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Resumo 
O presente artigo se propॗe a reѴacionar os conceitos que envoѴvem a sociedade de 
consumo e a forma pela qual se organiza, a fim de expѴorar a an࢙Ѵise do contingente 
popuѴacionaѴ que ࣐ coѴocado ࢘ margem das reѴaçॗes entre indivझduos e cѴasses pautadas 
no hiperconsumo. Assim, o estudo pretende encontrar a intersecç࢛o entre esse grupo 
e aqueѴe que ࣐ atingido peѴas formas de repress࢛o punitiva, a partir dos fundamentos 
da CriminoѴogia Crझtica. A pesquisa se pauta, portanto, na investigaç࢛o acerca da 
exist࣑ncia de correѴaç࢛o entre o hiperconsumo e a criminaѴizaç࢛o da pobreza no BrasiѴ, 
a partir do contexto latino-americano, ao confrontar as teorias nos dois campos de 
an࢙Ѵise. Para isso, foram utiѴizadasņos autorasņes centrais nos referidos ࢚mbitos, bem 
como informaçॗes aptas a corroborar o diagnॕstico da reaѴidade, para formar no texto 
uma perspectiva una de refѴex࢛o sobre a probѴem࢙tica. A partir das coѴocaçॗes e dados, 
foi encontrada simetria nos apontamentos no que toca ࢘ exist࣑ncia de pessoas que n࢛o 
servem ao bom funcionamento do sistema de consumo pautado na manutenç࢛o da 
narrativa das cѴasses dominantes, que s࢛o igualmente direcionadas ao sistema penal. 
Por fim, a refѴex࢛o que n࢛o finda ao presente trabaѴho sugere que a pretensa soѴuç࢛o 
por meio da criminaѴizaç࢛o ࣐ fruto de desiguaѴdades e, por esse motivo, n࢛o poderia, de 
forma aѴguma, ser িtiѴ para diminuझ-las ou find࢙-las, mas apenas reproduzi-las. 
Palavras-chave 
Hiperconsumo ŋ CriminaѴizaç࢛o ŋ CriminoѴogia Crझtica ŋ Pobreza ŋ Desigualdades. 
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Abstract 
This article proposes to relate the concepts that involve the consumer society and the 
way it is organized to explore the analysis of the population contingent that is placed 
outside the relationships between individuals and classes based on hyperconsumption. 
Critical Criminology explains that in the penal system there are also certain targets for 
directing penalties and the complex penal system is built from different biases. The 
research is based on the investigation about the existence of a correlation between 
hyperconsumption and the criminalization of poverty, when confronting the theories in 
the two fields of analysis. To achieve this objetive the central authors in the two fields 
of action were used, to form a united perspective of reflection on the problem in the 
text. Symmetry was found in the notes, regarding the existence of people who do not 
serve the good functioning of the consumption system based on the maintenance of 
the dominant narrative and the same are directed to the penal system. The reflection 
does not end with this work and suggests that the criminalization is not solution to 
inequalities but is the result of it. 
Keywords 
Hyperconsumption ŋ Criminalization ŋ Critical Criminology ŋ Poverty ŋ Inequalities. 

Resumen 
Este artझcuѴo propone relacionar los conceptos que involucran a la sociedad de consumo 
y Ѵa forma en que se organiza para expѴorar eѴ an࢙Ѵisis deѴ contingente pobѴacionaѴ que 
se sitিa fuera de Ѵas reѴaciones entre individuos y cѴases basadas en eѴ hiperconsumo y 
tambi࣐n encontrar Ѵa intersecciॕn entre este grupo y Ѵos afectados por formas de 
represiॕn punitiva. La CriminoѴogझa Crझtica sirve para expѴicar que en eѴ sistema penaѴ 
tambi࣐n existen ciertos objetivos para dirigir Ѵas penas y que eѴ compѴejo sistema penaѴ 
se construye a partir de distintos sesgos. Por tanto, Ѵa investigaciॕn se direcciona a una 
correѴaciॕn entre eѴ hiperconsumo y Ѵa criminaѴizaciॕn de Ѵa pobreza, aѴ confrontar Ѵas 
teorझas en Ѵos dos campos de an࢙Ѵisis. Fueran utiѴizados Ѵos autores centraѴes en Ѵos dos 
campos de acciॕn para formar una perspectiva de refѴexiॕn sobre eѴ probѴema. A partir 
de Ѵos enunciados, se encontrॕ simetrझa en Ѵas notas, en cuanto a Ѵa existencia de 
personas que no sirven al buen funcionamiento del sistema de consumo basado en el 
mantenimiento de la narrativa dominante y se dirigen al sistema penal. Finalmente, la 
refѴexiॕn que no termina con este trabajo sugiere que Ѵa supuesta soѴuciॕn a trav࣐s de 
Ѵa criminaѴizaciॕn es eѴ resuѴtado de Ѵas desiguaѴdades y no sirve para reducirѴas o acabar 
con ellas. 
Palabras clave 
Hiperconsumo ŋ CriminaѴizaciॕn ŋ CriminoѴogझa Crझtica ŋ Pobreza ŋ Desigualdades. 

Sum࢙rio 
Introduç࢛o. O consumismo como pressuposto da exist࣑ncia em sociedade. A 
criminaѴizaç࢛o a partir das desiguaѴdades sociais. A subcѴasse consumidora e a 
criminaѴizaç࢛o da pobreza. Consideraçॗes finais. 

Introduç࢛o 

O superencarceramento evidencia a crise do sistema penal. Por outro lado, a 

transposiç࢛o dos Ѵimites do consumismo expॗe tamb࣐m uma crise civiѴizatॕria, que 
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desencadeia desequiѴझbrios ambientais, reѴacionais, psझquicos e, principaѴmente, 

desigualdades sociais. A partir disso, faz-se pertinente o estudo que pretende explorar 

a interreѴaç࢛o entre a exist࣑ncia de uma subcѴasse gerada peѴa n࢛o correspond࣑ncia aos 

anseios consumistas e a criminaѴizaç࢛o das pessoas empobrecidas. 

Para tanto, almeja-se responder se, a partir dos dados estatझsticos extraझdos da 

reaѴidade e da an࢙Ѵise teॕrica, existe correѴaç࢛o entre a subcѴasse consumidora 

apontada nas teorias reѴativas ao hiperconsumo e o controѴe sociaѴ dos indivझduos 

empobrecidos denunciado peѴa criminoѴogia crझtica. Assim que se objetiva, neste 

trabaѴho, identificar a correѴaç࢛o entre os campos de estudo apresentados, a fim de 

contribuir para a an࢙Ѵise e para a construç࢛o de meios de enfrentamento da 

marginaѴizaç࢛o sociaѴ imposta a partir de diversas formas de excѴus࢛o e repress࢛o. 

A partir do exposto, na primeira seç࢛o s࢛o trabaѴhadas as premissas que 

envoѴvem a formaç࢛o da sociedade de consumo, a construç࢛o histॕrica do 

hiperconsumo e como a estratificaç࢛o sociaѴ se deu para que o consumismo fosse 

sinॖnimo de status e poderio econॖmico. AѴ࣐m disso, propॗe-se uma vis࢛o crझtica do 

sistema penal, a fim de compreender que a criminaѴizaç࢛o se d࢙ por um processo 

anterior ࢘ mera apѴicaç࢛o de Ѵeis. Assim que ser࢛o apresentadas as teorias 

criminoѴॕgicas que envoѴvem o direcionamento do potenciaѴ criminaѴizador para 

determinados grupos de pessoas, fundamentado na teoria do etiquetamento social e 

desenvoѴvida na CriminoѴogia Crझtica transcendendo os Ѵimites da criminoѴogia 

positivista. 

Dessa forma se entende que a puniç࢛o voѴtada aos empobrecidos ࣐ uma 

reaѴidade enfrentada de forma profunda na Am࣐rica Latina e no BrasiѴ, em que a 

desiguaѴdade sociaѴ resta ainda mais ampѴiada no cen࢙rio pand࣑mico, com nিmero 

exorbitante de mortes peѴo coronavझrus causando expans࢛o das desiguaѴdades, 

principalmente para os grupos vulnerabilizados e mais atingidos pelo desemprego, que 

interliga a pandemia com as poѴझticas de austeridade neoѴiberaѴ ŐVERAS NETO ş ALVES, 

ƑƏƑƏő. O que ࣐ fortaѴecido, ademais, com a compreens࢛o dos refѴexos atuais do 

genocझdio negro ŐNASCIMENTO, ƑƏƐƕő desde os tempos da escravid࢛o at࣐ a 

perspectiva da necropoѴझtica contempor࢚nea ŐMBEMBE, ƑƏƐѶő, que tamb࣐m atinge os 

povos origin࢙rios desde a expans࢛o dos processos de invas࢛o com a afirmaç࢛o do 

aѴtericझdio ŐMBEMBE, ƑƏƐƖő. 
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Por fim, tratar-se-࢙ da correѴaç࢛o entre consumismo e criminaѴizaç࢛o, a fim de 

encontrar a intersecç࢛o entre a sociedade de consumo e as excѴusॗes que deѴa 

decorrem com a seѴetividade na repress࢛o estudada peѴa CriminoѴogia Crझtica. Nesse 

passo, o ex࣐rcito de consumidores que n࢛o corresponde ࢘ expectativa capitaѴista de 

acumuѴaç࢛o irrestrita de capitaѴ e consumo exacerbado, aliado ao ideal social de que a 

exist࣑ncia ࣐ precedida peѴo consumismo, condiciona as pessoas empobrecidas a serem 

ainda mais taxadas como potenciais praticantes de deѴitos, reforçando a estigmatizaç࢛o. 

N࢛o sॕ, fortaѴece tamb࣐m a cuѴtura do encarceramento e criminaѴizaç࢛o da pobreza. 

Diante das an࢙Ѵises, o presente artigo contribui para a refѴex࢛o acerca das 

desiguaѴdades sociais, marginaѴizaç࢛o de determinados grupos que n࢛o servem ao 

interesse das cѴasses dominantes e se provoca a busca por opçॗes de enfrentamento 

ao cen࢙rio apresentado de Ѵuta de cѴasses ou de guerra civiѴ provocada peѴa reѴaç࢛o 

entre classes (FOCAULT, 2018). 

O consumo como pressuposto da exist࣑ncia em sociedade 

O consumo, que ࣐ entendido como aç࢛o Ѵigada ࢘ sobreviv࣑ncia do indivझduo, 

difere-se do consumismo pois esse ࣐ atributo da sociedade e se caracteriza por ser um 

arranjo sociaѴ, a ľprincipaѴ força propuѴsora e operativa da sociedade, uma força que 

coordena a produç࢛o sist࣑micaĿ ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƓƐő. O consumismo faz associar a 

feѴicidade a uma intensidade de desejos sempre crescentes e, para atender os inিmeros 

impulsos e necessidades decorrentes, a economia consumista precisa se basear no 

excesso e no desperdझcio ŐBAUMAN, ƑƏƏѶő. 

Nesse espaço de construç࢛o sociaѴ, em que quem n࢛o compra n࢛o ࣐ Ѵembrado, 

a compra passa ser imanente ࢘ exist࣑ncia do indivझduo, que sॕ tem posicionamento 

sociaѴ se sucumbir ࢘ Ѵॕgica do hiperconsumo. No cicѴo inesgot࢙veѴ de Őinősatisfaç࢛o, ࣐ o 

desejo sociaѴmente expandido peѴa aquisiç࢛o daquiѴo que se almeja que alimenta o 

objetivo da compra com o prॕprio desejo de consumir ŐRETONDAR, ƑƏƏѶő. Foi assim 

que o capitaѴismo de consumo tomou o Ѵugar das economias de produç࢛o e a nova 

modernidade passou a ser representada peѴa civiѴizaç࢛o do desejo, ao Ѵongo da metade 

do s࣐cuѴo XX ŐLIPOVETSKI, ƑƏƏƕő. 

Passa a existir, ent࢛o, o campo autॖnomo do consumo, sem ser uma vari࢙veѴ 

dependente de estruturas e processos externos, passando, inclusive, a adquirir 
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significados e sझmboѴos prॕprios, ao atribuir a si formas diversas de subjetividades e 

infѴuenciar a sociedade na mesma proporç࢛o ŐRETONDAR, ƑƏƏѶő. Isso porque consumir 

passa a ser percebido como mediador intrझnseco ࢘s reѴaçॗes sociais, ao promover 

ľconfѴitos poѴझticos, de g࣑nero, distinçॗes ࣐tnico-raciais, reproduç࢛o de vaѴores entre 

um conjunto de outros eѴementos que s࢛o sustentados ou negados simboѴicamente no 

interior deste campoĿ ŐRETONDAR, ƑƏƏѶ, p. ƐƒƖő. 

Nessa nova economia-mundo, ľum homo consumericus de terceiro tipo vem ࢘ 

Ѵuz, uma esp࣐cie de turbo-consumidor desajustado, inst࢙veѴ e fѴexझveѴ, ampѴamente 

Ѵiberto das antigas cuѴturas de cѴasse, imprevisझveѴ em seus gostos e em suas comprasĿ 

(LIPOVETSKY, 2007 p .14). Esse se afirma cada vez mais como consumidor informado 

e Ѵivre, mas se coѴoca na mesma proporç࢛o sob a depend࣑ncia do mercado, aѴ࣐m de n࢛o 

buscar apenas o bem-estar materiaѴ, mas o conforto psझquico. Assim, infere-se que h࢙ 

um ľabismo atr࢙s do espet࢙cuѴo radiante da abund࢚ncia e da comunicaç࢛oĿ 

(LIPOVETSKY, 2007 p. 17). 

A Economia ditada pelo consumismo ࣐, portanto, uma economia do engano, 

que aposta na irracionaѴidade dos consumidores, ao passo que estimuѴa emoçॗes 

consumistas e n࢛o cuѴtiva a raz࢛o ŐBAUMAN, ƑƏƏѶő. Cresce a montanha de 

expectativas frustradas assim como cresce a montanha de resझduos, afinaѴ, ľo caminho 

da Ѵoja ࢘ Ѵata de Ѵixo deve ser encurtado, e a passagem, mais suaveĿ. ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, 

p. ѵƔő. O consumo passa a ser visto como consumiç࢛o - desperdझcio produtivo ŋem que 

o sup࣐rfѴuo precede o necess࢙rio ŐBAUDRILLARD, ƑƏƐƖő. 

Outro aspecto fundamentaѴ deste hiperconsumismo ࣐ a descartabiѴidade 

gerada por esse estiѴo de vida baseado por uma produç࢛o ditada peѴa obsoѴesc࣑ncia 

programada e com a geraç࢛o de resझduos descart࢙veis que desafiam a prॕpria Ѵei da 

termodin࢚mica, no que diz respeito aos limites objetivos da reciclagem. Estes, por sua 

vez, requerem energia, ao passo que passa a ser importante a an࢙Ѵise da quest࢛o dos 

custos adicionais destes processos, que tamb࣐m envoѴvem insumos energ࣐ticos, apॕs 

a externaѴizaç࢛o dos custos ecoѴॕgicos peѴas empresas e a criaç࢛o de resझduos, ou seja, 

de Ѵixo peѴos consumidores gerando um probѴema insoѴিveѴ mesmo dentro das regras 

da ecoefici࣑ncia capitaѴista, tornando ineficaz mesmo os processos de recicѴagem 

(MONTIBELLER-FILHO, 2008). 
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Esse consumo alienado e reificado voѴtado para a satisfaç࢛o de desejos 

iѴimitados por minorias prॕsperas e peѴo imagin࢙rio de consumo gerado nas parceѴas 

popuѴacionais descart࢙veis dos processos de consumo apagam questॗes como a pegada 

ecoѴॕgica e os fѴuxos energ࣐ticos ŐALIER, 2007), embutidos nestes processos de 

consumo. AѴ࣐m da expѴoraç࢛o do trabaѴho na produç࢛o da mercadoria dentro do 

processo de produç࢛o e consumo no capitaѴismo, atrav࣐s do sofisticado vi࣐s pubѴicit࢙rio 

da venda de mercadorias, dentro dos meandros do frisson consumista e da ideaѴizaç࢛o 

narcisista destes processos que se tornam apagados peѴa prॕpria est࣐tica da mercadoria 

ŐHAUG, ƐƖƖƕő. H࢙ ainda a formaç࢛o de um imagin࢙rio que atribui status como apar࣑ncia 

na sociedade do espet࢙cuѴo, em que esta apar࣑ncia emerge como a prॕpria ontoѴogia 

do ser (DEBORD, 1997). 

Outro dos probѴemas fundamentais postos peѴo consumo ࣐ justamente se, no 

fundo, a abund࢚ncia sॕ teria sentido no desperdझcio. O imenso esbanjamento nas 

ľsociedades de abund࢚nciaĿ constitui o prॕprio esquema psicoѴॕgico, socioѴॕgico e 

econॖmico da abund࢚ncia ŐBAUDRILLARD, ƑƏƐƖő. Diante disso, entende-se que o que 

se produz hoje n࢛o ࣐ em funç࢛o do vaѴor de uso ou da possझveѴ duraç࢛o, mas antes em 

funç࢛o da prॕpria morte do objeto ŐBAUDRILLARD, ƑƏƐƖő. Dessa maneira, entende-se 

que toda a cadeia de produç࢛o da sociedade de consumo ࣐ pautada naquiѴo que n࢛o se 

enxerga: a necessidade da afirmaç࢛o, os descartes constantes Őmateriais e imateriaiső, e 

o fortaѴecimento de especझficas camadas sociais peѴa potenciaѴidade de compra. 

Os fatores que constituem a sociedade voltada ao hiperconsumo e a velocidade 

com que se retroalimentam se somaram para que Gilles Lipovetsky (2009), apontasse 

que, muito embora n࢛o admita como o mais importante fator, a Ѵuta de cѴasses interfere 

na competiç࢛o que fez Őe faző com que haja a incessante busca peѴo pertencimento ŋ ࢘ 

classe detentora da maior potencialidade de consumo. Nessa corrida desenfreada, o 

amontoamento passou a ser traço descritivo da sociedade atuaѴ e do modo peѴo quaѴ se 

d࢙ o consumo pois, mais que a junç࢛o de coisas, h࢙ ľa evid࣑ncia do excedente, a 

negaç࢛o m࢙gica e definitiva da rareza, a presunç࢛o materna e Ѵuxuosa da terra da 

promiss࢛oĿ ŐBAUDRILLARD, ƑƏƐƖ, p. ƐƔő. 

No mesmo sentido Jean Baudrillard (2019) aborda o consumo como lugar de 

troca de signos, posicionando-o na vida cotidiana e o adentrando como norma 

reѴacionaѴ. Invade, assim, a exist࣑ncia na integraѴidade, uma vez que: 



 

 
Revista Latina Americana de CriminoѴogia Ň VoѴume Ɛº, nº Ƒ Ň Dossi࣑ Tem࢙tico 

74 

as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatॕrio, em que o 
canaѴ das satisfaçॗes se encontra previamente traçado, hora a hora, em 
que o ńenvoѴvimentoŅ ࣐ totaѴ, inteiramente cѴimatizado, organizado, 
cuѴturaѴizado. Na fenomenoѴogia do consumo, a cѴimatizaç࢛o geraѴ da 
vida, dos bens, dos objetos, dos serviços, das condutas e das reѴaçॗes 
sociais representa o est࢙dio compѴeto e ńconsumadoŅ na evoѴuç࢛o que 
vai da abund࢚ncia pura e simpѴes, atrav࣐s dos feixes articuѴados de 
objetos, at࣐ ao condicionamento totaѴ dos atos e do tempo, at࢘ ࣐ rede 
de ambi࣑ncia sistem࢙tica inscrita nas cidades futuras. ŐBAUDRILLARD, 
2019, p. 18-19) 

No simboѴismo da sociedade de consumo representado peѴa inserç࢛o em 

prateѴeiras dos produtos, tamb࣐m os indivझduos passam a reproduzir a mesma Ѵॕgica de 

exposiç࢛o para atraç࢛o. Para atrair os primeiros e o maior nিmero de oѴhares, passam ࢘ 

frente, colocam-se em posiç࢛o de destaque, esbanjam subterfিgios que chamam a 

atenç࢛o, ao ocupar espaço no cicѴo vicioso da cega busca do Őn࢛oő Ѵugar de adoraç࢛o. A 

sociedade de consumidores interpeѴa seus membros basicamente apenas peѴa condiç࢛o 

de consumidores e os recompensa ou penaѴiza de acordo com a resposta ࢘ esta 

interpeѴaç࢛o Őcom incѴus࢛o ou excѴus࢛o sociaѴ, apreço ou estigmas, e maior ou menor 

atenç࢛o do poder pিbѴicoő. Trata-se de ľuma sociedade em que se adaptar aos preceitos 

da cultura de consumo e segui-Ѵos estritamente ࣐, para todos os fins e propॕsitos 

pr࢙ticos, a িnica escoѴha aprovada de maneira incondicionaѴ.Ŀ ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƕƐő. 

O existir, portanto consumir, na sociedade de consumo, ࣐ condiç࢛o de exist࣑ncia sociaѴ. 

Dessa forma, tem-se que o ato de consumo se caracteriza como uma forma 

contempor࢚nea de aç࢛o sociaѴ, na ѴiteraѴidade do termo, que se desdobra em um tipo 

especझfico de reѴaç࢛o sociaѴ, definida por uma determinada reuni࢛o de significados que 

foram e s࢛o partiѴhados por grupos especझficos ŐRETONDAR, ƑƏƏѶő. Sendo assim, ľesta 

subjetividade vai sendo definida, ent࢛o, no interior do prॕprio processo de consumo, 

n࢛o se reduzindo assim a uma subjetividade ļpsicoѴॕgicaĽ, mas, sim, produzida no interior 

de um processo sociaѴ.Ŀ ŐRETONDAR, 2008, p. 145). 

AѴ࣐m disso, essa organizaç࢛o sociaѴ impॗe preocupaçॗes e estझmuѴos prॕprios, 

que envoѴvem a necessidade de estar e permanecer ࢘ frente, uma experi࣑ncia de tempo 

pontilista e a aparente liberdade de poder escolher aquilo que se compra (BAUMAN, 

2008). Zygmunt Bauman (2008) conceitua como tirania do momento esse estado 

contझnuo de emerg࣑ncia, o tempo que ࣐ segregado em uma s࣐rie de começos 

heterog࣑neos e aparentemente desconectados, em que se aѴmeja o aprendizado t࢛o 
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veloz quanto o esquecimento. Em que se passa a viver menos na proximidade de nossos 

semeѴhantes e mais ľsob o oѴhar mudo de objetos obedientes e aѴucinantesĿ 

(BAUDRILLARD, 2019, p. 13). 

O mesmo autor tamb࣐m apresenta outro conceito muito importante para a 

an࢙Ѵise, que se refere a uma nova categoria de popuѴaç࢛o, que antes n࢛o figurava nos 

mapas de divis࢛o sociaѴ, a quaѴ ࣐ vझtima dos ľdanos coѴaterais mিѴtipѴosĿ do consumismo: 

a subcѴasse ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƐƔƔő. Em um contexto em que todas as pessoas s࢛o 

avaliadas pelo seu valor de mercadoria, aqueѴas que pertencem ࢘ uma segunda 

categoria ideaѴizada n࢛o tem vaѴor de mercado e, portanto, n࢛o s࢛o dignos da exist࣑ncia 

social (BAUMAN, 2008). 

Assim sendo, a sociedade de consumo cria um espectro em que sॕ existe quem 

consome e, por outro lado, inexiste quem n࢛o consome. A corrida peѴo pertencimento 

e posicionamento como indivझduo nesse espaço faz com que todas as pessoas 

pressuponham que para estar vivo ࣐ necess࢙rio ceder ao hiperconsumo. A partir dessas 

an࢙Ѵises, ser࢛o trabaѴhados nos prॕximos capझtuѴos os aspectos de intersecç࢛o com a 

seѴetividade da criminaѴizaç࢛o. 

A criminaѴizaç࢛o a partir das desiguaѴdades sociais 

A criminoѴogia crझtica fornece ࢘ refѴex࢛o desenvoѴvida no presente trabaѴho os 

fundamentos para possibiѴitar a an࢙Ѵise, todavia, necess࢙ria breve digress࢛o histॕrica e 

conceituaѴ para saѴientar a contribuiç࢛o da Ѵॕgica da seѴetividade penaѴ entendida como 

estruturaѴ no sistema criminaѴ. Isso porque entender o deѴito como construç࢛o sociaѴ ľ࣐ 

o primeiro passo para adentrarmos mais aѴ࣐m da superfझcie da quest࢛o criminaѴĿ 

(MALAGUTI, 2011, p. 21). 

Assim, de inझcio, tem-se que a introduç࢛o do ѴabeѴѴing approach, ou 

etiquetamento sociaѴ, nas discussॗes socioѴॕgicas e da criminoѴogia como ci࣑ncia, no 

finaѴ do s࣐cuѴo XIX, fez trasnacionaѴizar o conceito para se manter nas refѴexॗes, 

inclusive as mais modernas (ANDRADE, 2003, p. 39). Pauta-se, assim, na tese de que o 

desvio e a criminaѴidade n࢛o s࢛o uma quaѴidade intrझnseca da conduta, mas uma 

quaѴidade Őetiquetaő atribuझda a determinados sujeitos por processos complexos, 

formais e informais, de interaç࢛o sociaѴ ŐANDRADE, ƑƏƏƒő. 
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A partir dessa concepç࢛o, entende-se que a conduta n࢛o ࣐ criminaѴ por si sॕ, 

nem quem a reaѴizou ࣐ intrinsicamente criminoso, mas a criminaѴidade ࣐ um status 

atribuझdo a determinados indivझduos por ľum dupѴo processo: a ļdefiniç࢛oĽ ѴegaѴ de 

crime, que atribui ࢘ conduta o car࢙ter criminaѴ, e a ļseѴeç࢛oĽ que etiqueta e estigmatiza 

um autor como criminoso entre todos aqueѴes que praticam tais condutasĿ ŐANDRADE, 

2003, p. ƓƏő. Para a presente pesquisa, ponto importante na teoria ࣐ que o interesse da 

observaç࢛o da pessoa potenciaѴmente criminaѴiz࢙veѴ passa a ser, justamente, a reaç࢛o 

social que envolve a conduta cometida. 

Sendo assim, admite-se que o sistema penaѴ n࢛o ࣐ est࢙tico e muito menos 

objetivo Őmera apѴicaç࢛o da Ѵeiő, mas processo repѴeto de vari࢙veis que s࢛o 

extremamente infѴuenciadas peѴa concepç࢛o sociaѴ em reѴaç࢛o ࢘ conduta. Incidem 

nesse processo as ag࣑ncias de controѴe sociaѴ formaѴ ŋ ѴegisѴador, PoѴझcias, Minist࣐rio 

PিbѴico, Judici࢙rio - at࣐ o sistema penitenci࢙rio e os mecanismos de controѴe sociaѴ 

informal ŋ famझѴia, escoѴa, mercado de trabaѴho, mझdia ŐANDRADE, ƑƏƏƒő. AfinaѴ, ľn࢛o 

se pode compreender a criminaѴidade se n࢛o se estuda a aç࢛o do sistema penaѴ, que 

define e reage contra eѴa, começando peѴas normas abstratas at࣐ as inst࢚ncias oficiaisĿ 

(BARATTA, 2002, p. 86). 

H࢙ um sistema de criminaѴizaç࢛o seѴetiva que atua de forma mais ampѴiada que 

a mera apѴicaç࢛o das normas Ѵegais. Diversos outros fatores infѴuenciam, de forma que 

ľo sistema penaѴ n࢛o reaѴiza o processo de criminaѴizaç࢛o e estigmatizaç࢛o ࢘ margem 

ou incѴusive contra os processos gerais de etiquetamento que t࣑m Ѵugar no seio do 

controѴe sociaѴ informaѴĿ ŐANDRADE, ƑƏƏƒ, p. Ɠƒő. A an࢙Ѵise se desѴoca para quem 

det࣐m o poder de controѴe dos meios, ao adquirir dimens࢛o poѴझtica e tornar como cerne 

da quest࢛o as diferenças nas reѴaçॗes de poder e como infѴuenciam na possibiѴidade de 

criminaѴizaç࢛o de grupos especझficos. 

Nesse sentido, Michel Foucault observa que o sistema da pena se constitui 

atrav࣐s da introduç࢛o do tempo no sistema de poder capitaѴista e no sistema penaѴ. Por 

tr࢙s da forma saѴ࢙rio a forma de poder capitaѴista tenta se impor sobre o tempo dos 

homens no trabaѴho, no Ѵazer, na poupança, aposentadorias. E esse sistema de controle 

do tempo permitiu historicamente a emerg࣑ncia da forma saѴ࢙rio ŐFOUCAULT, ƑƏƐѶő; 

e extrapoѴamos FoucauѴt para afirmar que tamb࣐m as formas de circuѴaç࢛o e consumo 

capitaѴistas contempor࢚neas. Assim tamb࣐m que o c࢙rcere ࣐ Ѵigado ao exercझcio de uma 
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funç࢛o atipicamente econॖmica, ou seja, a produç࢛o de sujeitos para uma sociedade 

industriaѴ, a aprender a discipѴina da f࢙brica ŐMELOSSI ş PAVARINI, ƑƏƐƕő. 

No mais, ao aprofundar a refѴex࢛o do ѴabeѴѴing approach, encontra-se o ponto 

principaѴ para estudo e intersecç࢛o com o desenvoѴvimento da sociedade de consumo: 

a criminoѴogia crझtica. Uma vez que essa passa a considerar as razॗes estruturais que 

sustentam, na sociedade de cѴasses, o processo de definiç࢛o e de etiquetamento. Esse 

desѴocamento do enfoque teॕrico ocorre em dois vieses: do autor da conduta para as 

condiçॗes que originam o ato e das causas do deѴito para a reaѴidade sociaѴ que 

promoveu os processos de criminaѴizaç࢛o ŐBARATTA, ƑƏƏƑő. 

A criminoѴogia crझtica recupera, portanto, a an࢙Ѵise das condiçॗes objetivas, 

estruturais e funcionais que originam, na sociedade capitaѴista, os fenॖmenos de desvio, 

ao interpret࢙-Ѵos de forma dissociada, quando s࢛o reaѴizadas peѴas cѴasses subaѴternas 

ou pelas classes dominantes (ANDRADE, 2003). Nesse sentido, Loic Wacquant (2007, 

p. ƐƑѵő pontua que a maioria da cѴienteѴa do sistema penaѴ dos Estados Unidos s࢛o 

retirados das famझѴias subproѴet࢙rias de cor, residentes de cidades segregadas, o que 

ocorre para ľreguѴar, se n࢛o perpetuar, a pobreza e para armazenar os dejetos humanos 

do mercadoĿ. 

Na mesma proporç࢛o do descarte materiaѴ gerado peѴa sociedade de consumo, 

tamb࣐m uma parceѴa popuѴacionaѴ, aqueѴa n࢛o apta ao consumismo, passa a integrar o 

grupo de pessoas que s࢛o descart࢙veis. Como resuѴtados de processos poѴझticos e 

econॖmicos que n࢛o prezam peѴa iguaѴdade de renda, pessoas que n࢛o obedecem ࢘s 

regras do mercado passam a ser consideradas aptas a responder ࢘s regras do sistema 

penaѴ. Nesse sentido, expॗe Wacquant ŐƑƏƏƕ, p. Ɠ55): 

Servir-se da pris࢛o como um aspirador social para limpar as 
escॕriasņdetritos produzidos peѴas transformaçॗes econॖmicas em 
curso e remover os rejeitos da sociedade de mercado do espaço pিbѴico 
ŋ delinquentes ocasionais, desempregados e indigentes, pessoas sem-
teto e imigrantes sem documentos, toxicॖmanos, deficientes e doentes 
mentais deixados de Ѵado por conta da dispѴic࣑ncia da rede de proteç࢛o 
de saিde e sociaѴ, bem como jovens de origem popuѴar, condenados a 
uma vida feita de empregos marginais e de pequenos iѴझcitos peѴa 
normaѴizaç࢛o do trabaѴho assaѴariado prec࢙rio ŋ ࣐ uma aberraç࢛o do 
sentido estrito do termo, isto ࣐, segundo a definiç࢛o do Dictionnaire de 
l’Academie Française de ƐѶƒƔ, um ľafastamentoņdesvioņfaѴta de 
imaginaç࢛oĿ e um ľerro de juѴgamentoĿ poѴझtico e penaѴ. 
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Ademais, Vera Regina Pereira de Andrade (2003) entende que essa seletividade 

penaѴ se deve a duas vari࢙veis estruturais. Em primeiro Ѵugar, a impossibiѴidade de 

repress࢛o formaѴ de todas as infraçॗes e a cat࢙strofe sociaѴ que seria provocada se 

reaѴmente fossem penaѴizadas. Diante disso, fica evidente que o sistema penaѴ est࢙ 

estruturaѴmente formado para que a ѴegaѴidade processuaѴ n࢛o opere em toda a 

extens࢛o que ࣐ prevista. J࢙ quanto ࢘ segunda vari࢙veѴ, caracteriza-se pela 

especificidade da infraç࢛o e das conotaçॗes sociais dos autores, pois a criminaѴizaç࢛o ࣐ 

orientada peѴa seѴeç࢛o desiguaѴ de pessoas, n࢛o peѴa incriminaç࢛o iguaѴit࢙ria de 

condutas (ANDRADE, 2003). 

Na Am࣐rica Latina, a mesma Ѵॕgica se intensifica peѴo histॕrico de expѴoraç࢛o, 

da quaѴ os maiores probѴemas sociais decorrem e carregam as marcas da vioѴ࣑ncia. Por 

essa raz࢛o, preocupaç࢛o ainda mais constante e reaѴ dos detentores do poder ࣐ a de 

desenvoѴver mecanismos de controѴe que possam evitar a tens࢛o do grande 

contingente populacional explorado (OLIVEIRA, 2016). 

Isso porque se considera como imprescindझveѴ para a presente an࢙Ѵise que se 

construam as refѴexॗes a partir da constataç࢛o de que, ao situar a pesquisa na Am࣐rica 

Latina, pressupॗe-se a compreens࢛o de que ľo mundo coѴonizado ࣐ um mundo cindido 

em dois. A Ѵinha divisॕria, a fronteira, ࣐ indicada peѴos quart࣐is e deѴegacias de poѴझcia.Ŀ 

ŐFANON, ƐƖѵѶ, p. ƑѶő, na perspectiva de coѴoniaѴidade que aponta AnझbaѴ Quijano 

ŐƑƏƐƏő, ao indicar ser esta uma cѴassificaç࢛o impositiva de confronto ࢘ premissa de ser 

a perspectiva euroc࣑ntrica detentora da modernidade e racionaѴidade. Ao anaѴisar a 

repress࢛o enfrentada peѴa popuѴaç࢛o Ѵatino-americana, sobretudo empobrecida, 

enfrenta-se a imposiç࢛o coѴoniaѴ que ľopera em cada um dos pѴanos, meios e dimensॗes, 

materiais e subjetivos, da exist࣑ncia sociaѴ, cotidiana e da escaѴa societaѴĿ ŐQUIJANO, 

2010, p. 73). 

Para tanto, ࣐ necess࢙rio o desenvoѴvimento da apreciaç࢛o a partir do SuѴ GѴobaѴ, 

a fim de que a refѴex࢛o seja reaѴizada de forma alternativa ao pensamento dominante 

ŐSOUSA SANTOS, ƑƏƏƖő. Mais especझfica ainda ࣐ a ॕ tica que atravessa a Am࣐rica Latina, 

pois ostenta cuѴturas diversas e formas de organizaç࢛o particuѴares que devem ser 

tomadas como ponto de partida para qualquer pesquisa que tem como objetivo pensar 

esse espaço ŐDUSSEL, ƐƖƕƕő. 
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De tal maneira, infere-se que o controѴe sociaѴ na Am࣐rica Latina ࣐ ainda mais 

exercido a fim de reprimir as classes sociais desfavorecidas. Para o campo do estudo 

criminoѴॕgico, desde o finaѴ do s࣐cuѴo XX, na reaѴidade Ѵatino-americana se pode notar 

a pouca efic࢙cia das garantias que Ѵimitam a atuaç࢛o do Estado no ࢚mbito penaѴ em 

decorr࣑ncia da estrutura sociaѴ desiguaѴ, que faz com que o controѴe penaѴ se d࣑ peѴa 

contenç࢛o das cѴasses tidas como perigosas (OLIVEIRA, 2016). E a especificidade do 

estudo na ѴocaѴidade ࣐ demonstrada peѴas an࢙Ѵises reaѴizadas por Rosa deѴ OѴmo ŐƑƏƐƕő, 

em que destaca justamente a import࢚ncia da construç࢛o de pensamento por meio das 

experi࣑ncias encontradas nessa porç࢛o particuѴar do continente. No mesmo sentido 

LoѴa Anyar de Castro ŐƑƏƐƔő afirma que devem se voѴtar os estudos para a resoѴuç࢛o 

dos probѴemas de cada regi࢛o, angariando a autonomia essenciaѴ ࢘ construç࢛o do 

pensamento. Segundo a autora (2015, p. 108), ľo estudo do poder, da dominaç࢛o, da 

Ѵegitimidade e, consequentemente, do abuso do poder, bem como da vioѴ࣑ncia 

estruturaѴ evidenciada peѴo controѴe sociaѴ, ࣐ fundamentaѴ para obter esse 

conhecimento prॕprio das Ѵutas e objetivos de uma ࣐pocaĿ. 

Sendo assim, tem-se que ao se reaѴizar a an࢙Ѵise em um nझveѴ mais aѴto de 

abstraç࢛o, compreende-se que o sistema penaѴ ࣐ um subsistema funcionaѴ que reproduz 

a prॕpria Ѵॕgica gѴobaѴ, ou seja, reproduz a forma como se mant࣑m as reѴaçॗes de poder 

existentes, o que tamb࣐m se identifica na Ѵॕgica da sociedade de consumo. 

A subcѴasse consumidora e a criminaѴizaç࢛o da pobreza na Am࣐rica Latina 

Na sociedade de consumo, que ࣐ como se conceitua a sociedade a partir da 

Ѵॕgica do consumismo e do hiperconsumo, pessoas s࢛o coѴocadas ࢘ margem dessa 

forma de organizaç࢛o sociaѴ. Com a evid࣑ncia de que sॕ h࢙ exist࣑ncia sociaѴ se integrada 

 o da criminoѴogia crझtica, cabe estreitar a࢛Ѵॕgica do consumo e com a compreens ࢘

correѴaç࢛o entre os dois campos de an࢙Ѵise, ao evidenciar a interconex࢛o entre as 

cѴasses marginaѴizadas a partir das duas ॕticas apresentadas incѴuindo a quest࢛o das 

ag࣑ncias de controѴe sociaѴ formaѴ emergente com os tribunais burgueses: 

Confrontados com a soberania popuѴar, essas instituiçॗes antiquadas 
morreram siѴenciosamente quando estourou a revoѴuç࢛o. Depois das 
vicissitudes do perझodo revoѴucion࢙rio, os tribunais tornaram-se 
parecido com o que s࢛o hoje em dia: braços reѴativamente 
independentes da administraç࢛o, que representam sempre os 
interesses da ordem social burguesa, mais conscientemente que os 
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governos, e muitas vezes em oposiç࢛o a eѴes. ŐHUSHE ş Kircheimer, 
2004, p. 119). 

Zygmunt Bauman ŐƑƏƏѶő pontua as irremedi࢙veis baixas coѴaterais do 

consumismo que, diferente do que pode sugerir o termo, n࢛o s࢛o ocasionais ou 

inesperadas, mas refletem a responsabilidade de quem reproduz a narrativa dominante. 

De toda forma, existe uma nova categoria de popuѴaç࢛o, que antes n࢛o figurava nos 

mapas de divis࢛o sociaѴ, que ࣐ vझtima dos ľdanos coѴaterais mিѴtipѴosĿ do consumismo: 

a subcѴasse ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƐƔƔő. Esse termo, apresentado aѴhures, indica que h࢙ 

um agregado de pessoas que foram decѴaradas fora dos Ѵimites em reѴaç࢛o a todas as 

cѴasses e ࢘ prॕpria hierarquia entre essas, ao que se produz verdadeiro afastamento 

desse grupo determinado do fluxo da vida social. 

Os aѴocados nessa posiç࢛o s࢛o os chamados consumidores faѴhos, os quais ľs࢛o 

homens e muѴheres n࢛o comodificados, e seu fracasso em obter o status de mercadoria 

aut࣑ntica coincide com Őna verdade deriva de) seu insucesso em se engajar numa 

atividade de consumo pѴenamente desenvoѴvidaĿ ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƐƔѶő. Essa 

percepç࢛o, como visto, indica exatamente aqueѴes em quem incide os sistemas de 

repress࢛o. Como aponta Vera MaѴaguti ŐƑƏƐƐ, p. ƑѶő: 

Para conter as massas empobrecidas, sem trabaѴho e jogadas ࢘ prॕpria 
sorte, o neoѴiberaѴismo precisa de estrat࣐gias gѴobais de criminaѴizaç࢛o 
e de poѴझticas cada vez mais duras de controѴe sociaѴ: mais tortura, 
menos garantias, penas mais longas, emparedamento em vida... A mझdia, 
no seu processo de incuѴcaç࢛o e utiѴizaç࢛o do medo, produz cada vez 
mais subjetividades punitivas. 

A pobreza, portanto, ࣐ criminaѴizada. As instituiçॗes e os instrumentos sociais 

funcionam para favorecer o consumo e a perpetuaç࢛o de priviѴ࣐gios de um mesmo 

grupo seѴeto de pessoas, enquanto o grande contingente popuѴacionaѴ que ࣐ coѴocado 

 o da prॕpria࢛margem dessa Ѵॕgica sucumbe de todas as formas. Tanto peѴa negaç ࢘

exist࣑ncia, quanto peѴa precarizaç࢛o da vida e peѴa criminaѴizaç࢛o dos seus corpos. S࢛o 

retirados da vista, afastados dos centros, deportados, encarcerados. 

Nesse sentido que a Universidade de S࢛o PauѴo, por financiamento do 

ConseѴho NacionaѴ de Justiça, averiguou por meio da S࣐rie Justiça Pesquisa dados que 

se auxiliassem na compreens࢛o das inter-reѴaçॗes entre encarceramento, atuaç࢛o da 

justiça e territॕrios de vuѴnerabiѴidade sociaѴ. O estudo ŐUNIVERSIDADE DE SܮO 

PAULO, ƑƏƑƐő apontou que as condiçॗes de vuѴnerabiѴidade como pobreza e faѴta de 
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oportunidades foram enfatizadas em todas as regiॗes anaѴisadas, por todas as pessoas 

participantes da pesquisa. 

Observou-se na citada pesquisa que houve ࣑nfase nas faѴas dos participantes 

em situaç࢛o de irreguѴaridade no cumprimento da Ѵei penaѴ em reѴaç࢛o ࢘ aus࣑ncia de 

serviços, Ѵimitaç࢛o e dificuѴdade de acesso. As informaçॗes Ѵevantadas apontaram que 

os serviços existem, todavia se identifica barreiras de acesso que impedem a pѴena 

efetividade. O estudo aponta como concѴus࢛o que ľtais caracterझsticas infѴuenciam as 

condiçॗes de vuѴnerabiѴidade sociaѴ e podem funcionar como fator infѴuenciador ࢘ 

pr࢙tica criminaѴ, tendo em vista da maior exposiç࢛o das pessoas em contextos de riscosĿ 

ŐUNIVERSIDADE DE SܮO PAULO, ƑƏƑƐő. 

AѴ࣐m disso, as concѴusॗes no que toca ao acesso ࢘s poѴझticas pিbѴicas s࢛o 

interessantes ao presente estudo porque indicam a escassez de acesso, bem como a 

faѴta de segurança nas ѴocaѴidades em contexto de vuѴnerabiѴidade sociaѴ, como se v࣑: 

Como o predomझnio do perfiѴ das pessoas em confѴito com a Ѵei ࣐, de 
acordo com os discursos dos participantes, pessoas de classe social 
baixa, baixa escoѴaridade, que vivem em condiçॗes de pobreza e em 
bairros perif࣐ricos, reveѴou-se que o contato com as drogas ࣐ bastante 
faciѴitado e, consequentemente, h࢙ mais possibiѴidades de 
envolvimento com tr࢙fico de drogas. Nesse sentido, h࢙ a percepç࢛o de 
que embora existam serviços de saিde e de educaç࢛o em ѴocaѴidades 
consideradas vuѴner࢙veis, o acesso a esses serviços ainda n࢛o ࣐ efetivo. 
Ainda, a segurança em bairros vuѴner࢙veis se mostra pouco perceptझveѴ. 
ŐUNIVERSIDADE DE SܮO PAULO, ƑƏƑƐő 

Com a efetivaç࢛o ainda mais crueѴ desse projeto de poder, a separaç࢛o ࣐ 

tamb࣐m mentaѴ, ľcom os pobres sendo excѴuझdos do universo da empatia moraѴĿ, o que, 

por ser enfatizado peѴa mझdia, ࣐ enraizado no senso comum (BAUMAN, 2008, p. 162). 

AfinaѴ, ľest࢙ assim porque quisĿ, dizem. Todavia a Ѵॕgica da sociedade de consumo 

indica ŋ peѴo presente vi࣐s de an࢙Ѵise ŋ que a estrutura ࣐ compѴexa e construझda para 

que nem todos tenham acesso a tudo (se tivessem, como seriam os mercados de luxo? 

Os itens exclusivos? As raridades do consumo?). 

Na sociedade do hiperconsumo, a vioѴ࣑ncia se constrॕi de uma outra maneira, 

ora como estrat࣐gia instrumentaѴ de aquisiç࢛o de bens, ora como vetor de 

singuѴarizaç࢛o pessoaѴ, revertendo um fracasso em vaѴorizaç࢛o de si ŐLIPOVETSKI, 

ƑƏƏƕő. Para garantir a segregaç࢛o, que permite os priviѴ࣐gios, ľo capitaѴ precisa cada vez 

mais da pris࢛o, conjugada ࢘s estrat࣐gias de criminaѴizaç࢛o de condutas cotidianas Œ...œ e 
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mais a transformaç࢛o das faveѴas e periferias do mundo em ļcampos de concentraç࢛oĽĿ. 

(MALAGUTI, 2011, p. 28). 

GiѴѴes Lipovestky ŐƑƏƏƕő ainda reѴaciona o recrudescimento da criminaѴizaç࢛o ࢘ 

aus࣑ncia de controѴe famiѴiar e das reguѴaçॗes comunit࢙rias, mas destaca a infѴu࣑ncia 

de ľuma nova economia psझquica caracterizada peѴa faѴta de Ѵimites simbॕѴicos, a 

supress࢛o das inibiçॗes, a reduç࢛o do Ѵimiar de toѴer࢚ncia ࢘ frustaç࢛o: disfunçॗes que 

est࢛o intimamente Ѵigadas ࢘ sociedade ѴiberaѴ de hiperconsumoĿ. De fato, ao envoѴver 

muitas vari࢙veis, a distribuiç࢛o seѴetiva da criminaѴidade ࣐ atribuझda ࢘s Ѵeis de um cॕdigo 

sociaѴ composto por mecanismos de seѴeç࢛o, que considera os estereॕtipos dos 

envoѴvidos e teorias do senso comum ŐANDRADE, ƑƏƏƒő. Diante disso, ľas classes 

perigosas (porque potenciaѴmente rebeѴdeső s࢛o assim definidas como grupos de 

indiv࠸duos perigosos Őporque criminosos em potenciaѴőĿ ŐBAUMAN, ƑƏƏѶ, p. ƐѵѶő. 

Apresentou-se o etiquetamento sociaѴ antes de expor a criminoѴogia crझtica 

justamente para evidenciar o quanto a exist࣑ncia de uma subclasse, inclusive no 

imagin࢙rio da sociedade, tamb࣐m ࣐ fator de aumento da criminaѴizaç࢛o. Isso porque a 

repress࢛o penaѴ opera nas ag࣑ncias de controѴe informaѴ para ser efetivada peѴos 

mecanismos formais. A correѴaç࢛o existente entre a criminaѴizaç࢛o da subcѴasse 

consumidora e da pobreza, portanto, ࣐ fortaѴecida de diversas formas: na construç࢛o 

psझquica, na efetivaç࢛o do senso comum, na marginaѴizaç࢛o de grupos especझficos. 

Como aponta Vera Regina Pereira de Andrade (2003, p. 53-54): 

Os conceitos de second code e basic rules conectam precisamente a 
seѴeç࢛o operada peѴo controѴe penaѴ formaѴ com o controѴe sociaѴ 
informal, mostrando como os mecanismos seletivos presentes na 
sociedade coѴonizam e condicionam a seѴetividade decisॕria dos 
agentes do sistema penal num processo interativo de poder entre 
controѴadores e controѴados ŐpিbѴicoő, perante o quaѴ a assepsia da 
Dogm࢙tica PenaѴ para exorciz࢙-Ѵos assume toda extens࢛o do seu 
artificialismo, pois, reconduzido ao controle social global, o sistema 
penaѴ aparece como fiѴtro িѴtimo e uma fase avançada de um processo 
de seѴeç࢛o que tem Ѵugar no controѴe informaѴ ŐfamझѴia, escoѴa, mercado 
de trabaѴhoő, mas os mecanismos deste atuam tamb࣐m paraѴeѴamente e 
por dentro do controle penal. 

Dito isso, um apontamento finaѴ dessa an࢙Ѵise ainda permite a refѴex࢛o de que 

cada esp࣐cie de ambiente sociaѴ produz as visॗes de perigo que ameaçam a prॕpria 

identidade, como projeçॗes das ambivaѴ࣑ncias internas de uma sociedade ŐBAUMAN, 

ƑƏƏѶő. Os inimigos s࢛o os prॕprios demॖnios interiores, os medos reprimidos - sobre 
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os prॕprios recursos, a forma que se vive e se pretende viver ŐBAUMAN, ƑƏƏѶő. Estando 

de acordo ou n࢛o com a an࢙Ѵise em termos psicanaѴझticos, resta a ponderaç࢛o sobre 

como se reage ࢘s mazeѴas sociais, sobre estar mesmo sanando algum problema e como 

as reaçॗes punitivas e repressivas ir࢛o construir Őou est࢛o construindoő as reѴaçॗes e 

desigualdades sociais. 

Consideraçॗes Finais 

Observou-se na pesquisa reaѴizada a intensa correѴaç࢛o existente entre o 

hiperconsumo, principalmente no que toca aos danos colaterais decorrentes, e a 

criminaѴizaç࢛o da pobreza. A partir dos dados Ѵevantados por pesquisa do CNJ 

ŐUNIVERSIDADE DE SܮO PAULO, ƑƏƑƐő, restou evidenciada principaѴmente a escassez 

de acesso aos serviços constatada peѴas pessoas em situaç࢛o de irreguѴaridade com a 

Ѵei penaѴ em contexto de vuѴnerabiѴidade sociaѴ, ao que se corrobora as construçॗes 

teॕricas expѴanadas no estudo. AѴ࣐m disso, mais que a resposta ao probѴema 

investigativo, obteve-se tamb࣐m outras nuances de an࢙Ѵises n࢛o identificadas 

inicialmente. 

Primeiro, cabe mencionar o distanciamento psझquico citado como consequ࣑ncia 

do destaque de uma subclasse consumidora, que retira a empatia direcionada aos 

grupos empobrecidos. O favorecimento da mझdia nesse processo evidencia a formaç࢛o 

de um distanciamento entre classes, que inclusive faz retirar a responsabilidade 

daqueѴes que reforçam as narrativas dominantes, afastando de considerar quaѴquer 

indझcio de cuѴpa quanto ࢘s desiguaѴdades sociais. 

Por outro lado, observou-se tamb࣐m a exist࣑ncia da necessidade de efetivar as 

desiguaѴdades e da manutenç࢛o de grupos de pessoas desprovidos de priviѴ࣐gios para 

que possam ser garantidos para aѴguns. O que ࣐ an࢙Ѵise b࢙sica para a socioѴogia em 

geral, mas admite ainda mais sentido na sociedade de consumo, em que o produto de 

compra sॕ ࣐ raro ou reconhecido se n࢛o pertencer a todos. Na Ѵॕgica do hiperconsumo, 

em que quem compra mais se destaca, parece ainda mais necess࢙ria a conservaç࢛o de 

camadas sociais que n࢛o tenham o poder de compra. 

Diante dessas premissas, a criminaѴizaç࢛o aparece como estrat࣐gia de 

efetivaç࢛o desse distanciamento. Conecta-se a seѴetividade na criminaѴizaç࢛o com o 

funcionamento da sociedade de consumo, uma vez que o sistema penal opera no 
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fortalecimento da Ѵॕgica e ࣐ aѴimentado peѴo imagin࢙rio de aus࣑ncia de empatia, com 

um afastamento incѴusive psझquico, da subcѴasse consumidora. Sendo assim, observou-

se direta correѴaç࢛o entre o hiperconsumo e a criminaѴizaç࢛o da pobreza, ao confrontar 

as teorias nos dois campos de an࢙Ѵise. Isso porque, a partir das autoras e autores 

estudadasņos, as bases de marginaѴizaç࢛o empregadas para produç࢛o de massas 

vuѴner࢙veis opera como consequ࣑ncia do hiperconsumo e tamb࣐m da criminaѴizaç࢛o, 

sendo difझciѴ deѴimitar como causa ou consequ࣑ncia, mas sendo certo que as mazeѴas 

operadas peѴa reproduç࢛o de uma Ѵॕgica hierarquizada, no que toca a ambos os ࢚mbitos, 

 .o࢛direcionada a uma mesma popuѴaç ࣐

N࢛o bastasse, h࢙ que se considerar tamb࣐m as impѴicaçॗes geradas peѴa 

pandemia do coronavझrus, que aumentam o afastamento entre cѴasses uma vez que, em 

decorr࣑ncia de a doença ser contida por meio de atitudes b࢙sicas de saিde que n࢛o 

podem ser reproduzidas por todas as pessoas, atinge mais a subclasse, as pessoas 

criminaѴiz࢙veis. Dessa forma, se torna ainda mais evidente as discrepantes condiçॗes 

sociais existentes em virtude de diferenças consider࢙veis na potenciaѴidade de acesso 

a bens e serviços. Nessa toada, agrava-se a situaç࢛o em uma perspectiva ampѴa pois, 

aѴ࣐m das vari࢙veis do hiperconsumo e da criminaѴizaç࢛o, poder-se-ia indicar ainda o 

nিmero de mortes constatadas em decorr࣑ncia das diferenças apontadas. 

Por fim, outros vieses de reѴaç࢛o com os efeitos nocivos da sociedade de 

consumo poderiam ser estudados para contribuir com o debate. A exemplo dos danos 

ambientais causados peѴa Ѵॕgica da acumuѴaç࢛o e da competividade Ѵigada aos bens 

materiais. O que n࢛o restou abordado nessa pesquisa, mas se entende como variante 

possझveѴ da mesma an࢙Ѵise. 

Notas 
1  Mestranda em Direito EcoѴॕgico e Direitos Humanos na Universidade FederaѴ de Santa Catarina 

(UFSC), especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional (ABDCONST), bacharela em Direito pela UFSC. Bolsista CNPq/UFSC pelo Projeto 
ľEscoѴa de AѴtos Estudos em Inovaçॗes Jurझdicas para o Direito das Geraçॗes Futuras na Am࣐rica 
LatinaĿ e pesquisadora do Grupo TransdiscipѴinar em Pesquisa Jurझdica para uma Sociedade 
Sustent࢙veѴ ŋ CNPq/UFSC. Estagi࢙ria de Pॕs-Graduaç࢛o da Defensoria PিbѴica do Estado de Santa 
Catarina. 
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