ]ei

Contudo, tal efetividade n5o pods ser apenas avaliadA no sentido
estrito e fom)al do conte6do da ]eie de sua aplicagao em tess. Como

afirma O'Donne]], a ''cidadania n5o se esgota nos limited do politico
(estntamente definido, coma faz a major parte da literatura contempo
ranea). A cidadania este em jogs, por exemplo, quando, depois de in-
gressar numa lelagao contratual, uma parte que pensa ter uma recla-

magao ]egrtima pods ou nio apelar a um 6rgao pab]ico ]egalmente
..competente, do qual pods esperar tratamento jusco, para que interve-
nha e julgue a questgo" (O'Donnell, 1993: i27i. A igualdade perante a
]ei ngo foi inteiramente alcangada por nenhuma nagao (a que mats se
aproxima de um certo ideal f a escandinava), mas, em deterlninados
parses, ela apl-esenta desigualdades acentuadas, atl-avessando o territ6-

no nacional, bem coma os variados extratos sociais ou diferengas con-
cementes a ganero e raga. '

Esse parece ser o problema que padecemos: parses como o Bl-a-
sia apresentam essa desigualdade de modo acentuado e cr6nico, se-
gundo O'Donne]], por sofrer crise aguda ao seu estad6 -- ''do estado
enquanto um conjunto de burocracias capaz de cumprir suds obHga-



estado que mistura caracterfsticas democrfticas e
autoritgrias: os di-

. . .c. . ..I . ,I ,..

Se esse 6 o contexts mats amplo em que se delineiam dilemas de

relativas ao atendimento dos direitos das minorias, e em particular dos
direitos das mulheres, a partir do exams sobre a qualidade e credibili-

dade dos servigos oferecidos pdas delegacias especializadas em defe-

sa da mulherde de Sgo Paulo conta hoje com node delegacias, criadas

desde 1985 no governo Montoro polo entio secretfrio de seguranga,
Michel Tamer, em resposta a demanda do movimento de mulheres e

mento e suas implicag6es mats gerais na erradicagao da vio16ncia.
Vgrios estudos ja delimitaram os tomas e paradoxos dessa inici-
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dais e a clienLela (Brandao, E.R 1997; Munoz, J 1996; Santos. M.C
1996i Soared, B.M 1996); outros mostram, a parlor de dados estatisti-

cos pl'ovenientes dos Boletins de Ocon6ncia, um quads-o contundente
de desist6ncias das vftimas em seguirem adiante em saas deniincias
(Brandao, E.R. 1998), da desproporgao entre registros e conclus6es

dos castes com punigao efetiva (SaffioLti 2002), assam coma a 16gica
da absolvi€1ao e do arquivamento que preside os inqu6ritos e dentlnci-

as, tomados a cargo de promotores e jurzes (Carrara et alli 2002). A
bibjiografia especializada apresenta tamb6m importancecontribuigao

W '/' a '

sobre o I'elacionamento entre estas delegaclas e segmentos do movi-
mento de mu]heres, ta] coho discuss6es que tomam como foco as re-

presentag6es das agentes policiais e da cultura jurfdica em que est5o
imersas (Santos, M.C. 1996, 1999; CNDM 2001).

malta, contudo, uma anfilise que amplie o escopo de avaliagZio

sobre o atendimento das delegacias, averiguando as articulag6es e co-
nex6es entry o servigo prestado e o universo politico e institucional
destinado a defesa e protegao de direitos de minorias discriminadas
tanto do ponto de vista do poder p6blico, quanto da sociedade civil.
Nesse sentido, definimos como objeto examinar, a parter de observa-

ggo, de entrevistas e de dados estatfsticos, de que modo as delegacias
est5o articuladas a lode de movimentos sociais, sobretudo, os I'elativos
a problematica da mulher; ao universo de instituig6es de assist6ncia

social, psico16gica e;juridica; e observar.as relag6es da delegacia em
meld a Secretaria de Seguranga Publica. ' '

A caracterrstica mats contundente que pudemos depreender des-
se universo de relag6es 6 o significativo paralelismo institucional -- ou

melhor, um isolamento de agnes no atendimento prestado e uma capa-
c dade limitada em articular solug6es junto a outros adores que com-
p6em o campo. Tal fen6meno lesulta, inegavelmente, de uma multi-
plicidade de fatores que merecem ser examinados a parter de uma
abordagem que, menos do que indycar defici6ncias ou ]imitag6es indi-
viduals, revere a complexidade do processo que envolve as' coming6n-
cias polrticas e as vgrias folmas ou modos de atuagao institutional.
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Parte considerfvel dos depoimentos co)etados por nossa pesqul-

sa indica que as dificuldades enfi'entadas para a consolidagao dos ser-
vigos prestados pdas DDMs decolTem de uma especie

de sub-

valorizagao dessas delegacias no interior do universo da corporagao

policial e de sous quadros dirigentes explicfvel polo fato dos crimes de
sua algada representarem manor poder ofensivo a. sociedade. Ha uma
tend6ncia difusa por toda a sociedade em considerar que os crimes e
infrag6es relatives bs relag6es interpessoais e de natureza, privada
constituem a face maid branda daquilo que caracteriza a vio16ncia ur-
banaz. Articulada a esse representagao este a id6ia de que os conflitos
concementes a estes crimes exigem um typo de atendimento que ex-

trapola as atribuig6es t6cnicas dos agentes policiais, exigindo trata-
mento assistencial fomecido por profissionais especializados em ou-
tros areas disciplinares. A alta incid6ncia de pedidos de interrupgao
dos procedimentos desencadeados com a denQncia policial pdas viti-
mas vem a con'oborar um certo sentimento generalizado de impoten-

cia das agentes policiais, ainda que estudos recentes tentem dar com-

;:;'"W::P XRI t:lii::
tes vozes do campo tem se pronunciado: tanto representantes de orga-

nizag6es nao-governamentais, coma autoridades govemamentais pro-
poem a implementagao de polfticas de capacitagao dos agentes pollci-
ais, de campanhas de sensibilizagEio sabre a relevincia da enadicagao
da vio16ncia inteipessoal e de uma maior articulagao entry instituigoes

gees familiares e dom6sticas.



no tratamento dos cason. Sem davida, estas medidas, se I'ealizadas.

podem vir a neutralizar ou mesmo minimizar o paralelismo instituclo-
nal que nossa pesquisa vem detectando. Contudo, ainda se faz neces-

sfdo examinar outros fatores e conting6ncias que dZio ao quadro uma
complexidade particular

Em primeiro lugar, 6 precise considerar que exists uma dificul-
dade significativa na definigao do objeto da inLerveng:io. Ngo hi con-
senso entre os vfrios adores do campo (inclusive, entry os estudiosos)
do fen6meno que se estfi enfrentando: ora qualifica-se como vio16ncia
contra a mu]her, ol'a homo vio]6ncia dom6stica, alguns momentos
coma vio16ncia familiar, ot.itro momento, o inais recente, come vio-
16ncia de g&nero. Coda UHc8 dessas express6es tl-az um significado di-
ferente, conespondendo a comportamentos, relag6es socials com di-
n8micas e envolvidos distintos. Para a16m de um preciosismo concei-
tua], trata-se de pensar as implicag6es que a ''cumutagao '' ou hibridis-
mo entry essas vfrias expo'ess6es graz para o campo mesmo do atendi-

mento e sous efeitos sobre uma polftica maid eficaz de erradicag:io da
vio]6ncia

Em segundo lugar, 6 preciso que se consider-e que os stores ins-

titucionais e, em particular, os agentes judiciarios n5o operam com
uma deHnigao minimamente consensual sobre o que entendem sei

uma delegacia especializada. De certo modo, existe uma representagao
malorltariamente difundida, inclusive, pda cultul-a jurfdica de que o
servigo policial dove ter uma conotag:io universalista. Oferecer um
servigo especializado faria sentido no tratamento de typos particulares

de crime. Ngo causa o mellor traumatismo na coiporagao po]icia], por
exemplo, que existam depal-tamentos especializados no combats ao
uso e trgfico de entorpecentes. Mas, at6 polo fato de n:io haver um
consenso soba-e o lipo de crime e sua conex:io com a relev2ncia da vi-

o]6ncia que este na algada da delegacla de defesa da mulher, prolife-
ram crfticas sobre pl-lvi16gios e o sentido Indevido da exist6ncia da
instltuigao.
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atendimento ilustram uma situagao repleta de inquieta96es

sultan (Gregory, M.F. 1993).
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]'es como resultante de uma estrutui-a de dominagao. Tal interpletagao
n&o estava presents na l-et6rica, discus-sividade tampouco nas prgticas
jun'dicas e judicifdas no enfrentamento de crimes. Ainda hoje n5o 6
exagel-ado afil-mar que ta) abordagem, ainda que esteja plesente na
Constituigiio e no delineamento de a]gumas reiss, encontra imensas

resjst6ncias nas prgti:as e sabetes que comp6em o campo da apjicagaa

.. Dentre os diagn6sticos, estudos e prgticas ]evados a cabo pdas
feministas, naquele perfodo, ngo havia propliamente a fomaulagEio de
uma proposta de criagao desse lipo de delegacia. Reclamava-se. so-
bretudo, da impunidade e da inopel-ancia do sistema judicigrio em dar
relevfncia ao problema e atendet- aos direitos mrnimos das mulheres.

Entry os vfrios gi-upon havia, Inclusive, discordgncias contundentes
sobre as melhores medidas para enfl-entfi-lo e, sobretudo, se o movi-

mento deveria estal ' envolvido organicamente na formulaggo de politi-
cos p6blicas de seguranga. ' '

A parter da criagao do Conselho Estadual da Condigao Feminina
no govelno Montoro em 1982 -- no qual apenas uma parte do movi-
mento esteve diretamente envolvida --, vislumbrou-se altemativas de

intervengao, aproximando as leivindicag6es feministas de uma possf-
vel agro institucional no 2mbito govelnamenta]. Vio]6ncia contra
mulher el-a uma das quest6es-shave do movimento e passou a consti-

tuir elemento importance na paula de discuss6es do Conselho. Ajgu-
mas iniciativas farah sendo implementadas e, entry das, o dililogo

a para Prevenir, Punic e Erradicar a
e aprovada na Assemb16ia Gerd da
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maid consistente com representantes das instituig6es judicigrias. Em
memo a essay discuss6es, o entio Secretfrio da Seguranga do govemo

mandas de parte do movimento no combats a viola . ' '. . . ....= n. .I .
ncaa contra a mu-

Iher e a parter de uma perspective que implicava uma estreita articula-

gao, sengo colaboragao, entry o sistema de atendimento e represen-
tantes do CECF e da OAB. Essa ''sintonia fina '' teve, contudo, duragao

inteng6es'' a parte, as DDMs foram entregues a pr6pria sortejem que
um padrao de atuagao interinstitucional e antenado a expenencia e
concepg6es feministas tenha conseguido se consolidar.

7 As informag6es sobre
E. Vargas (1993)

"Cai.ta de Inten96es" forum extj'afdas de Schumaher, M.A e



e orienta o trabalho nas delegacias define que a fungao da polrcia judi-
ci!ida 6 a de investigar crimes baseado no ''principio de ]egalidade ''
segundo o qual: n5o ha crime sem ]ei anterior que o deana como ta].

nio ha pena sem prfvia detemlinagao legal (Santos, 1999). As dejega-
clas atuam segundo tipificag6es penais e, coma sabemos, vio]6ncia

contra mulher (familiar, dom6stica ou de gfnero) n8o constitui figura

jurfdica, def]nida pena ]ei criminal. O que 6 descl'ito coma tips penal,
implicando uma classlficagao (]esao corporal, ameaga, atentado vio-

lento ao pudor, calCinia e difamagio etc.), depends da interpretagao
que a agence (e, no cano concrete, a delegada ou a escriva) [em da
queixa enunciada pda vitima. Sem uma abordagem consistente sobre
os significados e sobre a din6mica em que ocon'em os conflitos inter-
pessoais nos quads as vrtimas s5o mulheres o coder e saber de classifi-
cagiio tol"na-se aleat6rio ou por demais imiscurdo nos l-epert6rios ou
representa96es pessoais. Se esse aspecto por si s6 ja demonstra fragili-

dade para o atendimento, sous efeitos sobre o objetivo da instituigao -
ajudal ' a e]radicar a vio]6ncia contra a mulher -- fica inteiramente ame-

agado. Coma destaca Santos (1999), as poiiciais tandem a restringir a
nogao feminista de vio]6ncia de g6nero aos climes e infrag6es cometh-

'Q-- '

dos no gmbito da sociedade conjugal em cenfrio dom6stico, excetuan-

do-se, evidentemente, o estup]'o ou a vio]6ncia sexual quando cometi-
da por desconhecidos. Atende-se prioritariamente as mulheles, afinal
elsa foia interpretagao sobre o sentido dessa delegacia especializada.
Resultado: os conflitos que resu]tam em vio]6ncia praticados por mu-
Iheres contra criangas, entry mulhel-es ou ainda contra homens n5o es-
t5o naquilo que se considera homo a algada da DDM

Outta consideragao importante: como nio hg uma definig:io jurf-
dica, apenas as tipificag6es penais correntes, e n5o ha uma i"ef expo Dials

aprimorada sobre as implicag6es em tel'mos de g6nero desses tipos de
vio16ncia, o saber que se tem sobre des -- e que orientam as classifica-
g6es, o atendimento e o encaminhamento dos casos -- acaba flcando su-

bordinado is demandas das queixosas. Santos (1999) e Brandio (1998)
alertaram sobre esse aspects: a vio16ncia conjugal em

\- ' ' '' V/

que a vrtima 6 a
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mulher parece ter se constitufdo coma o casa paradigmatico a descrever
a vioBncia contra a mulher em gerd e, maid tardy, tamb6m o que 6 en-

tendido quando se menciona a vio16ncia de genero. De fato, esse para-
digma nio 6 resultante da prftica policial. O atendimento nos SOS-
Mulher, tal coma os dados a partir dos quaid os estudiosos elaboraram
saas anflises, forum sendo balizados pdas demandas majoritarias da
clientela. A maioria dos casos se referia a mulheres de um certs extrato

social e queixas relativas ao relacionamento com maridos, companhei-
ros ou parceiros em contexto dom6stico. Paradoxal e limitante: o objeto
vai sends definido a panir de informag6es fomecidas pda demanda
imediata, com dodo o caldo cultural e estigmatizante que pods ester em

jogs. A16m disco, casos homo vio16ncia sexual em relag6es conlugai$
ass6dio sexual, discriminagao sexual, vio16ncia psico16gica etc. passam
a n:io encontrar guarida no tratamento institucional. .

Outra conseqii6ncia deconente da aus6ncia de uma definigao
mats clara do fen6meno 6 a dificuldade de se garantir que o atendi-
mento altera o escopo das t'epresentag6es das vftimas no sentido de
uma maior sensibilizagao sable os sous dit'eitos. Brandio (1998) sali-

enta que a percepgao das mulheres atendidas pda DDM que
invests-
I a .. .: .8

aou descreviam os conflitos sem mencionarem a categoria vio16ncia'
No mats das vezes, referiam-se ''as gragas'', ''as ignorancias'' dos ma-

ridos como excessivos e inaceitfveis, mas, nem por ipso, manifestando

qualquer reconhecimento sabre as implicag6es de tats atitudes no que
se refers a esperar que sous relacionamentos transconessem em bases

maid igualitgrias. Como sugeri em estudo anterior, sem ulna
atuagao
. I : .. ..

que consiga obliterar a ''16gica da queixa'', con'e-se o risco de alimen
tar a vitimizagao, dificultando que os adores sociais envolvidos nos
conflitos problematizem de modo maid contundente os motlvos mats
profundos que envolvem as contendas, tal coma, suas posigaes coma
sujeitos detentores de direito

8 Esse aspects tamb6m estava presents nas narratives das mulheres que procuravam
o SOS-Mulher e que forum analisadas em estudo anterior (Giegori, M.F. 1993).



Em 1996, uma nova lei(DecreED n. 40.693/96) ampliou a com
pet6ncia deltas delegacias para tamb6m investigar crimes contra cri-
angas e adolescentes. Coin apoio da assessoria que coordena as DDMs

e assinatura do govemador Mario Coves, tal ampliag:io visa expander
o universe atendido de modo a dar conta dos crimes cometidos em
memo a famfJia, muito embora o decreto ngo explicite esse sentido com
clareza. O argumento subjacente a essa decis:io 6 a tentativa de deli-

mttar o conjunto de atendimenlos pojiciais, deixando a cargo das
DDMs a vio16ncia familiar (e ai nio apenas a que 6 cometida contra a
mulder) e, a cargo dos distrilos comuns, outros crimes que sio associ-
ados a vio]6ncia urbana. Do ponto de vista da corporagao po]icia], ta]
solugao corrige uma possfvel distorg5o do sentido dessa deleaacia es-
pecializada

Contudo, ela deixa descobertos os efeitos indesejados, quando
pensamos no registro da en'adicagiio da vio16ncia de g6nero. As de-
mandas feministas -- incorpol'adas polo poder p6blico na forma das
DDMs - partiam do pl-essuposto de que exists um typo particular de
vio16ncia, baseado nets assimetrias de g6nero. N5o se trata de descon-
siderar o faso de que parte dessa vio18ncia se apresenta no univel-so das
relag6es familiares, mas 6 preciso salientar que ela n:io se esgota nelas.

Por outro lido, e ipso estli presents nas falas de nossos entrevis-

tados, tal mudanga corresponderia a uma tentativa de ampliar a prote-
g2io da famrlia, cuja abordagem, no entanto, este distante da visio fe-

minista (ar considerada coda a diversidade de posig6es [e6ricas e prati-
cas) sabre o papel das assimetrias de g6nero nas configurag6es famiji-
ares. Nio se trata aqua de exigir que as instituig6es judicigdas parti-
Ihem o idegHo feminista. Por6m, considero relevante que tenhamos
em monte esse deslocamento do objeto de intervengao e pensar sobre
sous desdobl'amentos. Organizal- agnes que visam eliminar a vio16ncia
de g6nei-o implica esbogar outros modos de conceber a familia. inclu-

sive, a posigao que a mulher ocupa nela. Mats do que corrigir os ex-
cessos, abusos ou anomias cometidos polos chefes de famflia - o que
parece estar plessuposto no modelo do decreto --, eixadical- a viol&ncia

12



p""'=gao d='=j:j::'= '=H-..... .'""£' "=y:,Fe::

tituam entrax-es para que eases crimes nio rnais ocorram

9 Tal representagao este presents nos comentglios coletados por nossa pesquisa de
campo e que estlo em anexo, bem coma nas entrevistas realizadas.
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Outro problems de order conceptual este na deflnigao do que se
entende pol- uma Delegacia Especializada. O estudo recentemente rea-

lizado pele Conselho Naciona] dos Direitos da Mulher (2001) revela
aspectos nessa dilegao. A maioria das delegadas investigadas se con-
siders capacitada tecnicamente para a apuragao de crimes. Por6m. re-

conhecem suas limitag6es ao tratar de um tipo de vio]6ncia originada,
segundo suas interpretag6es, de problemas de natureza social. Nesse

' ' 'a- '''")

senddo, sugerem a incorporagao de profissionais de outras especiali-
dades no atendimento prestado. Colocag6es desse typo est5o tamb6m

presences em nosso material de pesquisa e indicam: de um dado, que
n5o hf compreensao partilhada de que as contendas com as quaid li-
dam se situam no interior de uma din6mica de g6nero; de outro, que hf
uma nogao implfcita de que a delegacia dove oferecer servigos segun-
do um crit6rio universalista que, no entanto, conde com a id6ia de uma
delegacia especializada

Ha uma nogao difundida entre as agentes policiais que o sentido
aa UOM e ]egftimo, sobretudo, por se tratar de um servigo solidgrio is

muHleres. Mas n5o exlste uma discuss5o ou compreensao mats pro-
funda do significado de estarem oferecendo um

' r ''

tratamento diferencia-
do ou criado para um segmento particular' de problemas. Em conse-
qU6ncia, o atendimento concreto oferecido tends a encaminhar solu-

goes por demais i-elativas as l-efer6ncias pessoais das agentes encarre-

gadas. A aus6ncia de uma polrtica normativa para o atendimento espe-
cializado e sells efeitos sable a pratica digria tandem a criar uma situa-
gao na qual cada encaminhamento depends, fundamentalmente. do
bom denso ou do universe de I'elag6es e conhecimentos das funcionf-.

das lesponsgveis. Ta] situagao estimula e alimenta o pal-alelismo no
atendimento, como veremos a seguir.
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O ATENDINIENTO: PARALELISblO INSTITUCIONAL

seu redesenho. aterial de pesquisa destaca uma insatisfagao difusa, po '

delegacias de manor relev8ncia deja porque atuam no combats a cn-
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mes pretensamente ments danosos a sociedade (a carreira po]icia]
bem sucedida exige o enfrentamento do crime mats ''valorizado '': o de

maier potential ofensivo), deja peso fate de serum delegacias especia
lizadas na defesa da mulher -- o machismo este presents na corpora-
gao, assam como em variados campos profissionais. Tamb6m 6 ineg6-
ve] que as condig6es materials e de recursos humanos deveria consti-

tuir a base para um melhor equacionamento no servigo. Contudo, se
compararmos -- a partir mesmo desses quesitos -- a precariedade dos
recursos das DDMs e a dos demais distritos policiais n5o conseguire-

mos notar diferengas discrepantes. Em algumas resides, a situagao das
DDMs este em melhores condig6es do que a dos distritos comuns.

Consider-o, inclusive, que um dos elementos que intensifica o
discurso que desvaloriza as DDMs por pare da corporagao tem a ver
com o fato destas Qltimas terem tide uma imensa visibilidade polftica

principalmente nos primeiros anos ap6s a sua cHagao -- e apoio das
autoridades no comando da Secretaria Estadual da Seguranga Publica,
intensificando a rivalidade na competigao por recut'sos. Evidentemen-

te, nem todos os secletgrios da segulanga tiveram o mesmo empenho
na consolidagao desse servigoi i. Mas 6 tamb6m verdade que, do ponto
de vista de uma avaliag:io mats consistente, tem fido considergve] o
suporte da Secretaria na criagao da malha institucional de atendimento
policial: Sgo Paulo 6 o estado que conga com 40,7% das DDMs de
todd o pars, sends o nosso municfpio o que tem o maier ntimero delay
(CNDM, 2001). A16m da majha de delegacias, tends verificado esfor-
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fos para a consolidagao do servigo prestado. As DDMs sio coordena-
das por um 6rgao de assessoria a comando de delegadas A+.£- A +% A

com expe-

ri6ncia e que atuam coma porta-vozes no dialogo com o
secretgno, na

articulagao com o Conselho Estadual da Condigao
Feminina, com a

. .£! J. J.. ,:lA

OAB com demais 6rgaos do Poder Judicifrio e demais entidades da
sociedade civil

Devemos tamb6m levar em conte uma iniciati,va no tratamento
da viol&ncia sexual, o programa "Bem me-Quer"'', protagonizada

polo antigo secretario da seguranga, Marco Vinfcio Petrelluzzi, e que
apresenta resultados interessantes. Trata-se de um programa que refine
esforgos de quatro secretarial de Estado(Seguranga, Saade, Justiga e
Assist6ncia e Desenvolvimento Social), encadeia e centraliza o aden
dimento concreto. Em um ano e memo de exist6ncia, esse programs
atendeu 53 18 casos, garantindo o tratamento judiciario, exams de saQ-
de, atendimento psico16gico e social

Algumas de nossas entrevistadas esbogaram criticas que, de um
lada, acusam o programa polo seu contomo centralizado '', e de outro,
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polo fato da proposta ter fido feita sem o envolvimento direto do Con-
selho Estadual da Condit:io Feminina ou das agentes da DDM, inclu-

sive, da assessora responsgve]. Prova inconteste de que houve preocu-
pagao da Secretaria diante de uma demanda, mas tamb6m um parale-
lismo no modo como a pl'oposta foi articulada politicamente. Mesmo
assim, ela demonstra iniciativa por parte do Podei- P6blico em geren-
clar os servigos existentes de modo integrado, reunindo conv6nios
com entidades da sociedade civil. Tal integl-agro pods trazel- resulta-
dos extremamente ben6ficos pai'a o campo lnstitucional, pols, ela
maximiza a possibilidade concreta de articular servigos, evitando o
paralelismo reinante. O n6mei-o de casos em apenas um ano 6 um in-
dicador objetivo de que esse integragao este propiciando ou estimu-
]ando que as vrtimas de vio16ncia sexual procurem ajuda. Faso de
enol-me I'elevfncia pda ji conhecida sub notificagao das agress6es
dessa natureza

Pdas infos'mag6es apresentadas ja 6 possivel adiantar que a Se-
cretaria de Seguranga Publica tem procurado, nessas dubs 61timas d6-

cadas, atender is reivindicag6es do movimento de mulheres por um
melhor atendimento policial. Contudo, nem sempre essa atengao tem
sido acompanhada por uma articulagao ou diglogo com os organismos
que fazem parte de seu organograma (a assessoria que coordena as
DDMs, por exemplo), tampouco com as institui96es references a defe-
sa dos direitos da mulher. Esse aus6ncia de um contato cotidiano e
mats sistemlitico prqudica n3o apenas o atendimento conch'eto, como
cria insatisfag6es e distfincias que poderiam ser contoJnadas.

O Consejho Estadual da Condigao Feminine (CECT) [eve en
volvimento sistemftico com as primeiras delegacias e relacionamento
ativo com os secrethios da seguranga no govemo Montoro. Esse co-
nex&o positiva entry a Secretaria de Seguranga e o movimento nos

prim6rdios das DDMs foi telalivo, segundo Santos (1999), ao aspects

dora da entidade dizia respeito :l centralizagao do atendimento no Hospital P6rola
Baiyngton e n5o ester sendo realizado por todos os hospitais. -"r
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maid democrftico daquele govemo e tambfm peta fate da delegada

Rosemary Corr6a (a titular que implantou a I.DDM) ter percebido a

entidades do movimento de mulheres. Em 1997, o conselho promoveu
um curio de capacitagao para todas as delegadas do Estado, com re-
cursos da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos; conseguiu que a
Academia de Polfcia inclufsse o curio de vio16ncia contra a mulher na
sua grade curricular; e foi protagonista no conv6nio que estabeleceu a
Casa Abrigo do Estado, tamb6m com recursos provenientes do Mi
nist6rio da Justiga. A16m disco, como salientou a atual presidents do
conselho, a assessora que coordena as delegacias solicita sua interfe-

rfncia junta ao Secretfrio de Seguranga para resolver problemas van
adds, formando um4 esp6cie de parceria de apoio para garantir a aqui-

sig5o de iecursos b6m tem aludado a aparar arestas nas relag6es das

DDMs com o conjunto de instituig6es que trabalham com vftimas de
vio16ncia, bem como com entidades que integra o movimento de mu-
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theres. Esse papal - que mereceria ser maid visibilizado - constitui

tarefa fundamental, a meu vel ', pal'a evitar os pai'alelismos. Contudo, a

conviv6ncia entre as delegacias e essas entidades e instituig6es cons-
titui trama de diffcil destrinche, dificultada, inclusive, polo fato de que

nem todos os grupos leconhecem a ]egitimidade do CECF pal-a I'epre
renta-los. Como ja foi indicado no infcio do texto, apenas, uma par-
cela do movimento de mulheres apoiou sua criagao e, surpreendente-

mente, mesmo apes os vince anon de exist6ncia, as discord2ncias per-
manecem. As clivagens que estou mencionando s5o apresentadas
hole, com uma ret6rica difej-ence: os discursos de discordincia ngo
passam maid peso. receio de cooptagao (Schumaher e Vargas, ]993).
Ngo passam tamb6m por diferengas politico partidarias ou ideo]6aicas

ainda que as entidades com lidelangas identificadas a um partido ou
outro mantenham manor ou maier contato com o conselho. Como sa.
bemos o CECT, desde a sua fundagao, re6ne mulhel-es sintonizadas

com o antigo PMDB, hole voltado para o PSDB. Mas 6 preciso ter
cautela, pols esse aspecto jamais retirou dole sua cal-acteristica supra-
partidfria e de replesentagao do movimento. Mas, deja peso fato de
existir uma ''dist2ncia educada '' por parte das l-epresentantes do mo-
vimento que forum contrgrias a criagao do conselho, deja por parte do
movlmento querer manter a sua autonomia, o conselho n5o consegue
se legitimar homo interlocutor autorizado pal-a coordenar as articula-

' o -- '

gees polfticas

Exists nests campo uma divis5o que, sem ser explicitada com
toda a clareza, acompanha o delineamento dos grupos e entidades des-
de os idos de 80, mesmo considerando os novos atolls que entraram
em cent e os diferentes argumentos discordantes. De um lada. s5o
enunciadas posig6es contrfrias a partii' de diferentes estrat6gias no en-
frentamento da vio16ncla. Algumas entidades, como o Pr6-Mulheri4

i4 O Pr6-Mulher foi criado em 1977 por mulheres advogadas, entry das Floriza
Verucchi, com o intuito de atender as mulheres dos cortigos da Bela Vista. Grande
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atendidos por um tempo mats prolongado
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go e debate das entidades e instituig6es que tratam da mesma questaa
Conseguiram aglutinar atores no campo, chamando para discuss6es
relevantes, principalmente em tol-no da Lei 9099 e da aus6ncia de Po-
lrticas P6blicas no atendimento das vftimas. Contudo, tamb6m esse
F6rum n5o conseguiu, a despeito de esforgos elnpreendidos, consoli-

dar-se coma uma esp6cle de forma de aglutinag:io. A pr6pria Prefeitura
na gestao atua] ngo reconhece a legitimidade do Forum polo fato dole
ester leunido em tomo de um espago de servigo p6blico e n5o em um
da sociedade civil. O contato com as outras instituig6es, coho com as

DDMs e entidades, n5o 6 isento de conflitos. As delegadas que parti-
ciparam de algumas reunites do Forum se sentiram acuadas e cobra-

das a cumprir um paper que consideram ngo ser de sua algada; o Pr6-
Mulher encontrou dificuldades na conviv6ncia, sobretudo, pda resis-
t6ncia da Casa e do Forum em trabalhal-junto aos agl-essores

A Unigo de Mulhel-es desenvolve trabalho importance na foi-ma-

cao das Promotoras Legais Popular'esi5, estabelecendo para com as
DDMs relagao indireta at6 peso foco de sua intervengao. Gl-upo mili-
tants do movimento de mulheres desde os anon 70, ele circula bem por
entry as instituig6es, mas tamb6m sem se constituir coma uma forma
que consiga aglutinar os adores

Como se observa, trabalhos importantes estgo sendo lealizados e

em perspectivas distintas, o que, a meu ver, n5o constitui problema. A
exist6ncia de conflitos entry os atores da arena tamb6m n5o pods se]
vista como obstgculo intransponfvel. O que me parece paradoxa], con-

'' A Unigo de Mulheres desenvolve cursor com duragao anual de Plomotoras Legais
Populares, desde 1992. Tal empreendimento nitsceu da aspiragao de ajudar na apli-
cagao dos direitos a mulher consagrados pda Constituigao de 1988. A coor(lenagio
estadual dense prqeto de formagao refine, a16m da representante da Unigo de Mu he-

T..r-res, membros do Movimento do Minist6rio P6blico Democrftico, da Associaggo

tutelares, pastorais diversas, sindicatos etc. Ja formaram 700 Promotoras Legais Po-
pulares nos curses que duram de fevereiro a novembro, todos os sgbados



tudo, 6 a inexist6ncia de uma forma institucional -- homo a de rode, por

DDMs fica em paralelo, coma tamb6m as outs'as iniciativas mencionadas.

P:;bii{«L, g.:'.-'i, d. -'--':..-'" -. q«,d '. .;b'g'd ' 'lg"m ':
implicag6es dessa aus6ncia de trabalho conjunto sobre o servlgo pres-
tado pdas DDMs investigadas. Gostaria de abordar, em particular, o
relacionamento das delegacias junto Xs instituig6es socials e juddicas,

a partir dos encaminhamentos sugeridos, e o modo com o qual resol-
vem quest6es.que n3o tomam como de sua atribuigao, no sentido es-

trito e t6cnico '. tui novidade para os pesquisadores das DDMs a im-

pressao de que, comoaradas a outras delegacias comuns, estamos di-
ante de um universo montado para mulheres e por mulheres. Hf toda

uma composigao do espago de atendimento, destacando um
''clima'

rl . ... .

at6 caseiro: as delegacias sgo decoradas com vasos de plantar
e flores,

quadros, espelhos, aparelhos televisivos. Um ambience de trabalho que
transpire feminilidade e album conforto. Em algumas delegacias s80
feitos bolos em outras presenciamos um cacholro na saba da delegada,
aaentes trocam a meta-calga na frente das outras a comunicagao entry
das 6 informal. Tragos simb61icos de uma conviv6ncia que distancia a

atuagao da formalidade burocrftica dos distritos e aspecto es imulado,
desde a criaga.o da Primeira DDM, para acolher mulheres vftimas de
situag6es dolorosas. . .. . . . ' ..

Os atendimentos sgo longos - em media, o tempo de espera 6 de
dual a tr6s horan. Ponto n5o necessariamente negativo: as mulheres,

quando vgo a delegacia, encontram espago de escuta e de consideragao
para suas queixas. Carre volta ali uma solidariedade feminina e uma

io As observa96es, a seguir, forum ejaboradas mediante pesquisa de campo realizada

por Juliana Cunha Lima Never e Adriana Carvalho. Muito do texto e dos comentirios
sgo resultantes de sous relat6jios paiciais de pesquisa
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identificagao entry mulheles. Vqamos um exemplo que me parece pa
radigmgtico ' '

. viLima de aproximcldalnenle 60 amos Joidetutnciar o marido por set
alva de agressao verbctt. Ela retatou que, apes 40 argos de cason'tanto.
) }llarido deli para$car no bar e colnegou a agredi-ia, dizendo coisas
=ojno: '' Voc6 com esse barriga e esse cabeto verlnelho pensct que este
:irrcisando...". A escl"ivd pel"junta se ela qtte} se separar e eta diz que

ldo. O que ela pretetlde 6 que algu6m chcttl'te o marido para coY]Ner-

;ar. A escriv& alega que }tdo menlo que jager contra ofensa de baba
io. mas depots de cantel'sar com oun'as agentes, resolve Jazer um
B.O. de inj6ria. .A vitima contintla deprimida e chou, o marido n&o

percebe o qtlanto eta o amoi e este, diclllte dessa sita,{agao, insect,!ra e
nervosa. .A escrivd coluega a clcalmar a vitiina e a aconselha: ''pae
!sse hol'Rein pal'a moran na area de servigo '' , ''a senhora tem que gait
: jager amizade. vai danger e pae corns }lete". " conlrala Hill advoga-
io e vai desliLar na Vai- Vai", "soliddo a dots d a plop que fern".

Esse cano me parece exemplar: n5o apenas revela que grande
parte das mulheres procure as DDMs, buscando outros apoios que n5o
apenas o que a delegacia pods tecnicamente oferecer, como mostra um

lipo de vio16ncia -- a psico16gica -- que ngo encontra guarida no 6mbito
jurfdico, tomado no seu sentido estrito. Fosse em outra delegacia, cer-

tamente, esse caso ngo demandaria sequer uma consideragao. Ele p6e
a ]uz, sobretudo, a complexidade de conflitos originados em l-elag6es
interpessoais, aspecto particularmente intrincado quando pensamos em
solug6es eficientes

A escriv2 atuou, seguindo a complexidade da queixa: buscou
uma alternativa de tipificagao penal, lava.ou o B.O. e consolou a viti-
ma, a partir de uma identificag:io feminina, sendo solidliria. Em um
cerro sentido, a vrtima [eve uma compensagao para a angtlstia pessoa
(pods falar, foi escutada) e ganhou uma chance de, atrav6s do registry

descritas em anexo. olhido dentre diversas cents observadas em pesquisa de campo
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tentar alterar sua COITelagao de forges dianne do marido. As DDMs

passaram a ter esse paper ampliado e tentam cumpri-lo dentro de sous

a
CHEZ Hil:l: B :! l:
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refer6ncias ao Pr6-Mulher e Casa Eliane de Grammont. Muitas funcio-
ngdas, inclusive, mal sabiam indicar as instituig6es de encaminhamento

Nesse sentido, a malha institucional que poderia dar o suporte
para a lntervengao das delegacias n5o 6 utilizada, alimentando o para-
lelismo e a busca de solug6es que acabam por n5o se constituir come
padrao ou apresentar resultados que possam ser repjicados

A feminilidade do espago - contrasts interessante com a mascu-

linidade policial -- revela, em tiltima instancia, uma tend6ncia que con-
sider-o importante realgar: ''pessoalizal''' o ambiente, identificar-se ou

se iiTitar diante dos cason, trocar id6ias e azhar solug6es pr6prias
como se estes fossem atributos do feminino - parecem constituir as

caractedsticas mats marcantes do que vimos e ouvimos. As agentes
agem em parte como policiais, em parte como assistentes socials ou
psic6]ogas, mas, soba-etudo, coma mulheres solidgrias

As delegacias especializadas cumprem papal importante. De um
lada, constituem canal institutional para as mulheres que vlvem em con-

flito e violencia, oferecendo amparo, quando ngo um recurso para que
das possum tentar modificar a correlagao de forgas diante de sells agres-

sores. De outro dado, dados quantitatlvos mostrcam que Sgo Paulo, por
ser o estado a contar com uma malha maid densa de DDMs (40,7% ie

dodo o Brasil) 6 tamb6m o lugar onde o major ntimero de inqu6ritos fo-
rum instaurados (47,37%), o maior nOmero de inqu6ritos foram encami-
nhados ajusdga (46,64%) e um contigenle comparativamente manor de
queixas foram reliradas durante a faso de inqu6ritos (6,06q6). i9
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Hesse sentido, 6 inegavel que keio delegacias que tentam corres-

das na assimetria da relagao entry os generos
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