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"Be v1s pacem para oe1um 
Se quereres paz, prepara-te para Guerra. 
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SENHOR nao guardar a cidade, em vao 
vigia a sentinel a." 
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RESUMO 

Monogratia sobre a tecnologia aplicada a seguranga prisional, delimitada em 
estudo de caso no Centro de Detenc;ao Provis6ria - Sao Jose dos Pinhais, 
Parana. Das atividades operacionais desenvolvidas pela Policia Militar do 
Parana, esta a de guarda externa de Presidios, que devido as suas 
caracteristicas requer acompanhamento profissional e retroalimentac;ao sobre a 
celere evoluc;ao tecnol6gica da seguranc;a prisional disposta no mercado, bern 
como o comportamento dos presos frente a estas mudanc;as. Visa pesquisar as 
inovac;Qes tecnol6gicas aplicadas, iniciando numa pesquisa sobre os termos 
iniciais: sistema prisional, caracterizac;ao do sistema prisional brasileiro, 
sistema penitenciario paranaense, o batalhao de policia de guarda e os 
presidios, ainda o proprio Centro estudado, onde para tanto se da atraves da 
coleta de dados a pesquisa monografica. Sao analisadas documentac;oes 
oficiais, reunidos argumentos de autores consagrados em seguranc;a 
tecnol6gica prisional, ainda o contato direto com os funcionarios do Centro e 
com Policiais Militares que atuam diretamente na seguranc;a externa, os quais 
corroboram com o posicionamento argumentative dos entrevistados. Sao 
entrevistados o Diretor do estabelecimento penal em questao, urn Engenheiro 
Eletricista e Tecnico em Eletronica, urn Arquiteto da Divisao de Engenharia e 
Manutenc;ao do DEPEN-PR e ainda urn Oficial da PMPR. Em unanimidade 
conclui-se que a tecnologia nos ultimos anos, mudou de Iugar do mito ou luxo a 
necessidade, em func;ao da evoluc;ao das diversas areas do conhecimento. 0 
crime organizado amadureceu, mudou de perfil e padrao, tornou-se moderno, 
valendo-se da alta tecnologia. Os dados da pesquisa sugerem implantac;ao de 
uma politica de seguranc;a tecnol6gica prisional que fac;a frente a capacidade e 
poder mental dos seres humanos que vivem as margens da lei, em identiticar 
as fraquezas da seguranc;a tecnol6gica prisional e explorar suas falhas em prol 
aos seus objetivos ilegais. 

Palavras-chave: Tecnologia. Policia Militar. Seguranga Prisional. 
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1 INTRODUCAO 

0 objetivo deste trabalho e pesquisar as inova<;oes tecnol6gicas aplicadas a 
seguranga prisional, e em especial ao caso estudado, o Centro de Deten<;ao 

Provis6ria de Sao Jose dos Pinhais e adequadas para fazer frente ao que preconiza 

a legisla<;ao atual de execu<;ao penal quanta a reintegra<;ao do indivfduo a sociedade 

e a preven<;ao do crime. 

A Polfcia Militar, como lnstitui<;ao encarregada pela preserva<;ao da ordem 

publica deve manter sua capacidade de respostas as necessidades da popula<;ao, 

nesse sentido deve adequar e aprimorar sua presta<;ao de servi<;os operacionais, 

visando fazer frente a ofensiva do crime e conferir maior grau de seguranga, atraves 

de urn pronto e eficaz atendimento ao publico. 

Atualmente, o Sistema Penitenciario no Parana passa par profundas 

mudan<;as decorrentes basicamente de duas situa<;Qes: a primeira, relativa a 
expansao da estrutura do Sistema Penitenciario Paranaense, ao aumento do 

numero das instala<;oes ffsicas das unidades penais e a amplia<;ao das ja existentes, 

bem como, ao acrescimo de recursos humanos e materiais ao sistema; a segunda, 

referente as mudan<;as realizadas na forma de gestao deste sistema penitenciario, 

como a retomada, pelo Estado, da administra<;ao de algumas unidades, atualmente 

terceirizadas. 

0 Batalhao de Polfcia de Guarda - BPGD, subordinado ao Comando do 

Policiamento da Capital - CPC, e a Unidade Especializada responsavel legalmente 

pela execu<;ao do policiamento de guarda. 

0 referido Batalhao esta inserido nestes processes, sendo o responsavel 

pela seguran<;a externa e, tambem pela realiza<;ao das escoltas, de 

estabelecimentos penais situados na capital do estado e na sua regiao 

metropol itana. 

Entre as unidades penitenciarias, o Centro de Deten<;ao Provis6ria, 

localizado na localidade de Sao Jose dos Pinhais, regiao metropolitana da Capital, 

tornou-se o alva desta pesquisa, primeiramente pelo interesse do autor, alicergado 

ao fato de ser profissional de seguran<;a publica e tambem do referido Centro ser um 

proprio estadual com inaugura<;ao recente, em dezembro de 2005; ter capacidade 
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para 900 presos e ser construfda com pe<;as pre-moldadas que substitulram 

modelos arquitetonicos mais caros e menos seguros, alem do custo reduzido em 

cinco vezes em rela<;ao as outras penitenciarias paranaenses_ 

Amparada na premissa que a seguran<;a humanizada e o objetivo da nova 

concep<;ao do sistema penitenciario, e se traduz em redu<;ao da criminalidade e, 

principalmente, a reincidencia; e destacada nesta pesquisa alem desses criterios, a 

analise da tecnologia aplicada no Centro de Deten<;ao Provis6ria, que figura como 

auxiliar na globaliza<;ao de inferencias de seguran<;a aos publicos que frequentam 

este Centro, quer sejam: funcionarios do sistema, policiais e aos pr6prios internos_ 

Considerando as tecnologias serem instrumentos favoraveis a seguran<;a do 

estabelecimento abordado em todas as situa<;Qes, torna-se imperioso que se 

disponham esclarecimentos sabre sua aplicabilidade em carater funcional, como 

indicadores ou componentes do grau de seguran<;a de determinado publico e 

tambem como base ou suporte tecnico-cientffico para direcionamento do 

policiamento ostensivo da seguran<;a externa dos estabelecimentos prisionais_ Tal 

parametro visa assegurar, urn emprego 16gico, racional e eficaz dos meios 

disponlveis. 

A tonica que justifica o presente projeto reveste-se no fato de demonstrar a 

relevancia das inferencias de carater tecnico-cientffico, neste local estudado em 

caso, que possam instrumentam a execu<;ao do policiamento de guarda nos 

estabelecimentos penitenciarios_ 

1 .1 PROBLEMA 

Cabe a Polfcia Militar o papel constitucional do exercfcio da polfcia ostensiva 

e a preserva<;ao da ordem publica. 

A Lei de Organiza<;ao Basica da Policia Militar do Estado do Parana, Lei n°. 

677 4, de 08 Jan. 76, estabelece ao Batalhao de Policia de Guarda o encargo do 

policiamento ostensivo normal, visando a guarda e seguran<;a de estabelecimentos 

publicos, em particular, a sede dos poderes publicos estaduais, a residencia dos 

chefes desses poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e 
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outros estabelecimentos penais, bern como a fiscaliza9ao fazendaria e 

responsabilidade territorial das Unidades Operacionais no tocante as suas 

respectivas areas territoriais_ 

Como efeitos, decorrem as missoes a serem cumpridas pelo Batalhao, que 

por meio de suas diversas modalidades e processes de policiamento ostensive deve 

procurar atender, da melhor forma possfvel, as necessidades da popula98o no 

campo da Seguran9a Publica. 

A seguran98 de estabelecimentos penais esta inserida com destaque no 

tema seguran9a publica tomando-se alvo de discussoes que abrangem varias 

vertentes da sociedade brasileira, devido a globaliza9ao das culturas, 

conhecimentos tecnicos e tecnol6gicos envolventes do cotidiano da sociedade. 

Considerando o que reza a Lei de Execu9ao Penal, Lei n°. 7.210, de 11 de 

julho de 1984, em seu Art. 10, "a assistEmcia ao preso e ao intemado e dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno a convivemcia em 

sociedade"; faz com que os profissionais do sistema prisional executem suas 

fun96es de maneira humana, legal e transparente. 

Nao permitindo a prolifera9ao de marginais tentando contra o sistema 

prisional ou sequer maculando sua alicer98da e complexa missao fim, considerando 

que os biltres inseridos em suas sendas criminosas estao cada vez mais se 

utilizando de recursos tecnol6gicos sofisticados e armas modernas, nao disponfveis 

ate mesmo as Organiza96es Policiais. 

Diante deste quadro, cabe as Organiza96es Policiais Militares a busca 

incessante de inova96es estrategicas, taticas e tecnicas bern como o treinamento e 

especializa9ao de seus recursos humanos, para se antecipar a a98o dos criminosos 

e ter condi96es de prestar servi9os com qualidade e resultados para com a 

comunidade. 

Para o atendimento desse prop6sito, a Polfcia Militar do Parana, atraves do 

Batalhao de Polfcia de Guarda deve manter constante o acompanhamento da 

evolu98o dos recursos tecnol6gicos a seguran9a em estabelecimentos penais e 

nesta analise, a tecnologia aplicada a seguran9a do Centro de Deten9ao Provis6ria 

de Sao Jose dos Pinhais. 

0 direcionamento do policiamento preventive de unidades prisionais 
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realizado pela Polfcia Militar, para ser levado a efeito de forma eficaz, deve 

necessariamente contar com suporte tecnico-cientifico, evitando-se dessa forma o 

empirismo, devido a abrangemcia tecnol6gica estar em pauta e doravante crescera 

em paralelo a escala do desenvolvimento das tecnologias necessarias e 

fundamentais a comunidade. 

Portanto, o BPGD para ser capaz de efetivar maior grau de seguranc;a 

publica atraves de sua especializac;ao, que e a seguranc;a externa em 

estabelecimentos penitenciarios, devera inserir-se na evoiU<;ao da ciencia da 

tecnologia e contar com os instrumentos eficazes de aferic;ao da demanda potencial 

estimada. 

1.2 OBJETIVOS 

1 .2.1 Objetivos Gerais 

Pesquisar as inovac;oes tecnol6gicas aplicadas a seguranc;a prisional no 

Centro de Detenc;ao Provis6ria - Sao Jose dos Pinhais, Parana. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

a) Perscrutar a tecnologia de seguranc;a; 

b) ldentificar a tecnologia disponfvel para utilizac;ao na seguranc;a prisional; 

c) Analisar a seguranc;a tecnol6gica do Centro de Detenc;ao Provis6ria de 

Sao Jose dos Pinhais, Parana; 

d) Relacionar as inovac;oes tecnol6gicas adequaveis ao Centro de Detenc;ao 

Provis6ria de Sao Jose dos Pinhais, Parana. 

1.3 DELIMITA<;AO DO ESTUDO 

Visando transparencia e objetividade neste trabalho, se faz necessaria 

delimitar o tema desta pesquisa e para tanto circunstanciar uma breve inferencia, 
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pertinente ao local onde foi realizado o estudo de caso e dai entao, aprofundamento 

do ponto nevralgico deste estudo monografico que trata da tecnologia aplicada ao 

sistema prisional. 

0 Centro de Deten~o Provis6ria desta pesquisa foi inaugurado em 21 de 

dezembro de 2005, pelo Governo do Estado e localiza-se no municipio de Sao Jose 

dos Pinhais, PR, regiao metropolitana da Capital Curitiba, a Rua Sebastiana 

Santana Fraga, 427. 

Estabelecimento Penal de regime fechado e de seguranc;a maxima, 

conforme parametro estabelecido pelo DEPEN-PR, destinado aos presos 

provis6rios, do sexo masculino e que aguardam julgamento com dignidade. 

0 Centro tern capacidade para 864 ( oitocentos e sessenta e quatro) vagas 

carcerarias e viabiliza a reduc;ao significativa da superlotac;ao nas delegacias de Sao 

Jose dos Pinhais e regiao, conforme programa~o do Centro de Triagem, 6rgao 

responsavel pelo encaminhamento de presos ao sistema penitenciario. 

A competencia do COP visa: a seguranc;a e a custodia daqueles que estao 

sujeitos a efetivac;ao de sentenc;a de pena, seguranc;as detentivas; a promoc;ao da . 
reintegrac;ao social dos presos e o zelo pelo seu bem-estar, atraves da prestagao de 

assistencia jurfdica, psicol6gicas, sociais, medicas, odontol6gicas, religiosas e 

materiais, tambem compete ao Centro, a prestac;ao de assistencia aos familiares dos 

presos. 

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Delineamento da Pesquisa 

0 modelo de pesquisa adotado neste trabalho e o estudo de caso, tendo 

como referencia metodol6gica o trabalho de Yin (2005). Esse autor reline, em uma 

compilac;ao simples, conceitos e orientac;Qes para a defini~o, a conduc;ao e analise 

de urn estudo de caso. 0 tema dessa pesquisa e seu problema exigem e conduzem 

para urn melhor aproveitamento, quando utilizado tal metoda de estudo como 
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estrategia de pesquisa, tendo em vista investigar urn fen6meno contemporaneo 

dentro do seu contexto da vida real. 

0 estudo de caso necessita ser efetuado em urn processo de "impregnagao 

e investigac;;ao", em que o pesquisador precisa embeber-se das minucias de uma 

instituic;;ao a fim de conhecer seus costumes e suas praticas, seus pontos fortes e 

fracas, tal como fazem os que vivem seu dia-a-dia. Essa imersao aguc;;a a intuic;;ao 

do pesquisador e fornece muitas pistas para entender o objeto estudado. Nesse 

sentido, a escolha do Centro de Detenc;;ao Provis6ria, deve-se ao fato de ser urn 

proprio estadual com inaugurac;;ao recente, em dezembro de 2005; ter capacidade 

para 900 presos e ser construfdo com pec;;as pre-moldadas que substitufram 

modelos arquitet6nicos mais caros e menos seguros reduzindo em cinco vezes o 

custo em relac;;ao as outras penitenciarias paranaenses e pela facilidade de acesso 

aos dados para a pesquisa. 

1.4.2 Fonte de Coleta e Tratamento dos Dados 

0 perfodo de coleta foi de quatro meses, entre dezembro de 2007 e abril de 

2008, iniciado a partir da autorizac;;ao da direc;;ao do estabelecimento prisional. Foi 

realizado contatos diretos com os funcionarios do COP e Policiais Militares 

pertencentes ao BPGd que atuam diretamente na seguranc;;a do Centro, para 

explicar o objetivo do trabalho e solicitar a colaborac;;ao nos questionamentos e 

impressoes. 

Durante o mes de marc;;o de 2008 foram realizadas as entrevistas com o 

Diretor do estabelecimento penal em questao, com urn Engenheiro Eletricista e 

Tecnico em Eletr6nica, com Arquiteto da Divisao de Engenharia e Manutenc;;ao do 

DEPEN-PR e ainda com urn Oficial da PMPR com larga experiencia em 

policiamento de Guarda, os entrevistados sao considerados especialistas 

profissionais e tecnicos em seguranc;;a dentro de suas especializac;;oes, permitindo, 

portanto, subsidiar dados pedag6gicos a objetivac;;ao desta pesquisa que envolve 

tecnologia aplicada ao sistema prisional. 

As caletas tiveram as seguintes origens: 
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a) Fontes primarias: entrevistas e imagens de video. 

As fontes primarias sao as mais indicadas par manterem uma relagao direta 

com os fatos e a realidade em analise e foram obtidos par meio de entrevistas semi

estruturadas. 

As entrevistas realizadas com o diretor do Centro pesquisado, com urn 

Engenheiro Eletricista e Tecnico em Eletr6nica e ainda com Arquiteto da Divisao de 

Engenharia e Manutengao do DEPEN-PR, serviram para aprofundar a percepgao 

dos problemas causados pela falta de utilizagao de tecnologias disponiveis, frente 

aos recursos que podem ser adquiridos par aqueles interessados em auxiliar na fuga 

ou arrebatamento de presos, sendo utilizados o mesmo roteiro para todas as 

entre vistas, conforme apendice "A". 

A utilizac;:ao de anota<;oes e meios auxiliares, como gravadores, foi 

importante para garantir a integridade das entrevistas e os comentarios que 

surgiram, possibilitando inclusive, realizar inferencias sabre quais aspectos e 

considerada vital pelos entrevistados. A organizac;:ao previa da entrevista, contendo 

uma estrutura e roteiro seguido durante sua realizagao permitiu a abordagem de 

todos os pontes elencados como essenciais, sem, contudo, inibir a manifestac;:ao 

sabre assuntos importantes que ocorreram no momenta da entrevista. 

Foi produzido vfdeo das instala<;oes do COP no mes de novembro 2007, 

com a intenc;:ao de subsidiar as analises sabre as tecnologias existentes e as que 

podem ser utilizadas no local, possibilitando ainda o descarte de sugestao de 

equipamentos considerados muito onerosos ou cuja aplica<;ao e instala<;ao nao 

sejam possfveis ou indicadas. 

b) Fontes secundarias: foram utilizados dados secundarios existentes em 

bibliografia, sites e trabalhos ja existentes que versam sabre os aspectos principais 

do tema. 

A coleta destes dados ocorreu simultaneamente com a realizac;:ao das 

entrevistas, propiciando urn melhor aproveitamento das diversas fontes selecionadas 

para basear o estudo. 

Tais dados visam eminentemente, direcionar a investigagao, sem, contudo 

ter o poder ou intengao de contamina-la com as conclusoes de seu autor. 
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1.4.3 Analise dos Dados 

Para a analise dos dados foram utilizados OS metodos qualitativos. Na 

analise qualitativa, atraves de uma perspectiva diferenciada da adotada pelas 

tecnicas quantitativas, buscaram-se dados descritivos baseados no contato direto e 

interativo do pesquisador com a fonte objeto de estudo. A perspectiva dos 

entrevistados eo ponto de partida para situar as interpretac;oes e foram analisadas a 

partir da visao obtida pelos pesquisadores e pelos registros revistos na sua 

totalidade. 

As entrevistas semi-estruturadas foram analisadas conforme a tecnica da 

analise do conteudo que permite "descrever, sistematicamente, o conteudo das 

comunicac;oes." (MARCONI e LAKATOS. 1992, p.116); complementa ainda que 

"Embora o processo da quantificac;ao seja mais preciso do que a descrigao 

qualificativa, ambos os dados devem ser empregados nas ciencias sociais." 

(MARCONI e LAKATOS. 1992, p.94). 

1.4.4 Limitac;oes 

Quanta aos dados secundarios, uma limitac;ao importante, e a possibilidade 

de estarem incompletos e nao conterem todas as informac;oes necessarias. Quanta 

as fontes primarias, OS principais limitadores referem-se a possibilidade do 

envolvimento do investigador, deixando que as suas crenc;as e valores pessoais 

influenciem o trabalho de pesquisa, criando alguns vieses; ou ainda, por parte dos 

entrevistados, que podem nao expressar as suas opinioes verdadeiras sobre o 

assunto, por razoes diversas como: medo de identificac;ao, protec;ao de informac;oes 

estrategicas, desinteresse, etc. lsto pode ocorrer devido a uma percepc;ao e 

interpretac;ao distorcida do objetivo academico do estudo. 

Ao enfatizar esta afirmativa sobre a protec;ao de informac;oes estrategicas, 

percebe-se que esta pesquisa abrange urn tema de tamanha sutileza, remetendo a 

pesquisa numa importante vereda quando trata de uma delimitagao tematica de 
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carater sigiloso e reservado aos profissionais da area de seguran9a publica, da 

justi9a, cidadania, enfim pessoas as quais lhe sao confiadas a delicadfssima fun9ao 

de manter urn ser humano encarcerado. 

Entretanto, a observa9ao rigorosa de criterios para a confec9ao das 

entrevistas, alem da escolha dos dados secundarios, aliada a possibilidade de 

triangular os dados coletados das diversas fontes, permitem a valida9ao dos 

resultados. 
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2 REVISAO DE LITERA TURA 

Para a compreensao do tema proposto nesta pesquisa, deve-se considerar a 

necessidade do entendimento de alguns aspectos relatives a ideia de punigao e de 

como sao percebidos os elementos de sua efetivagao ao Iongo da hist6ria da 

humanidade ate os dias atuais. Outro ponto, do qual se verifica a exigencia, e o 

conhecimento de quais sao os implementos tecnol6gicos envolvidos neste cenario, 

suas particularidades, aplicabilidade e comprometimento com o fator seguranga de 

todos envolvidos no sistema prisional. 

2.1 SISTEMA PRISIONAL 

Numa analise da Sociedade Humana desde seu principia, percebe-se que 

sempre estiveram presentes as ideias de punir as condutas em desajuste com 

interesses da coletividade. As formas como eram estas punig6es foram se 

modificando ao Iongo do tempo, de acordo com peculiaridades culturais de cada 

regiao. Em todos os mementos a sociedade participou, mesmo que com pequena 

parcela de atuagao, na execugao da pena, normalmente esta agao se deu no 

sentido da humanizagao da pena. 

Brevemente em esbogo, pode-se dizer que, percebe-se inicialmente um 

perfodo em que vigorou a ideia da vinganga particular, em que a vftima, ou os seus 

familiares, executava as penas, dado que, nao havia autoridade para a aplicagao da 

sangao, generalizando, as penas eram desproporcionais, indo alem do fato 

delituoso. Posteriormente, verifica-se a fase da vinganga limitada, tentando 

estabelecer certa proporgao, no qual se tern o exemplo da Lei do Taliao. A seguir, 

observa-se a fase da vinganga divina, na qual lgreja e Estado estavam aproximados 

e o soberano era considerado representante dos deuses. Transparece, entao, ao 

perfodo em que o Estado toma para si o direito de punir e a ofensa nao e mais ao 

particular ou a divindade, e contra a sociedade inteira; neste caso tem-se a pena 

como uma forma de vinganga desta sociedade. 
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0 perfodo da vingan98 publica, o qual se caracteriza pela transforma9ao da 

execu9ao da pena em espetaculo, "a execu98o em pra9a publica", neste momenta a 

presen9a do povo era fundamental e tinha como finalidade demonstrar quais as 

consequencias da desobediencia ao soberano, causando terror pela visao de como 

o poder do Estado podia ser violento e cruel contra o indivfduo. 

Ja no seculo XVIII observa-se uma modifica9ao no comportamento da 

sociedade que passa a atuar no sentido da humaniza9ao da aplica9ao das san96es 

criminais e, tambem, de mudan9as na politica criminal. 

Entao, o Estado atua no sentido de que a justi9a, em rela9ao a pena, deixe 

de ser uma vingan98 da sociedade ou do soberano e passe a ser uma puni9ao 

decorrente da transgressao de um principia legal. Obtem-se a ideia da 

proporcionalidade da puni9ao, em fun9ao do delito cometido, ou seja, a pena deveria 

ser menos cruel, estabelece-se tambem a ideia da utilidade social da puni9ao. 

Surgem neste momenta, ideias acerca da priva9ao da liberdade como forma 

de humaniza9ao das puni96es, onde a prisao, que ate entao era usada mais para a 

custodia dos condenados, passa a ser seu destino, como puni98o. Nao havia uma 

estrutura adequada para abrigar estas pessoas, normalmente, eram lugares infectos 

e insalubres, onde os condenados viviam em condi¢es insuportaveis. 

Nesta parte da pesquisa nao e possfvel deixar de consignar o aparecimento 

dos precursores dos sistemas penitenciarios: Cesare Beccaria, John Howard e 

Jeremy Bentham. 

Cesare Beccaria, na obra "Dos Delitos e das Pen as", editada em 1764, 

critica as atrocidades dos sistemas penais existentes na epoca, especialmente pela 

existencia da tortura e da pena de morte, iniciando a etapa da justi9a penal jurfdica e 

fundando o que se denominou Escola Classica. 

Desenvolveu a ideia de que o direito de punir do Estado deve ser limitado 

pela lei, s6 podendo ser exercido dentro dos parametros concebidos pela sociedade, 

que sao conhecidos com a positividade da lei. Nesta Escola Classica, a pena e tida 

como a retribui98o pelo mal praticado a sociedade. 

John Howard, em sua obra "0 estado das pris6es na lnglaterra e no Pals de 

Gales", publicada em 1776, fruto de experiencia e vivencia, defendia a aten9ao 

individual para com a saude do detento, cuidados com a higiene, alimenta9ao 
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saudavel, uniforme para asseio, atividades laborais para as presos e, inclusive, o 

centrale da execugao da pena par magistrados. 

Jeremy Bentham, escritor de "Teoria das Penas e das Recompensas", 

publicado em 1818, defende o utilitarismo da pena, foi o criador do modele 

arquitet6nico de prisao celular, o Pan6ptico, desenvolvido dentra de urn princfpio que 

e, antes de qualquer coisa, urn esquema 16gico e cablvel de distribuigao e centrale 

de corpos no espago fisico. 

Observa-se, mais uma vez, que a sociedade foi responsavel pela evolugao 

que se deu na san<;ao criminal. Em face da participagao efetiva das pessoas, 

possibilitou-se a humanizagao da pena e tambem a criagao e o pragramo das 

polfticas penitenciarias. 

Dando prasseguimento a este intr6ito, observa-se no infcio do seculo XVIII, 

surgiu o entendimento de trabalho como fator punitive nas prisoes. Ocorreu junto 

com a reforma do Sistema Penal e tinha urn enfoque manutengao da ordem social, 

sem a preocupagao com a reeducagao dos custodiados. Novas pensamentos sabre 

esta concepgao surgiram a partir do final daquele seculo e inicio do seguinte, sec. 

XIX. 

Apareceram, portanto, novas modelos de gestae referentes ao tratamento de 

pessoas privadas de liberdade como: o Sistema Pan6ptico; o Sistema Filadelfia e o 

Sistema Auburn. 

Surgiram tambem as sistemas progressives, que visavam uma forma de 

tratamento penal voltado a humanizagao; nestes, as custodiados, de acordo com 

sua conduta positiva, recebiam marcas au vales, o comportamento que era 

estimulado era baseado na disciplina e no trabalho. 

Em fungao destes sistemas, as penas poderiam ser flexfveis e o custodiado 

poderia ganhar a liberdade em menor tempo. Na atualidade, a maioria dos c6digos 

penais apresenta a influencia destes sistemas progressives. 

Resumidamente, pode se dizer que, no Sistema Pan6ptico, concebido pelo 

fil6sofo Jeremy Benthan, a ideia era de que o apenado se sentisse vigiado e com a 

probabilidade de ser inspecionado a qualquer hora. 

No Sistema da Filadelfia, as internes ficavam num total isolamento, nao 

recebiam visitas e nem trabalho e eram estimulados a lerem a Bfblia. 
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No Sistema Auburniano, de forma diversa, eram permitidos o trabalho e as 

refeigoes em comum, este sistema mantinha a proibi<;So de visitas e lazer. 

Sequencialmente surgiram os Sistemas Progressives Ingles e o lrlandes, bastante 

semelhantes, nos quais se existia a divisao do cumprimento da pena em etapas, 

sendo etas: inicialmente isolamento total; seguida por trabalho durante o dia e 

isolamento noturno; trabalho em unidades prisionais especializadas, para 

preparagao do interno a vida livre e, por ultimo, a vida junto da comunidade em 

liberdade condicional. 

Em 1934, surgiu na Espanha o Sistema de Montesinos, o qual visava urn 

sentido regenerador da pena e consistia na remuneragao do trabalho efetuado pelo 

apenado. 

Pode-se acompanhar a evolugao dos sistemas a partir da analise dos 

projetos arquitet6nicos utilizados para cada urn destes. No caso do Sistema 

Pan6ptico destaca-se a ideia de urn local central para observagao, representado 

pela torre de vigia. 

No Sistema da Filadelfia, a necessidade de celas individuais. No Sistema 

Auburniano, o aparecimento de espagos destinados ao desenvolvimento de 

atividades em comum. Os sistemas progressives vern como uma evolugao dos 

anteriores e permitem o cumprimento da pena em fases, que vao do isolamento total 

ao convivio com a sociedade. 

Nota-se no Sistema Penitenciario urn cenario no qual participam diversos 

agentes do ato: o preso, o Ministerio Publico, os Magistrados, a Administragao 

lnterna, o Secretario de Estado e a Sociedade. 

Observa-se urn carater de espetaculo no comportamento da Sociedade, 

muitas vezes a imprensa faz o papel do cadafalso dos tempos antigos. A sociedade 

manifesta transparentemente a vontade de manter o preso afastado. 

0 Estado tenta satisfazer este desejo a partir dos controles que tern sabre o 

preso. 0 soci61ogo e escritor Foucault da uma ideia desta realidade quando traz a 

seguinte informagao, "Sera conduzido ao Iugar da execu<;ao, em camisao, pes 

descalgos e com a cabe<;a coberta por urn veu negro; sera exposto, em urn 

cadafalso, enquanto o meirinho levara para o povo a sentenga condenat6ria e 

imediatamente executada." (FOUCAULT, 2005, p.16). 
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2.2. CARACTERIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

2.2.1 . Origens e fundamentos legais 

Conforme enuncia Farias Junior. (2001, p. 366), prisao significa o ato de 

prender, de deter, de capturar o indivlduo e tambem como o local onde o sujeito fica 

retido, fica preso. Analisando a legisla<;ao penal e processual penal brasileira, se 

percebe que esta expressao aparece com frequencia. A prisao, que em linhas gerais 

e entendida como o ato ou a<;ao de se prender alguem, notadamente, urn ser 

humano, tambem deve ser entendida como sendo o local onde alguem fica 

encarcerado, cumprindo uma pena restritiva de liberdade. Comumente tambem se 

empregam as expressoes carcere, cadeia, presidio, penitenciaria, casa de deten<;ao, 

custodia, entre outras, para se definir o que seja prisao. 

0 local destinado ao funcionamento de uma prisao, dependendo das 

propor<;oes e finalidades, pode ser conceituado como sendo presidio, penitenciaria, 

centro de deten<;ao ou cadeia publica. Estes estabelecimentos sao destinados ao 

recolhimento de pessoas que nao apresentam condi<;oes de permanecerem em 

liberdade, por representar urn elevado risco para a sociedade. Por urn outro lado, a 

sua finalidade e servir de local para o cumprimento de penas impostas pelo 

ordenamento juridico, atraves de julgamentos imparciais, como retribui<;ao e 

reprimenda a condutas consideradas criminosas. A prisao impoe o sacriffcio da 

liberdade individual aquele que desrespeita as regras e condutas socialmente 

estabelecidas e aceitas pela sociedade. 

Os atuais postulados penitenciarios requerem uma variedade de 

estabelecimentos para conseguirem uma das finalidades mais perseguidas pelas 

tecnicas da observa<;ao Penitenciaria: a classifica<;ao dos presos. A individualiza<;ao 

do tratamento exige, atraves da adequada observa<;ao dos presos, sua classifica<;ao 

e destino ao estabelecimento mais adequado a sua personalidade. Assim portanto, 

preconizam as Regras Minimas da ONU que os presos pertencentes a categorias 

diversas deverao ser alojados em diferentes estabelecimentos e em diferentes 

se<;oes dos estabelecimentos inclusive diante do tratamento correspondente a ser 

aplicado. 
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De acordo com Mirabete (1995, p. 239) com a evolugao do Direito 

Penitenciario firmou-se uma trilogia que divide o sistema em: estabelecimento 

fechado, estabelecimento semi-aberto e estabelecimento aberto. 

Os estabelecimentos fechados sao as penitenciarias e destinam-se ao 

cumprimento exclusive de pena de reclusao, em regime fechado. 0 regime fechado 

caracteriza-se por impor ao apenado uma serie de limitagoes e de acentuado grau 

de vigilancia. 

Os estabelecimentos semi-abertos sao constitufdos pelas colonias penais 

agrlcolas e industriais. Destinam-se ao cumprimento de penas privativas de 

liberdade em regime semi-aberto. 

Os estabelecimentos abertos sao constitufdos pelas casas do albergado e 

destinam-se ao cumprimento de penas restritivas de liberdade em regime aberto, e 

da pena de limitagao de fim de semana. 

Por sua vez, cadeia publica destina-se ao recolhimento de presos 

provis6rios, conforme estabelece o Art. 102 da LEP. 

A LEP, em seu Art. 88, preconiza que o condenado a pena de reclusao, em 

regime fechado, sera alojado em cela individual que contera dormit6rio, aparelho 

sanitaria e lavat6rio, sendo requisite basico da unidade celular, a salubridade do 

ambiente pela concorrencia dos fatores de aeragao, insolagao e condicionamento 

termico adequado a existencia humana, alem de possuir uma area mfnima de seis 

metros quadrados. 

No Brasil, assim como em muitos pafses ocidentais, os estabelecimentos 

prisionais sao do tipo auburniano. Este nome se deve a forma de construgao de 

presidio na cidade de Auburn, em 1816, nos Estados Unidos da America (EUA). 0 

que caracteriza esse modelo e a edificagao de presidios, segundo aponta Farias 

Junior (2001, p. 373), que consiste, normalmente, de urn predio na frente, local 

destinado a administragao, predio ou blocos de predios num segundo plano, para 

servir a seguranga e aos 6rgaos tecnico-assistenciais, vindo, por ultimo, OS blocos 

celulares. Normalmente os blocos destinados aos presos, sao interligados por 

corredores, formando as famosas "alas" dos presidios. 

Desde os prim6rdios, pouca evolugao se observa no Sistema Penitenciario 

patrio. Recentemente, conforme politica adotada pelo Governo Federal, os presidios 
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brasileiros estao ganhando outra dimensao. Nao se admite mais a construgao de 

estabelecimentos com capacidade superior a quinhentos detentes e se esta dando 

preferencia para OS presfdios do tipo industrial, que sao administrados pela iniciativa 

privada. 

2.2.2 Direitos e garantias dos recluses. 

Urn dos pontos relevantes e de fundamental importancia, a ser observado 

por todo o Sistema Penitenciario, e o respeito as garantias constitucionais dos 

internes, que acima de tudo devem ser vistos como seres humanos, que erraram e 

tern o direito de pagar sua parcela de culpa para com a sociedade, em local que 

respeite a sua individualidade, os seus direitos e sua dignidade. lnspirados em 

elevados ideais de justiga, de solidariedade e de profunda respeito ao ser humano, o 

Legislador Constituinte de 1988 inseriu, no texto constitucional, importantes 

garantias a todas as pessoas que se acham na condigao de preso, com a sua 

liberdade individual cerceada. 

De acordo como Art. 5°, inciso XLV, da Constituigao Federal (CF), nenhuma 

pena podera passar da pessoa do condenado. lsto significa dizer que nenhuma 

pessoa podera ser apenada no Iugar de outra, impondo-se importante limitador da 

atuagao do poder estatal sobre as pessoas, que assim tern mais garantias e 

liberdades para gerirem seus neg6cios e sua vida. 

Ja no incise XL VI, estao previstas penas admitidas pelo ordenamento 

jurfdico. lmprimem-se aqui os consagrados princfpios da individualizagao da pena 

que sao: priva9ao ou restri9ao da liberdade, perda de bens, multa, prestagao social 

alternativa e suspensao ou interdi9ao de direitos. Par urn outro lado, de acordo com 

vedagao expressa contida no incise XLVII, nao sao admitidas penas de morte (salvo 

nos cases de guerra declarada), de carater perpetuo, de trabalhos forgados, de 

banimento e crueis. 

De conformidade com o disposto no incise XLVIII, todas as penas previstas 

devem ser cumpridas em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado. Dentro deste contexte, observa-se urn dos 

primeiros e mais importantes criterios de diferenciagao de presos, podendo se inferir 
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ate mesmo em relac;ao a militares e civis. A ideia do sistema impasto pela 

Constituic;ao e de criar formas e condic;6es efetivas de respeito ao preso e de 

garantia de ressocializac;ao, que o torne uma pessoa melhor e socialmente aceitavel, 

capaz de ser produtiva. 

Dentro de todo estabelecimento prisional, seja de que especie for, de acordo 

com o mandamento constitucional do inciso XLIX, do Art. 5°, deve ser assegurado a 

todos os presos o respeito a sua integridade ffsica e moral. Este e urn preceito 

basico, que se bern observado e cumprido, certamente tornara efetiva a reeducac;ao 

do apenado, devolvendo-o a sociedade em condic;oes de integrac;ao e de interac;ao. 

Conforme aponta Paulino (2008), em destacado diagn6stico sabre a 

realidade do sistema carcerario brasileiro, que tambem serve como parametro a 

realidade paranaense, o real motivo de tantos matins e protestos reivindicat6rios 

ocorridos nas prisoes do Brasil, pode ser explicado atraves das graves deficiencias 

que o regime penitenciario enfrenta. 

As deficiencias sao sempre observadas em func;ao do descumprimento do 

que estabelece a LEP, principalmente, em relagao as condic;oes mfnimas relativas 

as garantias dos direitos do preso. Da forma como todo o sistema funciona, 

considerando a pratica e nao a ret6rica defendida por muitos politicos, nenhum 

preso tera condic;ao alguma de ser recuperado e ser devolvido ao convfvio social em 

condic;Oes de interagir como qualquer outro cidadao. 

Em todos os estabelecimentos prisionais, de Norte a Sui, de Leste a Oeste, 

sao encontrados basicamente os seguintes problemas: 

Falta de orc;amento; 

Pessoal Tecnico despreparado; 

Falta de urn programa para a principal finalidade da prisao: 

ressocializac;ao do recluso; 

Superpopulac;ao; 

Alimentac;ao deficiente. 

Associam-se aos problemas acima indicados a falta de estrutura das Varas 

de Execuc;oes Penais em condic;oes de realizar, oportunamente, as pleiteadas 

revis6es de penas, maus tratos por parte dos agentes penitenciarios, falta de 

condic;6es sanitarias mfnimas, dentre outros importantes fatores. 



27 

Fabio M. Paulino (2008), afirma que em consequencia da falta de 

investimentos no sistema, todas as cadeias e presidios do pals estao com urn 

enorme inchac;o em sua populac;ao carceraria, que entre 1995 e 1999 cresceu 

43,69%. 

E muito comum, celas onde caberiam 6 (seis) detentos, abrigarem 15 

(quinze) ou 20 (vinte), tornando impossfvel o convfvio pacffico dentro delas, nao 

havendo espac;o no chao umido e frio a ser divido para o sono. 

Em uma analise feita por Goffman ( 197 4, p 11 ), soci61ogo americana, chega

se a conclusao que uma prisao, em sua natureza fundamental, e uma instituic;ao 

total. Toda instituic;ao absorve parte do tempo e do interesse de seus membros e 

deste modo tende a criar urn mundo particular para esse indivlduo. 

Quando a tendencia a formac;ao desse mundo particular se torna de certa 

forma exagerada, estas instituic;oes recebem o nome de instituic;oes totais, como e o 

caso das prisoes. 

Complementando ainda, afirma este autor que estas totalizac;oes 

caracterizam-se pelos obstaculos a interag8o do recluso com o meio social exterior. 

Esses obstaculos, a sua saida, sao representados por portas fechadas, muros 

aramados, alambrados, rios, bosques pantanos etc. 

Goffman (1974, p 12) enfatiza, ainda, que o fato de as prisoes ter como 

objetivo principal a protec;ao da sociedade, e outro dos aspectos que sugere 

profundas contradic;oes em relagao ao objetivo ressocializador que se atribui a pena 

privativa de liberdade. 

Considerando essas deficiencias, junto a tudo isso vern a preocupac;ao com 

os efeitos psicol6gicos produzidos pela prisao, que comec;aram a ser estudados no 

inlcio do seculo XIX, quando foram produzidas suas primeiras observac;oes de 

ordem literaria. 

No entanto, hoje, nos presidios do Brasil, sabe-se que os efeitos 

psicol6gicos produzidos sao mais graves nos reclusos de menor periculosidade, que 

nao tern escolha, a nao ser cumprir suas penas na companhia de bandidos de alta 

periculosidade, os quais ja criaram certa imunidade para situag8o que o sistema 

tende a oferecer. 
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2.3 SISTEMA PENITENCIARIO PARANAENSE 

Consultando o site do Departamento Penitenciario do Estado do Parana, 

(2008), constata-se referencia ao Sistema Penitenciario Paranaense, conforme a 

citagao de Pra - 2002, em "Hist6ria do Sistema Penitenciario do Estado do Parana: 

das Cadeias PCtblicas as Penitenciarias 1677 a 2004", informa que desde o 

surgimento das Cadeias Publicas e da primeira Penitenciaria em 1909, a Secretaria 

de Estado dos Neg6cios do Interior, Justiga e lnstru9ao Publica e a Chefatura de 

Polfcia eram os 6rgaos responsaveis pelas Cadeias e Penitenciaria do Estado. Essa 

subordina98o direta a Chefatura de Polfcia durou ate a criagao do Departamento de 

Estabelecimentos Penais do Estado - DEPE, atraves da Lei 1767 de 17 de fevereiro 

de 1954, sendo designado como Diretor-Geral o Dr. Jose Muniz de Figueiredo. 

A partir de 9 de julho de 1962, atraves do Decreta 4615, e criada a 

Secretaria da Seguran99 Publica, passando o DEPE a subordinar-se a mesma, e a 

responsabilizar-se pelas penitenciarias, prisoes, escolas de recuperagao, col6nias, 

sanat6rios e manic6mios penais. 

Somente em 1971, em virtude do disposto no artigo 150 da Emenda 

Constitucional 3 de 29/05/1971 e do Decreta 698 de 19/08/1971, o DEPE volta a 

jurisdi98o da Secretaria do Interior e Justiga. 

Em 1975, passa a chamar-se Coordenagao do Sistema Penitenciario -

COOSIPE, que seria novamente modificada em 1987, dentro da nova 

regulamentagao da Secretaria de Estado da Justi99, denominando-se Departamento 

Penitenciario - DEPEN. 

A atual denominagao ocorreu atraves do Decreta 609, de 23 de julho de 

1991, pelo qual o Secretario de Estado da Justiga e da Cidadania, Dr. Edson Luiz 

Vidal Pinto, visando reorganizar a Secretaria e seus 6rgaos, aprova o novo 

Regimento lnterno do DEPEN, passando a chamar-se Departamento Penitenciario 

do Estado do Parana- DEPEN. Tal situa98o perdurou ate 2000, quando o DEPEN 

passou a caracterizar -se como Unidade de execugao da Secretaria de Estado da 

Seguranga, da Justi99 e da Cidadania - SESJ, que tern sob sua responsabilidade a 

coordenagao do Sistema Penitenciario do Parana. 
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As competencias do DEPEN sao: supervisionar, coordenar e inspecionar os 

estabelecimentos penais, Escola Penitenciaria e patronatos; fazer cumprir as 

disposic;oes da Lei de Execuc;ao Penal, responsabilizando-se pela custodia, 

seguranc;a e assistencia tanto dos internos quanta dos egressos do Sistema 

Penitenciario; oferecer assistencia juridica, psicologica, social, medica, odontologica, 

religiosa e material, alem de desenvolver a reintegrac;ao social por meio da 

educac;ao formal. 

Com relac;ao a outras instituic;oes, observa-se a participac;ao do Ministerio 

Publico, do Conselho Penitenciario, da Pastoral Carceraria, da Policia Civil e do 

Poder Judiciario. 0 detalhamento em relac;ao a estrutura do DEPEN, decorre do fato 

desta estar diretamente relacionada ao problema analisado no presente estudo. A 

partir da constatac;ao da responsabilidade, da Policia Militar, em fazer a seguranc;a 

dos estabelecimentos penais. 

Em resumo ao perfil da populac;ao carceraria do Estado do Parana, 

basicamente, e formada por apenados jovens, oriundos do interior do estado, com 

pouca instrur;ao e de maioria branca. Outra realidade desta populac;ao e o 

expressivo aumento de envolvimento com o trafico de drogas. 

2.4. 0 BATALHAO DE POLiCIA DE GUARDA E OS PRESiDIOS. 

A origem da historia do Batalhao de Policia de Guarda da Policia Militar do 

Parana confunde-se com a historia do Sistema Penitenciario do Parana, quando o 

Parana ainda era provincia de Sao Paulo, os presos da Justic;a cumpriam as suas 

penas em instalac;oes existentes no proprio Quartel da Corporac;ao. No ano de 1881, 

durante uma visita do lmperador D. Pedro a Provincia, o mesmo determinou a 

transformac;ao do entao asilo de loucos na Penitenciaria do Ahu. Os presos foram 

retirados das instalac;oes existentes no Quartel da Corporac;ao e colocados no novo 

Presidio. 

A guarda, urn destacamento da Milicia Estadual, tinha a finalidade de manter 

a seguranc;a, vigilancia constante e ininterrupta da populac;ao carceraria. 

Com o aumento da popular;ao carceraria, exigiu-se que o pequeno 

Destacamento Policial Militar fosse ampliado. Tal foi o crescimento do efetivo do 
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destacamento que, com o Decreta governamental de numero 16.361 de 27 de 

outubro de 1964, foi criado o Corpo de Policiamento de estabelecimentos Penais, e 

passou a denominar-se Corpo de Polfcia dos Estabelecimentos Penais. 

A finalidade principal e privativa do Corpo de Polfcia dos Estabelecimentos 

Penais, era a Guarda Externa dos estabelecimentos Penais. 

Por forc;a de Portaria n. 0 09 de 1967, exarada pelo Excelentlssimo 

Secretario de Estado dos neg6cios de Seguranc;a Publica, passou o Corpo de 

Polfcia dos estabelecimentos Penais a efetuar o servic;o de escoltas nesta Capital 

desde o dia 09 de marc;o de 1968. 

Com a criac;ao da Lei de Organizac;ao Basica da Polfcia Militar do Parana, 

Lei n. 0 6774 de 08 de Janeiro de 1976, o entao Corpo de Polfcia passou a designar

se Batalhao de Polfcia de Guarda, com a sigla BPGD, cuja missao e finalidade nao 

diferem muito da anterior, salvo pequenas alterac;oes. 0 mesmo ficou encarregado 

do Policiamento Ostensive normal, visando a Guarda e Seguranga de 

Estabelecimentos Publicos, em particular a sede dos poderes publicos estaduais, 

residencias dos chafes desses poderes e a de personalidades nacionais e 

estrangeiras, presidios e outros estabelecimentos penais, bern como apoio a 
fiscalizagao fazendaria. 

0 BPGD e estruturado em: nucleo com elementos de comando e servigos; 

duas companhias de polfcia militar e duas companhias de polfcia de guarda. 

Consultando o setor de planejamento do BPGd, sobre a missao e atividades 

desenvolvidas pela OPM, observa-se que elas podem ser descritas, a partir de uma 

analise sistemica da legislagao que embasa a execugao das atividades do BPGD, 

verifica-se que a Constituigao Federal trata do tema da seguinte forma: 

Art. 144- A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
V - policias militares ... 
§ 5° - As policias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica ... 

0 Decreta N°. 88.777, de 30 de setembro de 1983, R-200, traz em seu 

Art.2°, item 27, a seguinte informagao: 
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27 - Policiamento Ostensivo - A<;ao policial em cujo emprego ... Sao 
considerados tipos desse policiamento a cargo das Policias Militares, 
ressalvadas as miss5es peculiares das FFAA, os seguintes: - de seguran<;a 
externa dos estabelecimentos penais do Estado; - outros, fixados em 
legisla<;ao da Unidade Federativa. 

Ja a lei n.0 6.774 de 08 Jan 76- Lei de Organizagao Basica- LOB, em seu 

Art. 37, VI, diz: 

Batalhao (Cia. e Pel.} de Policia de Guarda (BPGD, Cia. Pgd e Pel Pgd): 
encarregado do policiamento ostensivo normal, visando a guarda e 
seguran<;a de estabelecimentos publicos, em particular, a sede dos poderes 
publicos Estaduais, a resid€mcia dos chefes desses poderes e a de 
personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bern como a fiscalizayao fazendaria. 

Oaf decorre, as missoes a serem cumpridas pelo batalhao que atualmente, 

em resumo, desenvolve as seguintes atividades: 

• guarda e seguranga de presidios e outros estabelecimentos penais; 

• a guarda e a seguranga de estabelecimentos publicos, em particular, a 

sede dos poderes publicos estaduais; 

• a escolta de presos, mediante requisigao do poder judiciario. 

0 Batalhao de Po!fcia de Guarda efetua quatro tipos de escoltas de presos, 

a saber: 

Escolta para audiencia em jufzo, os quais, em dias normais de expediente 

sao efetuados escoltas de presos, para serem ouvidos nas diversas Varas Criminais 

de Curitiba. 

Escolta para julgamentos, que e realizado para acompanhar o detento ao 

tribunal do Juri, para o mesmo ser julgado pelo crime cometido. Atropa que faz a 

escolta do pre so efetua tambem a seguranga do Tribunal durante todo o transcorrer 

do julgamento. 

Escolta para transferencia de presos de urn presidio para outro, porquanto, 

algumas vezes, detentos criam problemas para a administragao, formando grupos, 

formando motim e rebelioes, onde ap6s ser detectado o problema e descoberto urn 

ou mais lfderes, e comunicado ao Juiz da Vara de Execugoes Penais e este 

normalmente determina a remogao destes para outro estabelecimento, onde o 

BPGD, mediante determinagao judicial, faz a remogao destes detentos. 
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Escolta de presos em assistencia medica ao Complexo Medico Penal ou 

Unidades de saude da Capital e regiao metropolitana, ainda mantendo-se a escolta 

em permanencia nos hospitais, quando de internamento de presos para 

interveng6es medicas. 

2.5 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE SAO JOSE DOS PINHAIS 

A Secretaria de Estado da Justiga e da Cidadania, em seu Departamento 

Penitenciario do Parana, atraves da Divisao de Engenharia e Manutengao, aplicaram 

na estrutura ffsica do CDP, a soma de R$ 6,3 milhoes nos investimentos realizados 

na construgao de 5.341,84 m2
, divididos em tres blocos. 

As Pegas pre-moldadas substitufram modelos arquitetonicos mais caros e 

menos seguros. Par isso, segundo o Governo do Estado, o custo do Centro foi 

reduzido cerca de cinco vezes em relagao as outras penitenciarias paranaenses. A 

localizagao, no bairro Guatupe, foi tambem uma escolha estrategica, considerando a 

proximidade com a penitenciaria feminina, local onde esta a lavanderia do Centro, 

bern como os diversos f6runs do municipio de Sao Jose dos Pinhais e da capital 

paranaense. 

0 Governo do Estado alegou que os custos da terceirizagao do servigo nao 

se justificavam, mesmo porque a responsabilidade sabre o detendo e diretamente do 

Estado, permitindo terceirizada apenas a cozinha do sistema, para poupar esforgos 

administrativos. 

Consultando ainda o site do Departamento Penitenciario do Parana, 

constatamos sabre a estrutura ffsica, as seguintes referencias: 

• 

• 

• 
• 

• 

Area do terrene: 12 mil m2, Area construfda: 5.341 ,84 m2 

Numero de Galerias: 24. Numero de Cubfculos/Aiojamentos: 150 

Numero de Solitarias: 06. Numero de Refeit6rios: 01 

Numero de Patios: 12. Consult6rio Medico: 01 

Consult6rio Odontol6gico: 01 e Enfermarias: 02 

Consultando o site da agencia de noticias do governo estadual do Parana, 

verifica-se que a Secretaria de Estado da Justiga e Cidadania em seu Departamento 
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Penitenciario, atraves da Divisao de Engenharia e Manutengao, divulgaram a 

programa<;ao do Estado, quando da projegao de constru<;ao do Centro de Detengao 

Previs6ria no municipio de Sao Jose dos Pinhais; enaltecendo nesta divulgagao a 

ampliagao do numero de vagas carcerarias. 

As atividades tecnicas do bienio de 2003 e 2004 encontram-se resumidas na 

figura 01. 

SE'C. ~ETAFHA oe· ESTAOO DA JIJSTJ<;:A E DA CIOAOANIA 
DEPARTAMENTO PENITENCIARIO DO PARANA- .· · • : 
D1Vt$:Ao D:E EN~ENHARIA e ·MANUTENt;Ao . 

FIGURA 01 - ATIVIDADES TECNICAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 

A elaboragao do projeto basico de arquitetura do Centro de Detengao 

Provis6ria~ segundo o divulgado pela agencia de notlcias do governo, tambem 

mereceu atengao das obras, conforme demonstra a figura 02, envolvendo 

acompanhamento de servigos gerais~ visitas tecnicas as obras contratadas durante o 

periodo. 

Define tambem a atribuigao de elaboragao de memoriais, orgamentos 

estimativos, planilhas de servigos e cronogramas de obras e servigos solicitados 

pelas Unidades penais. 

0 governo reforga ainda a sua dedicagao institucional em subsidiar com 

documentagao especifica a celebragao de Convenios junto ao Ministerio da Justiga 

para pleitos pre-definidos pelo Governo do Estado. 
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Define ainda a participacao tecnica junto a SEOP/DECOM, na elaboragao 

dos Editais de licitacao do COP .e CDR. 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA CIDADANIA 
DEPARTAMENTO PENITENCIARIO 00 PARANA, 
-orvts)i.o _o~: IE·N~ENH'ARrA E- .MANUTEN-~Ao . -

FIGURA 02 - ATIVIDADES TECNICAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 

A previsao divulgada pelo Governo Estadual para a construgao do Centro de 

Detengao Provis6ria esta resumidamente definida na figura 03, onde a area 

construfda prevista era de 5.351,84 m2
, o que se concretizou fielmente e vigora ate 

hoje, no terreno de dimensao 12.000,00 m2
. 

A capacidade estima da foi de 900 presos provis6rios, tendo hoje uma 

capacidade real de 865 vagas carcerarias. 

0 secretario da Justiga e da Cidadania do Estado corroborou, afirmando que 

a "interrupgao da morte e promover a vida". Para ele, promover integragao entre os 

profissionais em formacao, empresas e os detentos significa sociabilizar e a isso 

chama de "seguranga humanizada". 

0 objetivo da nova concepgao de sistema penitenciario e "reduzir a 

criminalidade e, principalmente, a reincidencia". "As reformas no sistema 

penitenciario integram a seguranca da populacao", arrematou entao. 



FIGURA 03- ATIVIDADES TECNICAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 

3) 

De acordo com o setor de engenharia do Departamento Penitenciario do 

Parana, o projeto de construc;ao do centro numa concepc;ao arquitetonica de forma 

compacta, permitiu maier controle da populac;ao carceraria e diminuic;ao dos gastos 

com a construc;ao, com aproveitamento maximo da area destinada e com a 

otimizac;ao de meios arquitetonicos e de engenharia, inseridos na real e celere 

evoluc;§o das cienci·as tecnol6gicas, no que tang·e a oposic;ao ao crime e visando 

tambem o atendimento fiel sabre o que reza a Lei de Execuc;ao Penal de nosso pals, 

quando tratam da ressocializac;ao e preservagao direitos humanos atinentes ao 

encarcerado. 

Para solidificagao das especificac;6es tecnicas exigidas quando da 

constru9ao do centro pesquisado, tornou-se importante anexar ao estudo (ANEXO 

A), o Memorial de Especificac;oes do Centro de Deten<;ao Provis6ria de Sao Jose 

dos Pinhais, sob a elaborac;ao da Divisao de Engenharia e Manutenc;ao do DEPEN, 

PR. 

Tal Memorial de Especificac;oes objetivou a complementac;ao do projeto de 

arquitetura, e a adoc;ao de parametres para balizar os projetos complementares 
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especfficos; e impor a empresa de engenharia habilitada a utilizar materiais de 

primeira linha e ainda a exigencia de laudos de certificagoes e ensaios de produtos 

ou ate mesmo ensaios de laboratories de capacidade e idoneidade. 

FIGURA 04- ATIVIDADES TECNICAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 

A execu<;ao dos servigos foi fiscalizada e pautada pela obediencia dos 

projetos, as normas, as boas praticas e tecnicas executivas, tendo em vista a 

qualidade-, durabilidade, seguran<;a e estabilidade- da obra em todos os seus 

aspectos, conforme o memorial de especifica<;oes no Anexo A. 

A constru<;ao foi com pasta tres grandes blocos (figura 04) e com porta 

fisicamente: controle de acesso ( corredores), cabine de transformac;ao para 

movimentagao segura dos presos, funcionarios e policiais, guaritas destinadas a 
vigilancia externa executada par policiais militares, bloco administrative destinado 

aos diversos servigos administrativos de dire<;ao, apoio e de execu<;ao, comportam 

ainda o projeto executado, bloco de alojamento e de saude. 

0 Projeto de Executive Arquitetura com todo o detalhamento e 

especificagoes necessarias ao desenvolvimento dos projetos complementares e 
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especfficos, bern como a execuc;ao do servic;o, foi devidamente acompanhada par 

comissoes de tecnicos da Secretaria de Estado de Obras Publicas e Secretarla de 

Estado da Justic;a. 

Conforme apontado no Anexo A, observa-se a cobranc;a eficaz da 

SEOP/SEJU junto a empresa vencedora do certame licitat6rio, sabre a 

responsabilidade quanta a elaborac;Bo dos seguintes projetos de implantac;ao 

arquitet6nica, fundac;oes, elementos em concreto, hidraulico, aguas fluviais, 

prevenc;ao contra incendios, eletrico, telefonico, 16gica, seguranc;a, alarmes, 

descargas atmosfericas, circuito fechado e televisao, estrutural do muro, e o projeto 

de pavimentac;ao. 

Em pesquisando na pagina eletronica da Agencia de Notfcias do Estado do 

Parana (2008), ficou constatada pela declarac;ao do governador em exercfcio 

quando da inaugurac;ao do Centro, a significativa reduc;ao do custo da obra em 

relac;ao comparativa as anteriores. "No passado, tivemos penitenciarias copiadas 

dos modelos dos EUA Baixamos o prec;o de uma vaga para R$ 6.300,00, contra 

cerca de R$ 30 mil, cinco vezes menos do que as unidades do modele anterior". 

0 Governador tambem citou o fim da terceirizac;ao na administrac;ao das 

penitenciarias. "A custodia de um preso e de responsabilidade do Estado. Uma 

penitenciaria nao pode ser objeto de Iuera de uma empresa", afirmou ainda o chefe 

do poder Executive. 

0 terrene destinado a construc;Bo do Centro, medindo doze mil metros 

quadrados se localiza no bairro Guatupe, no municipio de Sao Jose dos Pinhais, 

margeando a rodovia BR 277, nas proximidades da Academia Policial Militar do 

Guatupe (APMG) e do Laborat6rio Central do Estado (LACEN). 

A localizac;ao estrategica do terreno foi destacada pelo Governo do Estado, 

(figura 05), considerando a proximidade com a penitenciaria feminina, local onde 

esta a lavanderia do Centro, bern como os diversos f6runs do municipio de Sao Jose 

dos Pinhais e da capital paranaense, onde as escoltas conseguem celeridade nas 

locomoc;oes. 



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA CIDADANIA 
· DEPARTAMENTO PENI"r'ENCIARIO CO PARANA -
[JIVtsAO oe ·ENGENiiARlA e. MANUTENqAo · · · 

FtGURA 05- ATtVtDADES TECNtCAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA EPA CIPADANIA 
DEPARTAME~Tc;l PENITENCIAR_IO 0_0 PARANA 
OIV'i$-AO OE ENGENHARIA E MANUTEN~AO . 

FIGURA 06 - ATIVIDADES TECNICAS SEJU 
FONTE: agenciadenoticias.pr.gov.br (2008) 
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Quanta ao terreno, argumenta o Entrevistado B (2008), que: 

A area destinada a construc;ao, tratou-se de uma area reduzida, pelos 
seguintes fatores: baixo custo (unidade compacta para reduc;ao de custos), 
curto prazo (cinco meses), ser ainda uma unidade prisional de transic;ao 
(temporaria e possuir urn programa basico similar a cadeiao), onde sua 
destinagao seria principalmente a de comportar os presos provis6rios que 
se encontrava em delegacias de policia, principalmente a de Sao Jose dos 
Pinhais. 

Ainda sabre as caracterfsticas do tamanho do terreno, em relagao a 
implantagao, explica este Entrevistado B {2008): 

Em uma area 20 a 25% menor que as destinadas as outras penitencianas, 
ou seja, esta area era reduzida e para a implanta«;ao que consiste em: 
instalac;oes eletricas, hidraulicas, esgoto, preven«;ao contra incendios, 
16gica, telefonia, sistema de seguranya, alambrado, guaritas, gramas e 
calc;adas, mesmo menor que os terrenos anteriores, tornou-se urn projeto 
inovador do DEPEN para tingir os objetivos da epoca. 

Em princfpio, o local destinado a construgao do Centro (figura 06), tinha 

como caracteristica principal, ode ser erma, favorecendo, portanto o projeto. 

Nos dias de hoje, dais anos e alguns meses passados da inauguragao, 

percebe-se o intenso crescimento da populagao que passou a residir no bairro 

Guatupe, principalmente fechando o entorno ao Centro, com inumeras habitagoes e 

pequenos comercios, urn dos fatores de atengao aos mantenedores da seguranga 

do estabelecimento. 

2.5.1 Fugas e rebelioes no CDP/SJP 

0 Departamento Penitenciario do Parana divulga atraves da internet, os 

numeros oficiais relatives aos dados estaticos de varios eventos ocorridos no 

sistema penitenciario. 

Merecem destaque, portanto, o local estudado (FIGURA 07), nesta pesquisa 

e ainda, os itens a serem mostrados: as fugas e as rebelioes. 



FIGURA 07 - CENTRO DE DETEN<;AO PROVISO RIA- S. J PINHAIS. 
FONTE: www.depen.pr.gov.br (2008}. 
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Conforme se observa na Tabela 01, descrita a seguir, o numero de fugas no 

Centro de Detengao estudado se deu em fatos isolados em decorrencia de atitudes 

pre-determinadas e de uma maneira planejada em agoes conjuntas de pequenos 

grupos de internos. 

Quanta ao numero de fugas, confirmada e oficialmente divulgada, foi a de 

cinco no ano de 2006 e de quatro fugas no ano de 2007. 

Para tanto, em analise aos fatores questionadores das referidas fugas 

analisam-se os fatos ocorridos nestes dois momentos. 

A fuga de 2006, onde fugiram cinco presos do Centro, foi motivo de grande 

polemlca junto a comunidade devido a erronea divulgagao dos fatos. 

A imprensa, logo ap6s o momenta da fuga, divulgou afirmando que. um total 

de cinco presos tinha fugido do Centro de Detengao Provis6ria de Sao Jose dos 

Pinhais, Regiao Metropolitana de Curitiba, ap6s romperem com facilidade a parade 

da cela utilizando apenas escovas de dente. Por estar localizada esta hip6tese as 

margens da razao tecnica foi realizada pelo Governo suas defesas tecnicas e dentro 

da ciencia que estuda as leis do racioclnio. 
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TABELA 01 - FUGAS E EVASOES, DEPEN-PR. 
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FONTE: www.depen.pr.gov.br, 2008. 

Para tanto, e de imediato o Governo Estadual se posicionou atraves da 

Agencia Estadual de Noticias (2008), provando que tal divulga~ao foi erronea: 

As escovas de dente foram usadas para raspar a parede e tirar a tinta do 
concreto da parede. Com a tinta retirada, pasta de dente e papel higienico, 
os presos fizeram uma 'argamassa' que escondeu o buraco que eles 
estavam fazendo na parede usando barras de ac;o. As barras de ac;o vieram 
de fora da cela. "Eu esquadrinhei milimetro por milimetro da cela e ela nao 
tern nenhum pedac;o de ac;o cortado" esclareceu o Secretario Estadual de 
Obras. "0 que aconteceu foi uma tentativa de cortar o ac;o, mas eles nao 
conseguiram", afirmou ainda. Alem das escovas de dente, os presos teriam 
ainda usado giletes para raspar a tinta das paredes. Explicou que a 
'argamassa' confeccionada pelos presos mascarou o buraco e nem mesmo 
durante a revista das celas o agente penitenciario observou que a parede 
estava danificada. 
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Na questao sabre a comprovagao tecnica desta argumentagao, o Governo 

do Estado se manteve formal, realizando atraves de laudos comprobat6rios 

fornecidos por dais peritos tecnicos, sendo urn arquiteto e urn Engenheiro Civil, 

documentagao esta, exposta no ANEXO 8, na forma de fotoc6pia. 

Exibe este anexo, fotos de ensaios tecnol6gicos do concreto (resistencia 

superficial da argamassa do concreto e resist€mcia do proprio concreto), ensaios de 

resistencia a compressao axial ( executadas com o emprego de esclerometro 

Schimidt modelo N) e do material ago de construgao {utilizado para escarificagao da 

argamassa de concreto). 

Merece destaque a conclusao a qual chegaram os peritos, portanto a 

referencia de compatibilizagao da resistencia do concreto, atenderam as normas de 

conformidade estabelecida no projeto estrutural, considerando o fato executado de 

sua escarificagao, seria necessaria urn material, ou ferramenta compatfvel nas 

qualidades fisicas, e qufmicas apropriadas quanta a sua ergonomia e a sua dureza. 

Quanta a fuga do ano de 2007, ficou evidenciada que se tratava de uma 

intengao de resgate de presos com planejamento previa realizado por pequeno 

grupo de pessoas, com preparagao de meios e distribuigao de tarefas para 

realizagao do intento, caracterlstica esta agao, portanto, de urn crime semi

organizado. 

Conforme publicou Varella (2007), esta fuga se deu nas seguintes 

circunstancias: 

Uma quadrilha portando armas de grosso calibre resgatou cinco presos e 
baleou urn policial militar no Centro de Deten<;ao Provis6ria de Sao Jose 
dos Pinhais. Foi a segunda fuga na hist6ria do presfdio, inaugurado ha dais 
anos como unidade de seguran<;a maxima. Os bandidos chegaram a dais 
carros e uma moto e abriram fogo contra policiais que fazem guarda extema 
do presfdio. Durante o tiroteio, cinco presos pularam urn muro de seis 
metros com auxflio de uma Teresa (corda feita com len<;6is} e em seguida 
ultrapassaram a cerca que separa o presidio da rua. Urn dos fugitivos foi 
recapturado de imediato. 0 cabo do Batalhao de PoHcia de Guardas da PM 
levou tres tiros - urn no pe, outro na mao e outro no peito, retido pelo 
colete balfstico. Os bandidos fugiram com os mesmos vefculos em que 
chegaram, carregando os presos. 0 confronto deixou marcas de tiros em 
muros e janelas da penitenciaria e numa viatura da PM. Todos os presos 
respondiam por roubo. 
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Para esta fuga, fora realizada a ruptura da primeira contengao com arame 

com carbureto de tungstenio, ou seja, com este fio de tungstenio os fugitives 

cortaram as brises na cela, que formam o obstaculo na janela, e feita em concreto 

resistente em paralelo e apoio interne com barras metalicas, permitem a entrada do 

ar, claridade natural, porem obstaculizam as intemperies e a passagem de seres 

humanos, conforme a Figura 08. 

FIGURA 08- BRISES EM BLOCOS DE CONCRETO 
FONTE: www.depen.pr.gov.br (2008). 

Ato sequencia!, os fugitives pelo lado interno da Unidade subiram na laje, 

onde deveria ter CFTV, conforme o item 3.23 do Anexo A, em seguida desceram 

com cordas artesanais pelo lado frontal localizado o estacionamento e uma area 

livre, local este de competencia de Policiais Militares, pais esta parte do 

estabelecimento e da seguran9a externa, quando entao, os fugitives foram 

percebidos e as a96es policiais para impedimenta da fuga foram desenvolvidas. 

Contudo, estavam na via publica do lado de fora da cerca de arame, dais 

carros com meliantes atirando nos PM, mesmo assim, urn dos presos que tentava 

fugir foi imediatamente recapturado. 0 saldo desta falta de aplica9ao tecnol6gica de 

seguranc;a prisional foi: urn PM baleado e fuga de quatro internes. 
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Esta simples ferramenta se trata de urn aglomerado de graos de carbureto 

de tungstenio permanentemente ligados em toda a superflcie cillndrica de urn arame 

de a<;o resistente. Tern caracterfsticas simples de manuseio par permitirem o corte 

em varias dire<;6es e em locais de diflci'l acesso. 

0 poder desta simples ferramenta e surpreendente e merece destaque a 
seguranga prisional, pais, realiza cortes eficientes em telhas, azulejos, pisos e 

produtos do genera, alem disso, a ferramenta nao quebra, nao estilha<;a e pode 

cortar ate vidro. 

FIGURA 09- ARAME COM CARBURETO DE TUNGSTENIO 
FONTE: www.starrett.com.br (2008). 

Com esta fuga percebeu-se que a tecnologia, mesmo simples, barata e 

dlsposta amplamente no mercado, como foi o caso da utiliza<;ao de um fio de arame 

com carbureto de tungstenio, disposto na Figura 09, para cortar uma brise de 

concreto, par onde passaram cinco pessoas da cela; merece aten<;ao das 

autoridades de seguran<;a publica e da seguran<;a prisional as inova<;6es e a 

cri·ativtdade dos presos, os quais sempre estao dispostos a fugir, basta uma 

pequena probabilidade disposta em brecha para agirem. 
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Para as considerac;6es do Entrevistado C (2008) 1 os nfveis de seguranc;a 

que dificultam a fuga do preso sao contabilizados em numero quatro conforms se 

segue: 

Os quatro nlveis estao relacionados diretamente com a arquitetura do 
estabeleclmento prisional e sao respectivamente divididos em: primeiro 
nfvel, compreendido e assegurado pelos agentes de seguranc;a que estao 
sempre juntos e em contato visual com os presos; o segundo nfvel de 
seguranc;a esta nos trabarhos de informac;oes do efetivo administrative, 
inclusive evitando aproximac;ao de presos que sao antagonicos entre si; ja o 
terceiro nfvel' e compreendido pela vigilfmcia eletronica e finalmente o 
quarto nfvel e formado pela seguranc;a externa efetuada pelos policiais 
militares. 

Afirma ainda este Entrevistado C (2008) que udevera existir urn equilibria 

entre estes itens para conseguirmos uma unidade prisional perto da ideal" 

Quanta as rebel-ices ocorridas, constata-se que· o Estado do Parana tem um 

numero baixo, conforms se constata na Tabela 2, sendo aferida a media de dais 

eventos par ana, nos ultimos sete anos, ainda dois anos sem ocorrencias. 

TABELA 02- REBELIOES, DEPEN-PR. 
-· 

Unidad.eJAno 2000 2001 i002 2003 2004 2005 2006 2007 

Casa de CustOdia de Londrina - - Abr. - - - - -
Centro de Deten~ao Provis6ria de Sao .Jose dos Pinhais - - - - - - MaL -
Centro de Deten~ao e Ressocializa~ao de Pimquara - - - - - - Ago./Out. -
Colonia Penal Agricola Nov. - - - - - - -
Complexo Medico Penal - Jan. - - - - - -
Penitenciiria Central do Estaclo Jlln.iOut. Jun. - - - - - -
Penitenciaria Estadual de Foz do l£;uat;:u - - - - Mar. - - -
Penitenciroia Estaclual cle Lonclrrna Dez. - - - - - De:.- -
Penitencie:'lria Estaclual de Plraquam - - - Nov. - - - -
'Prisao Provisoria de Curitiba Jul. - - - - - - -

FONTE: www.depen.pr.gov.br, 2008 

No que tange ao Centro pesquisado percebe-se que houve uma rebeliao, 

conforme Tabela 02, em maio do ano de 2006, sem maiores consequencias, pais 

prontamente foi controlada pela PM, conforms descrito a seguir. 
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Tratou-se de uma rebeliao meramente realizada par determinagao de 

escal6es superiores dos presos em represalia a prisao de urn advogado do entao 

denominado Primeiro Comando da Capital, conforme foi divulgada na imprensa local 

e em mfdias diversas, ainda foi comprovado pelo Secretario de Estado da 

Seguranga Publica. 

A imprensa local tratou do assunto da seguinte forma, conforme, Lucrecia et 

al (2008): 

Trinta e urn presos de uma das 24 alas da Casa de Detengao Provis6ria de 
Sao Jose dos Pinhais, na regiao metropolitana de Curitiba, se amotinaram 
ontem, fazendo urn agente penitenciario refem par mais de quatro horas. A 
rebeliao ocorreu urn dia ap6s a prisao em flagrante do advogado Andre 
Lanzoni Pereira, acusado de envolvimento com o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), de Sao Paulo, par orientar quatro detentos a iniciar uma 
rebeliao na unidade de Sao Jose dos Pinhais. 

2.6 BREVE INSERCAO NO TEMA TECNOLOGIA 

Vivemos hoje numa sociedade caracterizada pela diversidade de 

significados, ideias, conceitos, palavras, atitudes, objetos, dentre outras 

manifestag6es da vida humana. Esta mesma sociedade vern sendo chamada de 

tecnol6gica, o que significa que se esta cada vez mais rodeado de artefatos, objetos, 

bens e sfmbolos que remetem a tecnologia. 

Ao consultar o dicionario Aurelio Seculo XXI, encontramos a definigao de 

tecnologia, como sendo originario do grego. technologia, 'tratado sabre uma arte' e 

em sua significancia e singular feminine que se traduz no conjunto de 

conhecimentos, princfpios cientificos, que se aplicam a urn determinado ramo de 

atividade. 

Ainda, o termo tecnologia e dicionarizado como sendo uma linguagem 

tecnica, uma ciencia aplicada e ainda metodos tecnicos para se chegar a urn 

objetivo pratico. 0 estudo em explicagao da conceituagao associa a tecnologia a 

totalidade de meios empregados para fornecer os objetivos necessaries as 

estrategias organizacionais. 
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Os academicos divergem suas definigoes de tecnologia, pode ser definida 

como meios pelos quais materias-primas sao transformadas em produtos acabados, 

porem esta definigao nao restringe esta definigao a objetos materiais, ainda que 

possa abrigar as caracterfsticas materiais limitantes de qualquer tecnologia. 

Na concepgao de Oliveira (2000, p.191) 

A tecnologia deve ser tratada no contexto das relac;,:oes sociais e dentro de 
seu desenvolvimento hist6rico. Ela e o conhecimento cientlfico transformado 
em tecnica que, por sua vez, ira ampliar a possibilidade de produc;,:ao de 
novas conhecimentos cientfficos. 

Ainda segundo este mesmo autor, a relagao sociedade, mercado e 

tecnologia, sao observados, analisada e demonstrada nesta mesma obra, na pagina 

194, como se verifica: 

uma vez que a tecnologia e colocada a disposic;,:ao da sociedade ou do 
mercado, eta passa a ter o valor que e determinado pela forma que vai ser 
adquirida. 0 valor do consumo, ou mesmo o valor com bern a sociedade. 
Observamos, hoje, que nesta sociedade existem formas mais ou menos 
avanc;,:adas de tecnologia nos seus mais diferentes setores e instituic;,:oes 

As tecnologias tern potencialidade, como meios de sinalizagao, forc;a de 

significac;ao expressa ou percebida (TONRY E MORRIS, 2003). Em uma breve e 

produtiva analise das inter-relac;oes entre a tecnologia e a organizac;ao do trabalho, 

explica que, na medida em que se distancia da interface homem-maquina, para 

nfveis de analises superiores, torna-se cada vez mais insustentavel a reivindicac;ao 

de que as ramificagoes da tecnologia sao redutiveis as suas qualidades materiais. 

A tecnologia nao e s6 urn assunto material e ffsico, assume tambem 

significagoes intra-subjetivas, consequencias, prop6sitos, usos, impacto, direc;ao e 

significagao nos contextos sociais e organizacionais em que sao articuladas as 

linhas de ac;ao coletivas, conforme Tonry e Morris (2003, p. 380) 

As tecnologias em especial as tecnicas sutis de tomadas de decisao 
interpessoais na prestac;,:ao de servic;,:os publicos, como ocorre na policia, 
sao mutaveis e ambfguas, nao s6 porque mostram no contexto de conflitos 
com o publico, mas porque estao codificadas e decodificadas pelas regras 
informais e principios que moldam as cuHuras ocupacionais. 
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Dando sequencia a esta pesquisa e com a finalidade de que possa se 

desenvolver a analise das representac;oes de tecnologia aplicada ao sistema 

prisional onde serao desenvolvidos os processes que constroem os diversos 

significados de tecnologia. 

A caracteriza<;ao e a identificac;ao da sociedade moderna, pode se dar par 

varias maneiras e sob multiplas perspectivas, uma delas e afirmar seu carater 

tecnol6gico, pais ela se institui como urn paradigma da sociedade moderna. 

Aproximar-se conceitualmente ou ainda, buscar o significado de tecnologia 

torna-se uma dificuldade, pais ela carrega uma gama de significados e 

interpretac;oes, que foram sendo concebidos a partir de situac;oes sociais, culturais e 

hist6ricas. 

A pesquisadora portuguesa Maria de Fatima Reis aponta pelo menos oito 

concepc;oes diferentes para o termo tecnologia como: artefato, atividade com 

prop6sito, processo, conhecimento, alga que e determinado pelos valores e 

contexto, sistema dinamico e ainda como cultura, (REIS, 1995). Algumas destas 

concepgoes sao decorrentes do sensa comum, outras de discussoes academicas. 

Existem outros entendimentos sabre tecnologia, reduzindo-a a urn conjunto 

de tecnicas, outras concepc;oes a identificam com equipamentos e maquinas dos 

quais as empresas se valem para a produgao de bens e de servigos "empresas que 

desenvolvem tecnologias cada vez mais avangadas, tornam-se, portanto, 

competitivas, com condigoes de enfrentar urn mercado cada vez mais seletivo" 

(CARVALHO, 2003, p. 19). 

A partir do infcio da modernidade, o saber fazer passou a estar ancorado e 

em experiencia e teoria cientifica. Vargas aplica a concepgao da tecnologia com 

ciencia aplicada "e o estudo ou tratado das aplicagoes de metodos, teorias, 

experiencias e conclusoes das ciemcias ao conhecimento dos materiais e processes 

usados pela tecnica" (VARGAS, 1994, p.213) 

Outra concepgao ampla de tecnologia, com ciencia do trabalho produtivo, 

Gama, 1987, a tecnologia foi pensada a partir do surgimento do sistema capitalista, 

incrementado das tecnicas produtivas advindas do conhecimento cientffico, com 

objetivo a produgao de urn valor de mercadoria que seria trocado par capital, 

portanto, para Gama (1987, p.30), tecnologia e: 
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Estudo e conhecimento cientffico das operagoes tecnicas ou da tecnica. 
Compreende o estudo sistematico dos instrumentos, das ferramentas e das 
maquinas empregadas nos diversos ramos da tecnica, dos gestos e dos 
tempos de trabalho e de custos, dos materiais e da energia empregada. 

Em sua considerayao, Bastos (1998) incorpora a concepyao, envolvendo a 

dimensao da educagao com a tecnologia. 

Sua finalidade nao e somente conceituar tecnologia, mas fornecer uma 

interpretayao de educayao tecnol6gica que aborde questoes relacionadas aos 

aspectos humanos, sociais, hist6ricos, economicos e culturais, pais para ele, sao 

elementos fundamentais e esclarecedores da maneira como os homens criam 

tecnologia e com ela se relaciona, o autor Bastos (1998, p.32), define a tecnologia 

como: 

a capacidade de perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir 
insumos, produtos e servigos. Em outros termos, a tecnologia transcende a 
dimensao puramente tecnica, ao desenvolvimento experimental ou a 
pesquisa em laborat6rio; ela envolve dimensoes de engenharia de 
produyao, qualidade, gerencia, marketing, assistencia tecnica, vendas, 
dentre outras, que a tomam urn vetor fundamental de expressao da cultura 
das sociedades. 

A tecnologia em sua face de conhecimento e desenvolvimento vislumbra e 

aprimorar as competEmcias de gestao do conhecimento vital para os palses que 

aspiram a acelerar o ritmo e aumentar a equidade do seu processo de 

desenvolvimento sustentavel, existe em decorrer da mundializagao, uma assimetria 

entre os estratos s6cio-economicos em cada nagao, tambem "uma distribuigao 

desequilibrada dos conhecimentos tecnol6gicos" (SANTOS, 2004, p.87). 

Cabe, portanto, afirmar que a possibilidade de se compreender a tecnologia 

em sua relagao com a dimensao socio-cultural, na qual ela vern sendo produzida, 

representa uma abordagem adequada que permits considera-la urn elemento 

fundamental da vida social, mas nao determinants da mesma. Ela e parte da cultura 

e como tal deve ser compreendida. 
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2.7 AS TECNOLOGIAS E A POLiCIA 

Ha muito tempo que a polfcia vern desejando que a tecnologia possa facilitar 

os problemas que aborrecem. Das recentes inovag6es em tecnologia, a mais 

importante envolve computadores e respectivos softwares, como a polfcia trabalha 

com informagoes e nisso sua fonte basica e a comunidade; para entender as 

fungoes da pollcia e muito importante entender como ela obtem, processa, codifica, 

decodifica e usa tais informag6es. 

Ha pelo menos tres tipos de informa96es policiais (primaria secundaria e 

terciaria), inteligencia (prospectiva, retrospectiva e aplicada) e estrategias 

operacionais (preventiva, prospectiva e reativa), cada urn das quais interage de 

forma complexa com a tecnologia. 

0 trabalho policial em todas suas vertentes e as culturas ocupacionais do 

policiamento modela esses processes de modo significative. A tecnologia esta 

entranhada na organizagao social, moldando as organizagoes e sendo por elas 

moldadas. 

0 policiamento vern esperando em sua hist6ria, o apoio da tecnologia para 

melhorar seu papel social e facilitar a carga crescenta que e policiar. Afirmam T onry 

e Morris (2003), com o transcorrer da historicidade da polfcia e tecnologia, os 

reformadores policiais tinham esperan98 que o trabalho policial e a administragao 

policial se tornassem mais cientfficos. 

Desde a grande prime ira inovagao tecnol6gica (telegrafo ), cada grande 

inovagao (teletipo, radio de comunicagao, autom6vel, centralizagao de chamadas e 

despacho com auxllio do computador), tern sido auxiliar efetivo como uma solugao 

para OS problemas cronicos e aflitiVOS do policiamento. 

Nao deixa duvidas a afirmativa em que a tecnologia reduz o tempo de 

processamento, acelera a chegada da pollcia a cena do crime e aumentaria as 

pris6es. As inovagoes tambem economizam dinheiro aos cofres publicos e mais 

diretamente aos contribuintes. 

A grande onda das mudan98s tecnol6gicas interessantes e importantes das 

tres ultimas decadas, a solugao de crimes e questoes de evidencias, como o uso de 

tipologia de DNA, analise bioqufmica, comparagao automatica computadorizada de 
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banco de dados de impressoes digitais, reconstruc:;ao de acidentes e analises de 

transito e de incendio criminoso, a inovac:;ao das armas e forc:;as, tais como a 

introduc:;ao de armas semi-automaticas nas poHcias, treinamento de armas marciais, 

armas com guia a laser e visao noturna, tecnicas de coerc:;ao e controle de disturbios 

civis e tecnicas de operac:;oes de natureza especial. 

Caminham tambem neste contexto, as tecnicas persuasivas e nao 

coercitivas, tais como a mediac:;ao, aconselhamento e negociac:;8o com refens, e 

ainda inumeros modos de aprimorar a necessidade basica de juntar dados para a 

polfcia, tais como equipamentos de seguranc:;a, vigilancia, gravadores e aparelhos de 

transmissao em miniatura, kits de teste de alcool e de drogas, camaras de video 

para gravar ac:;oes e operac:;oes policiais e ferramentas mais sistemicas para analise 

de cenas de crime e de armazenamento e recuperac:;ao de dados. 

A tecnologia sendo instrumento ou meio pelo qual se realiza um material e 

pode manifestar-se de forma material, 16gica ou social, na realidade ela esta 

encaixada na organizac:;ao social e a ela sao atribuidos significados sociais, muda 

organizac:;oes e ocupac:;oes e e por ela moldada. 

A pollcia presta um trabalho cujo principal insumo e base da ac:;ao e a 

informac:;ao, para tanto, na medida em que a pollcia e dependente de informac:;ao, 

precisa confiar no publico como sua fonte principal de fornecimento. Entra neste 

processo a tecnologia, de forma diferencial, moldando o policiamento, alterando as 

interac:;oes. 

Ao mencionarmos as inovac:;Oes tecnol6gicas na polfcia nao podemos deixar 

de enaltecer a importancia destas inovac:;oes no policiamento em estabelecimentos 

penais. A seguranc:;a externa efetuada pela policia militar deve estar em sintonia com 

a seguranc:;a interna proporcionada pelos agentes de seguranc:;a, que por sua vez 

esta diretamente executando normas atribufdas pela administrac:;ao, que em 

consequencia tern por obrigac:;8o abastar a estrutura fisica do estabelecimento de 

tecnologia em seguranc:;a prisional. 

A seguranc:;a, portanto, estabelece-se mesmo aquem do perfmetro fisico do 

estabelecimento e engloba tos os que frequentam o presidio, sejam presos, 

funcionarios, policiais militares ou parentes dos internos. 
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As formas de tecnologia apticadas no policiamento tern urn efeito 

indeterminado na estrutura organizacional da polfcia, devido ao fato de ate agora a 

tecnologia tern sido aplicada para produzir e reproduzir praticas tradicionais, 

modificando-as lentamente. Tonry e Morris {2003, p.418) explicam que a tecnologia 

no local do trabalho e moldada e formada pelo ambiente, pela estrutura 

organizacional e pela cultura ocupacional do policiamento, mais do que o ambiente, 

a estrutura e a cultura sao moldados pela tecnologia. 

As pesquisas sobre a tecnologia tem-se centrado estritamente no potencial 
administrativo dos sistemas, ao inves de pesquisar as disposivoes e 
atuavao dos empregados, o controle e a administravao do crime ou a 
entrega de servivos aprimorados que melhorem a qualidade de vida da 
comunidade e a satisfayao dos cidadaos com o policiamento. Esses temas 
tern sido, predominantemente, o ponto central dos programas de 
policiamento comunitario, ao inves de serem o ponto central dos programas 
de tecnologia. 

A tecnologia de forma alguma pode ser subestimada devido a sua 

grandiosidade, pois ela e uma forma de manobra diversionista nos jogos de poder e 

de controle dentro das organiza96es. 

Explicam ainda os autores Tonry e Morris (2003), a tecnologia sendo uma 

forma de ampliar a incerteza, uma fonte de capital simb61ico para a administra9ao, 

independente de sua utilidade na conquista de objetivos e metas publicas 

estabelecidas. 

Para o entendimento sobre a importancia na tecnologia aplicada a 

obstaculiza9ao do crime, auxiliando assim o servi9o da policia, observamos o 

posicionamento de Bondaruk (2007:295) sobre alguns aspectos da criminologia em 

rela9ao as coisas que mais atrapalham a pratica de delitos, foram entao: 

uma pesquisa de opiniao com delinquentes recolhidos as unidades do 
Departamento Penitenciano (DEPEN) da Secretaria de Justiva e Cidadania 
do Estado do Parana (SEJU), os quais cumpriam penas por delitos 
diversos.Entre eles foram selecionados principalmente os que cumpriam 
pena de furta e roubo. Foram entrevistados tambem internos ao DEPEN 
que cum priam pen a por tnifico de drogas e homicidio, entre outros. 

Os resultados deste quesito foram significantes, conforme Tabela 3, estao 

relacionados varios itens tecnol6gicos como: cerca eletrica, luminosidade, cameras, 



)j 

concertinas e sistema de alarmes, que realmente limitam as ag6es delituosas de 

pessoas que vi vern as margens da lei. 

TABELA 03 -ITENS QUE MAIS ATRAPALHAM A PRATICA DE DELITOS NA 
OPINIAO DOS ENTREVISTADOS 

Outros 

Cerca Eletrica 

Grades nas Janelas 

Luminosidade 

Cameras 

Concertina 

Sistema de alarme 

Caes 

FONTE: BONDARUK (2007, p. 314) 

2.8 TECNOLOGIA E SEGURANCA PRISIONAL 

Ao ingressar no assunto tecnologia e seguranc;a prisional, far-se-a neste 

item, breve intr6ito nas tendencias do Brasil para o futuro penitenciario em curta 

prazo, nos direitos humanos a serem respeitados e observados pela tecnologia das 

pris6es e as pertinencias da seguranc;a prisional alicerc;adas na tecnologia. 

Tal sequencia de assuntos fortalece o entendimento e o itinerario desta 

pesquisa monografica, torna-se seta norteadora ao leiter no contexte e compreensao 

dos objetivos especificos. 

Ao se pesquisar prisao tecnol6gica, observa-se a informagao em que o 

Ministerio da Justiga planeja adotar monitoramento eletr6nico nos condenados, que 

cumprem pena fora dos presidios. A Associagao dos Magistrados do Parana (2008) 

corrobora com esta afirmativa, pais, reconhece, em face do princfpio da 
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proporcionalidade, a constitucionalidade do uso de medidas alternativas, como par 

exemplo, o monitoramento eletronico do acusado. Eles usariam equipamentos que 

informam localizac;ao a uma central. Usada de maneira correta esta tecnologia pode 

ser urn aliado do Estado, que pretende, em breve, utilizar a videoconferencia para 

tornar celeres as audiencias e interrogatories de reus detidos. 

Agora, uma nova estrategia hi-tech, mais ambiciosa, esta sendo estudada 

pelo Ministerio da Justic;a e o monitoramento eletronico de presos, a exemplo do que 

ocorre nos Estados Unidos e em palses da Europa. 

Funcionaria com urn acess6rio acoplado ao corpo, como uma pulseira ou 

tornozeleira, que manda mensagens a uma central sabre a localizac;ao geografica do 

preso. Ha tambem a possibilidade de ser urn chip eletronico inserido na pele. 0 

formate do monitoramento ainda nao esta fechado, mas sao grandes as chances de 

o Brasil adotar a tecnologia neste ano de 2008. 

Conforme afirma Mariz (2008) no site do Ministerio do Planejamento do 

Governo Federal, tal medida tornaria orientada a pessoas em regime semi-aberto, 

aberto, prisao provis6ria e livramento condicional, podendo atingir 42% de toda a 

populac;ao carceraria do Brasil. "Sabemos que boa parcela dos presos poderia estar 

salta, mas nao temos 6rgaos ou entidades que fiscalizem as pessoas em 

condicional, par exemplo. 0 numero de estabelecimentos para regime semi-aberto, 

entao, e fnfimo. Sou a favor do monitoramento, mas temos que discutir", afirma o 

diretor do Departamento Penitenciario Nacional, vinculado ao MJ. 

Vantagens como a diminuic;ao da superlotac;ao nas prisoes e a possibilidade 

de uma pena mais humanizada, alem disso, o monitoramento eletronico representa 

vantagem para o preso e para o Estado, em termos financeiros. 

Outra visao de aproveitamento da tecnologia ao sistema penitenciario, 

concebe Mariz (2008), e a possibilidade de adoc;ao de mecanisme eletronico para 

evitar que as visitas tenham de se despir no momenta de serem revistadas, evitando 

assim maculas pessoais e estigmas as pessoas. 

Os Direitos Humanos e o Humanismo 1 tern nas institui96es prisionais urn 

campo de preocupac;oes recorrente e inesgotavel. Os estabelecimentos prisionais 

Filos. Doutrina ou atitude que se situa numa perspectiva antropocentrica, em domfnios e 
niveis diversos, assumindo, com maior ou menor radicalismo, as conseqi.iencias daf decorrentes. 
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sao das raras instituigoes aos quais os tratados internacionais se obrigam a 

organizar visitas sem aviso previa para avaliagao, in loco, das condigoes de 

funcionamento, em particular no campo dos maus tratos, tratamentos degradantes e 

tortura, que se suspeita e teme poderem existir nessas institui¢es de forma regular. 

A diferente capacidade de cada pafs de instalar os caros sistemas de 

seguranga tecnol6gica que recobrem em diversas camadas os sistemas 

penitenciarios e policiais decorre dos recursos economicos disponfveis, mas 

tambem, quiga principalmente, das condig6es marais de legitimagao do poder do 

Estado. 

No Brasil, o Departamento Penitenciario Nacional, vinculado ao Ministerio da 

Justiga, vern aprovando no transcorrer dos ultimos anos, a liberagao recursos 

financeiros para projetos do Sistema Prisional de diversos Estados do Brasil, os 

projetos aprovados recebem a aquiescencia e recursos do Governo Federal. 

Os projetos sao de uma abrangencia enorme e visam maximizar e 

aperfeigoar a seguranga prisional, respeitando a legalidade que rege o sistema e 

garantindo os direitos humanos, inseridos numa premissa de ressocializagao do 

preso e uma redugao do crime. 

Os projetos podem variar como exemplo: reforma de aeronave, aquisigao de 

vefculos, implantagao de aparelhos de raios-X e detector de metais nas unidades 

prisionais, implantagao de lavanderias, ampliagao e aparelhamento de unidades de 

saude, aparelhos de circuito fechado de televisao, sistema de monitoramento, 

seguranga da informagao, etc. 

Os projetos preveem a aquisigao de aparelhos tecnol6gicos de ultima 

geragao, que garantem seguranga e eficacia nos trabalhos de revistas, escoltas, 

transporte e ate atendimento medico dos presos. 

A busca de resultados positives para os sistemas Prisional e S6cio 

Educative representa urn salta significante na modernizagao das unidades prisionais, 

e tambem desperta a auto-estima dos funcionarios da administragao e da seguranga 

interna das Unidades penais. 
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2.8.1 Engenharia e Arquitetura de Presidios 

A tecnologia de construc;ao penitenciaria pode transformar as instalac;6es 

prisionais em ambientes mais seguros, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto 

de quem precisa viver dentro delas cumprindo suas penas, como funcionarios, 

presos e seus familiares visitantes. 

A maior importancia de uma obra prisional, no entanto, alem da valorizac;ao 

do Sistema Penitenciario como instrumento de combate a criminalidade, esta na 

oportunidade de ressocializac;ao do apenado, pois, a ressocializac;ao e a finalidade 

da pena. A construcao deve atender a todas as premissas legais estabelecidas pelo 

Departamento Penitenciario Nacional (Depen). 

Soluc;6es simples de engenharia e de arquitetura possibilitam que as pris6es 

tornem-se ambientes menos in6spitos, que diminuam a percepcao de isolamento, de 

inutilidade e de depressao que costuma afetar os presos. E possivel afirmar que 

quase na totalidade, as pris6es brasileiras precisam de reformas, ampliac;6es ou 

adaptac;6es. 

A tecnologia aplicada nas penitenciarias, faz com que as atuais obras 

impressionem, principalmente pela parafernalia eletroeletr6nica e toda a tecnologia 

de ponta empregada em seguranc;a, onde existe o controle de cameras e 

microcameras, auxiliado por sensores visuais e auditivos, a vigilancia prevalece em 

todos os pontos estrategicamente essenciais, e torna-se uma constante. Para 

melhor aplicac;ao da tecnologia em seguranca prisional, ate a agua dos chuveiros 

onde os presos tomam banho, tern duracao controlada por computador. 

0 sistema em blocos, e uma das tecnologias pre-moldada adotadas 

atualmente, sua utilizacao obstaculiza a probabilida hist6rica de fugas. Cada bloco 

com duas celas pre-moldadas chegam a pesar 20 toneladas, e cada telha urn total 

proximo a duas toneladas. 

Sao circunstancias favoraveis para a introduc;ao gradual de novas 

concepc;6es de engenharia e de arquitetura para institui¢es destinadas ao 

confinamento de pessoas. 

Assegurar melhores condig6es de vida na prisao e, em muitos casos, urn 

pressuposto para a implantac;ao de projetos de reabilitac;ao, ja que estes costumam 
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ter sua eficacia comprometida quando os presos a que se destinam estao 

submetidos a condi96es precarias ou degradantes. 

Entre as solu96es adotadas esta a elimina9ao de cantos de noventa graus 

no interior da cela, de forma a reduzir a sensa9ao de enclausuramento, a pintura das 

paredes com cores agradaveis, o emborrachamento das grades para elimina9ao do 

ruldo caracterlstico, a melhoria dos sanitarios nas celas e a institui98o de areas 

especiais para visitas, de tal modo que a revista seja feita no preso, ao final do 

encontro com seus visitantes, evitando que estes sejam expostos a situa96es 

constrangedoras perante os familiares ou visitantes. 

Sao formas em que os recursos de engenharia e de arquitetura podem ser 

usados para atenuar os efeitos que a prisao exerce sabre o ser humane, sao 

solu96es de arquitetura e de engenharia, aprovadas pelo Ministerio da Justi9a e 

comprovadamente eficientes. 

Ao pesquisar no endere90 eletronico do Institute Ethos (2008), percebemos 

em apoio pedag6gico a esta pesquisa que a prisao, como microcosmo de uma 

sociedade que ela propria desconhece, e tambem urn grande laborat6rio onde 

questoes basicas da natureza e do comportamento humano e social podem ser mais 

bern compreendidas, entretanto, ate hoje a prisao tern servido apenas de espa90 

para estudos academicos, de carater sociol6gico, psicol6gico ou pedag6gico, 

geralmente por iniciativas isoladas de estudantes que pretendem obter seus Htulos 

universitarios. 

No que tange as empresas tradicionalmente envolvidas em atividades de 

pesquisa e de desenvolvimento tecnol6gico, estas poderiam contribuir socialmente 

de forma significativa se olhassem a prisao como urn potencial campo de pesquisa. 

A preocupa98o abrange tambem os setores mais afetados por decisoes de 

carater politico, economico e industrial que possuem forte impacto social, inclusive 

nas taxas de empregabilidade e de criminalidade. 

Com exce9ao das empresas de telefonia, que recentemente foram 

chamadas a apresentar solu96es tecnicas para impedir o usa abusive do celular 

dentro das prisoes. 
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Conforme relata o site do lnstituto Ethos (2008), raros sao os exemplos de 

companhias que tenham desenvolvido pesquisas cientfficas com o objetivo explfcito 

de resolver questoes relativas ao preso ou ao sistema penitenciario. 

2.8.2 Seguranc;a flsica, pessoal e perimetrico. 

A seguranc;a ffsica de instalac;6es tern por conceituac;ao pedag6gica, a 

abrangencia de todas as medidas de preservagao adotadas para proteger 

instalag6es publicas ou privadas que, par sua natureza, se consideram como 

elementos vitais, onde existem os locais denominados "de risco", onde ha, portanto, 

a possibilidade de perigo, incerto, mas previsfvel, que poe risco ou ameace a pessoa 

ou a coisa. 

A seguranc;a ffsica de urn patrimonio esta subjugada em quest6es de 

seguranc;a, que sao aferidos e mensurados quanta a importancia e situagao, os 

estabelecimentos podem se constituir em objetivos estrategicos ou objetivos taticos 

de seguranga. 

Estrategicos quando os estabelecimentos sao considerados de grande valor, 

de diffcil recuperagao e de grande amplitude psicol6gica, como e o caso das 

unidades Penais. E considerado objetivo tatico quando os estabelecimentos sao 

considerados de pequeno valor, facil recuperagao e de uma menor amplitude 

psicoi6gica. 

Os metodos de seguranga sao as maneiras (modo) de como esta montada a 

seguranga de uma instalagao. Numa maneira preventiva, quando da normalidade ou 

repressiva quando da anormalidade. 

Didaticamente, nos bancos academicos policiais militares, sao inseridos no 

aprendizado profissional sabre os inumeros dispositivos de seguranga empregados 

para seguranga de instalag6es ffsicas, como advento da tecnologia que transforma 

e se multiplica cada vez mais celeremente. 

Destacam-se algumas delas: barreiras, sistema de iluminagao, sistema de 

guardas, sistema de alarme, emprego de caes, identificagao, bloqueios e postos fora 
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das instalag6es, protegao de pontos vitais e esquema de emergencia e, seguranga 

dos pontos sensfveis, organizagao de campos de tiro e disciplina rigorosa de fogos. 

A abrangencia da seguranga ffsica de instalag6es tipo presidio engloba um 

estudo de situagao em sao observados e analisados quatro pontos: o estudo do 

terreno, o estudo das instalag6es, o estudo do Pessoal e o estudo do lnimigo 

(elemento antagonico). 

Primeiramente, para o estudo do terreno analisam-se os pontos de 

observagao e campos de tiro; as edificagoes, ruas, arborizagao, sistema de 

iluminagao, tendo em vista a defesa, as cobertas e abrigos aos realizadores da 

seguranga externa, os obstaculos natura is e artificiais e as vias de acesso (a pe e 

motorizado). 

Ao realizar o estudo e analise das instalagoes com o fito da seguranga, e 

observado o tipo de construgao, a disposigao da construgao no terreno, a area 

construfda e ao seu desenho, o acesso das pessoas e veicu!os, ao sistema de 

iiuminagao e hidn3ulico, a existencia de barreiras, a disposigao das seg6es 

administrativas, aos sistemas de prevengao e combate a incendios, a 

vulnerabilidade em relagao ao risco e as areas restritas de circulagao de internos e 

funciom3rios administrativos e da seguranga. 

Na terceira analise e estudado pessoa! nas seguintes facetas: efetivo que 

trabalha nas instala<;Oes, ao tempo de permanencia nas instalag6es em condig6es 

normals, ao efetivo empregado no sistema de guarda e vigilancia, ao grau de 

adestramento para atuar em caso de emergemcia e ao sistema de acesso as 
i nstala<;Oes. 

Em se tratando de inimigo, a analise se da em favor de minimizar e ou ainda 

anular a agao de pessoas que vivem as margens da lei, que tenham a intengao de 

atacar a edificagao e arrebatarem presos ou ainda intimidar e desmerecer a forga 

fisica e legal dos 6rgaos publicos de seguranga e justiga. 

Para tal analise deve-se considerar: pontos da regiao com ou sem 

seguranga, quais areas devem receber melhor iluminagao, obstaculos devem ser 

construfdos nas vias de acesso, obstruir vias de acesso em determinados horarios, 

construgao de barreiras, sistema de prevengao e combate a incendio, definigao dos 

nfveis de seguranga, sistema de identificagao de pessoas, analise do nlvel de 
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seguranga que deve ser mantido e quais as ac;oes a realizar alem de engendrar 

esfon;os quanta as possiveis ac;Oes do inimigo. 

As armas nao letais podem atender em sua aplicabilidade as necessidades 

operacionais de agentes da seguranc;a publica, inclusive em ac;oes de seguranc;a 

prisional, visando e possibilitando evitar mal maior e ainda seguir fielmente as 

tendencias mundiais que abrangem a garantia dos direitos humanos: o direito a vida, 

a honra, a integridade ffsica, moral e ate mesmo religiosa, a liberdade de expressao, 

atentando-se na previsao legal do uso e do escalonamento da forc;a para com o 

cidadao. 

A aplicac;ao das armas nao letais, tona-se eficaz e permite o controle do 

infcio tumultos e matins gerados dentro de urn sistema prisional. 

Encontra-se, por exemplo, os seguintes produtos ou equipamentos no 

mercado tecnol6gico: utilizac;ao de balas de borracha ou outro material sintetico, 

cujos equipamentos de disparo sao armas pr6prias para este fim, de maneira que 

impec;am nelas, a utiliza<;ao dos atuais projetos letais, tal procedimento tern a 

finalidade de nao haver engano tatico e urn possfvel acidente de tiro, seja pelo 

calibre ou outra forma. 

Novas produtos do mercado tecnol6gico, como granadas de efeito moral -

utilizando o efeito do mau odor, nauseante; sprays de gas pimenta e os 

lacrimejantes. 

Armas de efeito sonora para dispersar pequenos, medias ou grandes grupos 

de pessoas, ainda utiliza<;ao de armas de choque (marcas no mercado: "Stun-Guns", 

"Tasers"); armas que misturam o choque eletrico com o spray OC, como o Scorpy 

Max e ainda redes de material sintetico em substitui<;ao as algemas; 

As tecnologias estao favorecendo o sistema de seguranc;a em presidios. 

E estao acompanhando em paralelo a globaliza<;ao e a rapidez com que os 

marginais estao evoluindo no mundo do crime, para tanto serao expostos na 

sequencia, varias modalidades de tecnologias que auxiliam esta modalidade de 

seguranc;a. 
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2.8.2.1 Detectores de Metal 

Os detectores de metal sao equipamentos de seguranga que se tornam 

auxiliares importantes da seguranga que ultrapassam barreiras ffsicas e expoem 

atraves de mfdia objetos metalicos. Sao diversos os tipos e modelos, o tipo 

banqueta intitulado inspetor intimo e o tipo de assento magnetico para revistas 

Intimas de pessoas, visa evitar o transporte de objetos metalicos no interior do 

corpo, inseridos pelo anus ou vagina, sendo detectado ao sentar na sua base. A 

aplicayao em unidades prisionais se da para o controle de visitas, funcionarios e dos 

pr6prios presos. 

Os detectores de haste sao de facil manuseio, sua bobina e a prova de agua 

e sao faceis de trabalhar, pais nao requer ajustes, par ser um detector de balanc;o, 

alem de possuir quatro modos de operayao: rastreamento indutivo, condutivo, 

indutivo de varridas largas e indutivas de varridas estreitas. 

Os detectores tipo portal tambem sao importantes auxiliares na seguranc;a 

prisional, pois, a sensibilidade e maior e ajustavel, possui senhas de acesso, 

imunidade a equipamentos de comunicayao, de radio frequencia e in6cuo a pessoas 

portadoras de marca-passo, gravidas e a equipamentos eletronicos. Contem 

contador de detecc;ao, sinal luminoso e sonoro, identificac;ao atraves de leds da 

regiao do corpo aonde houve detecc;ao, facilitando, portanto, a identificac;ao de 

pessoas que estejam portando objetos metalicos, principalmente armas. 

Detectores de metal tipo portateis sao poderosos descobridores de armas 

escondias, camufladas entre as roupas de indivfduos revistados. Contem sistema 

economico de energia com durac;ao de trabalho normal de mais de cem horas, 

alimentado por uma bateria alcalina. 

Estes detectores possuem sistema de alerta, chamando a atenc;ao do 

operador por alarme sonoro e visual (luz vermelha) e nao afeta indivfduos com 

marca-passo e nem gestantes, ainda nao requer reajuste, sendo automatico e ainda, 

facilmente passa despercebido em uma camisa ou bolso de casaco, podendo ser 

segurado na palma da mao. 

0 detector de metal portatil formato bastao e apropriado para revistar todo o 

corpo humano na procura de objetos metalicos escondidos que possam ocasionar 
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uma grande tragedia em urn recinto de pessoas, pois realiza varredura no corpo do 

vistoriado de modo muito mais eficiente, rapido e com alto nlvel de sensibilidade, 

ale, de nao requerer reajustes, pois e totalmente automatico. 

Alguns modelos ainda permitem a detecc;ao de armas ferreas e nao ferreas 

e outros objetos metalicos depressa e efetivamente, podem cobrir uma area com 

360° de angulo com uma area de descoberta de 8,80 em permitindo esquadrinharem 

irrestritamente todo o corpo ou as bagagens facilmente, ainda podem ser 

acompanhadas de urn foco de luz para revista e identificac;ao noturna e para 

minimizar a possibilidade de rea<;ao do revistado, o detector permite ser alertado por 

vibrac;ao. 

2.8.2.2 Equipamentos diversos de Seguranc;a. 

A seguranc;a prisional e em sua parte preventiva e repressiva, urn conjunto 

de somas de esforc;os tecnicos e praticos que resultam na seguranc;a a todas as 

pessoas que ali freqOentam, permanecem ou trabalham e tambem a propria 

seguranc;a flsica do estabelecimento penal. 

Compondo este contexto, sao analisados nesta parte da pesquisa, os 

equipamentos de seguranc;a prisional, para dar mais sustento no objeto principal 

deste trabalho monografico. 

Consultando o enderec;o eletronico da Detectamax (2008), empresa que 

oferece seguranc;a patrimonial, pessoal e industrial, apresenta soluc;oes globais 

integradas com o mercado, constata-se que o mercado tecnol6gico oferece varias 

opc;oes de equipamentos para seguranc;a perfeitamente aplicaveis a seguranc;a de 

estabelecimentos penais. 

Para tanto se cita alguns equipamentos mais usuais e aplicados ao sistema 

de seguranc;a prisional: algemas, aparelhos de choque, artigos militares, bafometros, 

bastao retratil, bastao ronda, bin6culos, cassetete e/ou tonfa (bastao perseguidor), 

carteira funcional, catraca e/ou torniquete, cofres, controlador de acesso, fechadura, 

inspetor veicular, lanternas, rel6gio de ponto, teste de droga e sorteador aleat6rio. 
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Alguns destes equipamentos merecem destaque em comentarios, os quais 

se seguem, iniciando com as algemas, embora seja tecnologia nao atual, mas 

antiga, sao amplamente utilizadas a seguranc;a de pessoas, razao pela qual 

merecem destaque nesta pesquisa. 0 uso de algema e excec;ao que s6 pode ser 

quebrada quando houver motivo real e concreto. Se a pessoa nao apresenta risco, o 

uso e desnecessario. As algemas servem para inviabilizar a fuga ou mesmo a sua 

tentativa. 

Consultando o que diz o C6digo de Processo Penal Militar sabre o uso de 

algemas, encontra-se: 

Art. 234. 0 emprego de forca s6 e permitido quando indispensavel, no caso 
de desobediencia, resistencia ou tentativa de fuga. Se houver resistencia da 
parte de terceiros, poderao ser usados os meios necessarios para vence-la 
ou para defesa do executor e auxiliar seu, inclusive a prisao do ofensor. De 
tudo se lavrara auto, subscrito pelo executor e por duas testemunhas. 
Emprego de algemas 
1 o 0 emprego de algemas deve ser evitado, desde que nao haja perigo de 
fuga ou de agressao da parte do preso, e de modo algum sera permitido, 
nos presos a que se refere o art. 242. 
( ... ) Art. 242. ( ... ) 
a) os ministros de Estado; 
b) os govemadores ou interventores de Estados, ou Territ6rios, o prefeito do 
Distrito Federal, seus respectivos secretarios e chefes de Policia; 
c) os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao e das 
Assembleias Legislativas dos Estados; 
d) os cidadaos inscritos no Livro de Merito das ordens militares ou civis 
reconhecidas em lei; 
e) os magistrados; 
f) os oficiais das Forc;as Armadas, das Policias e dos Corpos de Bombeiros, 
Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou nao, e os reformados; 
g) os oftciais da Marinha Mercante Nacional; 
h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; 
i) os ministros do Tribunal de Contas; 
j) os ministros de confissao religiosa. 

As algemas de dedo sao pouqufssimas utilizadas em seguranc;a prisional 

devido ao seu tamanho reduzido, o que nao causa demonstrac;ao de forc;a atraves 

de sua estrutura, porem para o policiamento ostensive tern sua validade, e fabricada 

em ac;o carbona, possui alc;a dentada fresada em ambos os lados, destorcedores em 

ac;o carbona, catraca dentada em ac;o carbona, com tres dentes, pinos e molas da 

fechadura em ac;o inoxidavel, abertura maxima de 30 mm, suficientes para algemar 

os polegares do preso, as chaves em ac;o carbona. 

Funcionam com uma simples pressao do polegar, trava-se a algema e para 
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destrava-la, basta introduzir a chave e gira-la para direita, para abrir, volta-se a 

chave simplesmente para a esquerda. 

Algema de pulso, utilizada frequentemente na ac;ao de escolta e 

movimentac;ao de presos, tornando mais seguro a agao da polfcia militar que 

realizam a escolta e tambem aos agentes penitenciarios que acompanham a 

movimentac;Bo dos internes. Tecnicamente sao produzidas em ac;o carbona 1020, 

funciona com uma simples pressao do polegar, trava-se a algema, para destrava-la, 

basta introduzir a chave e gira-la para direita. Para abrir, volta-se a chave 

simplesmente para a esquerda e para uma maior seguranc;a do usuario e do 

seguranc;a a algema de pulso possui trava dupla. 

Ainda existe para maximizar a seguranc;a quando da movimentac;ao de 

presos, as algemas de pulso e cintura, estas algemas de punho em ac;o carbona sao 

interligadas a cintura por corrente. Para casas em ocorrencia de maior risco, podem 

ser utilizadas as algemas de pulso, cintura e tornozelo, estas algemas de punho em 

ago carbona, sao interligadas a cintura por Corrente e sequencialmente interligada 

aos tornozelos. 

No item das algemas, ainda destaca-se a existencia para uso de 

imobilizac;ao e limitac;ao de movimentos de presos, as algemas tipo de tornozelo, 

que funcionam semelhantemente as algemas de pulso, somente com as correntes 

maiores para permitir urn caminhar limitado do usuario. 

Em se tratando de equipamentos de seguranc;a, destaca-se como auxiliar 

em sistema de controle de pessoal, as catracas e os torniquetes. 

0 torniquete pode ser mecanico ou informatizado, e considerado um 

verdadeiro controle de acesso, e nao requer infra-estrutura, pode ser utilizado como 

unidirecional ou bidirecional, sua liberac;Bo e feita atraves de botoeiras ou ligada a 

qualquer equipamento de controle de acesso. Ideal para utilizagao em areas de 

seguranc;a. Seu diferencial esta na mecanica, que nao permite a passagem por cima 

ou por baixo dos brac;os. lsso representa muita economia, uma vez que o torniquete 

dispensa vigilancia e oferece uma grande seguranc;a. 

A catraca tern uma estrutura extremamente versatil e de baixo custo, pode 

ser implantado sem o uso de fixac;ao em paredes_ Foi desenvolvida para automatizar 

o controle de acesso em locais de fluxo constante e pode-se instalar em seu interior 
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qualquer equipamento, ou seja, pode-se integrar a catraca, softwares de controle 

proprio, contem controle de giro, que so registra em memoria as marcac;6es de 

usuarios que realizam a batida e em seguida giram o brac;o da catraca. E perfeita 

para informatizar o controle de acesso em locais de fluxo controlado. 

Controladores de acesso sao equipamentos de seguranc;a que funcionam no 

modo Stand Alone, ou seja, nao necessita de urn servidor ( computador) para poder 

funcionar. Possui facil instalac;ao, ideal para ser utilizado juntamente com fechaduras 

eletromagneticas. Sao equipamentos destinados a fazer o controle de acesso em 

locais que necessitam de urn equipamento dinamico. 

0 acesso pode ser tambem controlado atraves de cartao de identificac;ao, 

num sistema de bloqueio de portas acionado por urn leitor de proximidade que 

identifica o usuario e Iibera a porta em questao de segundos. Usado em portas, e 

associado em outros equipamentos de seguranga como, catracas, torniquetes, 

cancelas e ate lampadas. 

As fechaduras sao de grande destaque como equipamentos de seguranc;a 

prisional, pais, a tecnologia aplicada neste tipo de equipamento permite urn bloqueio 

seguro de acesso a locais privados ou controlados. 

Destacam-se dais tipos de fechaduras, a biometrica e a eletromagnetica. A 

biometrica e urn equipamento eletronico que utiliza o reconhecimento de uma 

impressao digital cadastrada para desprender-se das travas da porta. E pratica e 

rapida, porque reconhece a impressao digital em menos de 1 segundo, tern a 

capacidade de gravar centena e meia de digitais com senhas. 

A fechadura eletromagnetica permite o controle de acesso em ambientes 

aonde se deseja restringir a passagem de pessoas. Possui uma facil instalac;ao e 

nao necessita de manuten<;ao, possuindo uma extrema resistencia, tornando-se 

perfeita para o usa constante em controle e acesso. Os modelos deste tipo de 

fechadura tern possibilidades e sao dotadas com forc;a de atraque de: 120 kg, 200 kg 

e 500 kg. 

lnspetor veicular, este equipamento de seguranc;a e urn sistema moderno de 

inspegao sob velculos para verificagao de furtos, bombas, sabotagem, etc. Possui 

espelho convexo, com lanterna iluminando as partes inferiores dos vefculos para 

verificac;ao. Sao aplicados para a protegao patrimonial em instalac;6es prisionais. 
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Trata-se de aparelho leve e pratico, podendo fazer a varredura por baixo de 

vefculos, evitando que o usuario incline-se, tornando a agao segura e celere, tern a 

caracterfstica de ser leve, urn pouco mais de urn quito, urn comprimento de urn 

metro. 

0 rel6gio de ponto e urn equipamento que pode controlar as marcagoes de 

registro dos usuaries (que pode ser liberada somente em horarios pre

determinados), acionarem sirenes indicando o inlcio eo final de entradas, safdas e 

intervalos e possui uma grande capacidade de registros que varia de acordo com o 

numero de dfgitos da matrfcula, bastante praticos seu uso. 

Outro tipo de rel6gio ponto se apresenta em sistema de reconhecimento 

digital de primeira qualidade e obtem 6tima seguranga, todo seu sistema operacional 

pode ser facilmente modificado e controlado por urn computador por ser inteiramente 

on-line, 

0 rel6gio ponto mais usual e o que se utiliza do sistema do cartucho de 

memoria, pois, e possfvel posicionar o rel6gio em uma localidade e fazer a coleta 

dos registros em outra, mesmo que essa seja muito distante, simplesmente 

removendo o cartucho do aparelho e conectando-o ao computador onde sera feita a 

coleta. 

Destinado ao controle de registro dos usuaries, este rel6gio possibilita a 

configuragao de ate dez horarios de funcionamento diferentes, bloqueando a 

marcagao de qualquer registro fora de algum desses horarios. Este tipo de rel6gio 

ponto proporciona outra grande vantagem e a escolha de numero de dfgitos do 

cartao, que permite a leitura de diferentes c6digos de barras de acordo com o 

utilizado pelo usuario, fornecendo praticidade juntamente com tecnologia para seus 

usuarios. 

0 sorteador aleat6rio tambem e equipamento de seguranga e deve ser 

utilizado para pessoas ou para veiculos. 

Para pessoas, o equipamento possui indicagao sonora e visual de que a 

selegao foi efetuada, atraves de indicagoes "passe" e "pare", o acionamento se da 

atraves de botao no frontal do paine! ou opcionalmente atraves de sistema foto

sensivel. Para vefculos e utilizado para sorteio de vefculos com acionamento de 
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semaforos tipo verde/vermelho, com sistema de sensor foto-eletrico, controle remota 

e e totalmente automatico. 

As portas de seguran~a podem ser dotadas com ou sem detectores de metal 

para armas, podem ser em vidro ou a~o, canter controlador de acesso por c6digo de 

barras, aproxima~ao ou biometrico. A porta tipo girat6ria aceita ainda travamento e 

desentrave manual, controlado por agente de seguran~. 

2.8.2.3 Sensores de Presenc;a e Movimento 

0 sensor de movimento e urn equipamento de seguranc;a eletr6nico capaz 

de identificar a presenc;a de pessoas dentro do seu raio de a~ao e acender a 

lampada do ambiente. Depois de certo tempo, a ser determinado pelo programador, 

a lampada se apaga. 

Os sensores sao equipamentos indispensaveis nas edifica~oes que usam a 

tecnologia inteligente para economizar energia. 

Sensores de presen~a tambem sao sfmbolos de status e de avan~o na 

edificac;ao, pais, estao na dianteira tecnol6gica e emitem urn impacto psicol6gico ao 

possfvel invasor ou pretensioso fugitivo, pais, causa impacto visual e demonstrac;ao 

de for~a. 

Visitando e consultando o sftio eletr6nico da GND Eletr6nica, referenciamos 

que os sensores de presen~ e movimento, sao equipamentos de seguranc;a que 

sao versateis e de baixo custo, alem de ligarem automaticamente o interrupter 

interno quando detecta radiac;ao infravermelha causada por varia98o de movimento 

ou temperatura em sua area de monitora~ao e desligam automaticamente na 

ausencia de movimento. 

A principal vantagem destes equipamentos e a economia de ate 90% de 

energia eletrica em areas que nao necessitam de ilumina~ao constante como 

corredores, halls, edificac;oes, garagens, escadas, banheiros, etc. 

Ao mencionarmos lndice de economia da energia eletrica utilizando sistemas 

de iluminac;ao gerenciados por sensores de presen~a, torna-se obvio entender que 

existe uma economia significativa, ja que as lampadas permanecem apagadas em 



68 

sua maior parte do tempo, sendo acionadas somente quando pessoas ou fontes de 

calor em movimento cruzar sua area de cobertura. 

Estes equipamentos detectores de movimento e presenga apresentam-se 

em varios modelos, porem, com 6tima eficiemcia tecnica e operacional em qualquer 

que seja, podemos citar quatro modelos: os que sao dotados de sensores de parede 

com fotocelula, do tipo infravermelho passivo, com angulo de cobertura de 120 

graus; tem-se ainda os sensores para teto, com fotocelula e o angulo de cobertura e 

de 360 graus. 

Tambem faz parte da lista de sensores, o do tipo infravermelho passivo, para 

parede com cobertura de 120 graus e finalmente podemos encontrar no mercado 

tecnol6gico, os sensores de embutir, com fotocelula e infravermelho passivo de 

embutir, com lente para 360 graus. 

2.8.2.4 Sistemas de monitoramento e de protegao 

Os equipamentos tecnol6gicos que incrementam o sistema de seguranga em 

estabelecimentos prisionais estao acompanhando a rapidez do desenvolvimento 

tecnol6gico globalizado, tornando-se eficientes em sua aplicabilidade e sao objetos 

extremamente confiaveis e grandes auxiliadores do grupo realizador da seguranga 

prisional. 

0 circuito fechado de televisao e indicado para as mais diversas aplicag6es 

em pequenos, medios ou grandes ambientes. Podem ser instaladas em superficies 

horizontais ou verticais, permitindo um posicionamento favoravel para captagao da 

imagem em diferentes situag6es. Sua utilizagao aperfeigoa a vigilancia em 

permanencia, de onde um funcionario de vigilancia tern a possibilidade de vigiar, 

com eficiemcia diversos pontos num s6 momento. A gravagao de imagens pode ser 

armazenada por perfodos conforme a especificagao tecnica do circuito, porem, 

existe a possibilidade de salvar imagens para arquivo e atender a uma possfvel 

consulta tecnica funcional futura. 

0 servigo do vigilante e voltado as imagens, este se posiciona em local 

privado, seguro e confortavel, onde desprendera toda sua atengao ao 
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monitoramento das imagens, algumas cameras ou micro cameras podem ser m6veis 

e sao posicionadas e focalizadas em angula<;oes diversas, de acordo com a 

conveniencia operacional do seguran<;a. 

Consultando o endere<;o eletronico da Associa<;ao Brasileira das Empresas 

de Sistemas Eletronicos de Seguran<;a (2008), constata-se a considera<;ao sabre 

circuito fechado de televisao sendo urn dos sistemas eletronicos de seguran<;a mais 

utilizado no mercado pelas pessoas que procuram se prevenir contra a 

criminalidade, permite identificar possiveis problemas, posicionando-se tambem 

como inibidor das a<;oes, tanto de agentes externos como dos internes. Considera

se que o CFTV deva estar sempre integrado a outro sistema, como o de alarmes 

sensoriais, possibilitando assim, nao s6 a identifica<;ao do problema, como tambem, 

o mecanisme de alerta, para que em caso necessaria, sejam acionados as meios 

competentes para deter o evento. 

0 sistema, como o proprio nome diz, e urn circuito fechado de cameras, 

posicionadas conforme a necessidade do local e a conveniencia da seguran<;a, que 

transmitem as imagens para urn ou varies monitores de televisao, permitindo que 

uma pessoa observe as fates em tempo real. A observa<;ao pode ser local au em 

Iugar remota. Com o desenvolvimento da tecnologia e o acesso a internet, 

atualmente e possfvel, atraves de equipamentos e software especiais, visualizar o 

local que possui CFTV de urn computador remota, ou seja, alguem que tenha urn 

note book, lhe e possibilitado, par exemplo, conectar-se ao CFTV de sua empresa 

ou casa de campo e verificar o que esta se passando Ia. 

Os equipamentos basicos utilizados sao: cameras de video e monitores de 

televisao. Contudo para o funcionamento e eficiencia adequada do sistema, sao 

necessaries ainda, equipamentos que fa<;am a mixagem das imagens para gravagao 

e apresenta<;ao das varias imagens no mesmo monitor, gravadores das imagens 

geradas para arquivo e equipamento para a transmissao remota, entre outros. Outra 

op<;ao disponfvel e a gravagao de sons. 

As cameras variam muito, desde uma mini-camera, do tamanho de uma 

caixa de f6sforos, ate cameras com lente de aproxima<;ao (zoom), acopladas em 

dispositivos motorizados que sao acionados por centrale remota e podem observar 

pontos distantes, buscando o angulo mais adequado de visao. Ao optar entre as 
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tipos de cameras, a primeira considerac;ao a ser feita e o local onde cada uma sera 

instal ada. 

As internas sao mais simples e nao costumam dar problemas, ja as externas 

devem-se ter mais cuidados tecnicos, caso fiquem expostas ao tempo, devem 

possuir urn protetor a prova de agua, ainda local que dificulte ser atingido com 

simples arremesso de objetos. 

Outra considerac;ao a ser feita, e o uso de cameras que operam em cores, 

as quais possibilitam identificar mais rapidamente as pessoas. As que operam em 

preto e branco sao as mais utilizadas, pois em situac;ao de baixa luminosidade, 

capturam melhor a imagem que as em cores. 

Quanta ao posicionamento ideal das cameras, a ABESE (2008) afirma que e 

fator fundamental para o born resultado do sistema, portanto, e preciso estar certo 

de que a camera vai cobrir a area que se pretende observar. Em sua maioria, as 

cameras sao projetadas para a cobertura de areas nao muito grande, de 2 a 6 

metros de distancia entre a camera e a area observada. T ambem se deve ter o 

cuidado de nao colocar as cameras em locais onde a luz, seja solar, de holofotes ou 

luminaries, atinja o campo de visao das cameras, o que prejudicaria a qualidade da 

imagem e a identificac;ao de movimentos. 

Os monitores podem ser escolhidos entre os dedicados exclusivamente ao 

CFlV, convenientes para a central de monitoramento das imagens, ou em monitores 

de televisao propriamente dito, permitindo que os moradores verifiquem em urn 

canal proprio para o CFlV quem esta chegando ou saindo. Assim, por exemplo, a 

Direyao de um presidio pode acompanhar as movimentac;oes diversas na Unidade 

Prisional. 

Um item de fundamental importancia no sistema de CFlV e a instalayao e 

sua manutenc;ao. E necessaria planejar, se possivel, a instalac;ao do sistema 

totalmente independente, principalmente o de alimentac;ao, utilizando baterias 

auxiliares, para no caso de uma interrupyao de energia, o sistema nao ficar 

inoperante. A utilizac;ao de cabos e conexoes adequadas e de alta qualidade, bern 

como a correta ligayao entre os diversos equipamentos do sistema permitira o 

funcionamento desejado e eficiente do sistema. Dessa forma, recomenda-se sempre 
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procurar uma empresa especializada no sistema e que apresente os servigos ja 

executados e em funcionamento realizados por ela. 

2.8.2.5 Concertinas 

Como urn dos principais dispositivos de seguranga, a cerca cortante, 

conhecida no mercado da seguranga, como concertina ou ourigo, e urn dos produtos 

mais utilizados nesta area de seguranga de instalagoes ffsicas, proporcionando 

conforto e tranquilidade. 

A barreira de seguranga contra invasoes e evasoes pode ser usada em 

empresas, ediffcios, residemcias, condomfnios, presidios, ou seja, em grandes ou 

pequenas areas. 

Adapta-se em superficie de alvenaria, cercas, alambrados, e muito mais, 

produto altamente eficaz e nao necessita de manuten<;ao. 

Ao consultar o dicionario Aurelio, Seculo XXI, constata-se que o termo ourigo 

e originario do latim "ericiu"' e singular masculine que significa: 1 ). 0 involucra da 

castanha. 2). Gasca exterior, dura ou espinhosa, de certos frutos: 3). Zoologia. 

Mamffero insetlvoro que tern o corpo coberto de espinhos, e cuja especie principal e 

o ourigo-cacheiro. 

A concertina tern como caracterfstica possuir estrutura reforgada e grande 

poder de laceragao, e uma eficiente ferramenta para seguran<;a prisional. Aplicada 

sabre muros ou cercas, ou mesmo compondo a propria cerca, a concertina ou ourigo 

impede a entrada de invasores e a possivel evasao. 

Tais barreiras de seguranga contra invasoes e evasoes no modele espiral de 

cerca cortante, tambem podem ser encontradas no mercado, com a caracterfstica de 

cerca cortante eletrizada, as quais garantem a seguranga perimetrica. 

Pesquisando no site da empresa Pantelas (2008), atraves da rede mundial 

de computadores, consegue-se confirmar que a aplicagao da concertina e eficaz 

para a seguranga perimetrica e se apresentam em tres versoes mercadologicas, 

sendo a clipada para chacaras e fazendas, condomfnios e industria com muros 
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altos, residencias onde a estetica e uma preocupagao, em marquises para evitar 

acesso e vandalismo, portoes de industriais e unidades prisionais. 

A versao flat, para areas de risco considerado, quer sejam em subestagoes 

eletricas, esta<;Qes de tratamento de esgoto e agua, aeroportos, aduanas e ainda 

residencias com pouca area para aplicagao. 

A terceira versao e a tradicional, que se destina em locais onde a concertina 

entra como fator adicional de protegao e nao como elemento principal, aplicadas nas 

industrias em geral onde o perigo de invasao e pequeno, condomfnios, escolas, 

locais com pequena necessidade de seguranga, quando a estetica e fator 

importante. 

Urn auxiliar a este tipo de protegao perimetrica e a conhecida rede laminada, 

que e produzida com o mesmo material de excelente durabilidade que as 

concertinas ou ourigo. Os arames sao entrelagados e soldados para formar uma 

rede de laminas altamente cortantes. Recomendadas para instalagoes de alta 

seguranga, onde a invasao ou evasao nao pode acontecer. Cada tentativa de veneer 

a barreira provocara ferimentos que desencorajarao os tentadores. 

Deve ser usada em locais onde a aproximagao da cerca indique intengao de 

ultrapassagem, como em presidios, esta<;Oes nucleares, refinarias, portos de 

entrada no pals, fronteiras, locais de armazenamento de materiais belicos e etc_ 

2.8.2.6 Seguranga de lnformagao 

Visando enriquecer a solugao do problema mencionado no objetivo 

geral desta pesquisa monografica, foi pesquisada na enciclopedia eletr6nica 

Wikipedia (2008), se afirma estar a seguranga de lnformagao relacionada 

com os metodos de protegao aplicados sabre urn conjunto de dados no 

sentido de preservar o valor que possui para urn indivfduo ou uma 

organizagao. 

Ainda segundo Caigara Junior (2006, p.33), a seguranga da informagao e 

alicergada na tecnologia da informac;ao e tern seu conceito ampliado na area da 
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administrac;ao, portanto, "urn termo que vern sendo amplamente utilizado e que, 

muitas vezes,compreende diversas areas da ciencia da computac;ao ou informatica, 

em alguns casas, tambem e plicado na area da admistrac;ao" _ 

Em pesquisa sabre a abrangencia da definigao de Tecnologia da 

informac;ao, observa que Furtado (2002, p.24), inclui as telecomunicac;oes nesta 

conceituac;ao: 

pode ser definida como todo recurso tecnol6gico e computacional destinado 
a coleta, manipulayao, armazenamento e processamento de dados e/ou 
informayoes dentro de uma organizayao_ Altemativamente pode-se dizer 
que a tecnologia da informayao e o usa de recursos computacionais para 
desenvolvimento de sistemas de informayao. Seus componentes essenciais 
sao o hardware e software. Costuma-se ainda considerar as 
telecomunicayoes como sendo urn componente a parte da tecnologia da 
informayao, devido ao fato de que hardware e software sao de mais em 
mais interligados par meio de recursos de telecomunicat;oes. 

Sabre a seguranc;a da informac;ao, percebe-se que sao caracterfsticas 

basicas deste tipo de especffico de seguranc;a: os aspectos de confidencialidade, 

integridade e disponibilidade, nao estando restritos somente a sistemas 

computacionais, informac;oes eletronicas ou sistemas de armazenamento. 0 

conceito se aplica a todos os aspectos de protegao de informac;oes e dados. 

Quanta aos mecanismos de seguranc;a, confere-se que o suporte para as 

recomendac;oes de seguranc;a pode ser encontrado em: controles ffsicos e controles 

16gicos_ 

Os controles ffsicos sao barreiras que limitam o contato ou acesso direto a 

informac;ao ou a infra-estrutura (que garante a existencia da informac;ao), que a 

suporta_ Existem mecanismos de seguranc;a que ap6iam os controles fisicos: portas, 

trancas, paredes, blindagem, guardas, etc __ 

Controles 16gicos: sao barreiras que impedem ou limitam o acesso a 

informagao, que esta em ambiente controlado, geralmente eletronico, e que, de 

outro modo, ficaria exposta a alterac;ao nao autorizada por elemento mal 

intencionado. 

Existem mecanismos de seguranc;a que ap6iam os controles denominados 

16gicos: 
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• Mecanismos de criptografia. Permitem a transformac;ao reverslvel da 

informac;ao de forma a torna-la ininteligivel a terceiros. Utiliza-se para tal, algoritmos 

determinados e uma chave secreta para, a partir de um conjunto de dados nao 

criptografados, produzir uma sequencia de dados criptografados. A operac;ao inversa 

e a decifrac;ao. 

• Assinatura digital. Um conjunto de dados criptografados, associados a 

um documento do qual sao func;ao, garantindo a integridade do documento 

associado, mas nao a sua confidencialidade. 

• Mecanismos de garantia da integridade da informac;ao. Usando 

func;oes de "Hashing" ou de checagem, consistindo na adic;ao. 

• Mecanismos de controle de acesso. Palavras-chave, sistemas 

biometricos, firewalls, cartoes inteligentes. 

• Mecanismos de cerlificac;ao. Atesta a validade de urn documento. 

• lntegridade. Medida em que um servic;o/informac;ao e genuine, isto e, 

esta protegido contra a personificac;ao por intrusos. 

• Honeypot E o nome dado a urn software, cuja func;ao e detectar ou de 

impedir a ac;ao de urn cracker, de urn spammer, ou de qualquer agente externo 

estranho ao sistema, enganando-o, fazendo-o pensar que esteja de fato explorando 

uma vulnerabilidade daquele sistema. 

Os prindpios basicos da seguranc;a sao: a integridade, confidencial, e 

disponibilidade das informac;oes. 

Os beneflcios evidentes sao reduzir os riscos com vazamentos, fraudes, 

erros, uso indevido, sabotagens, roubo de informac;oes e diversos outros problemas 

que possam comprometer estes prindpios basicos de seguranc;a. 

A seguranc;a visa tambem aumentar a produtividade dos usuaries atraves de 

urn ambiente mais organizado, maior controle sabre os recursos de informatica e 

finalmente, viabilizar aplicac;oes criticas das unidades penitenciarias. 

No que tange as ameac;as e as vulnerabilidades, o usa de Internet nas 

empresas trouxe novas vulnerabilidades na rede interna. Se nao bastassem as 

preocupac;oes existentes com espionagem industrial, fraudes, erros e acidentes, as 

empresas precisam se preocupar agora com os hackers, invasoes, virus, cavalos de 
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tr6ia e outras ameac;as que penetram atraves desta nova e facil possibilidade de 

acesso. 

A soluc;ao completa abrange a polltica de seguranc;a corporativa com 

definic;ao clara das diretrizes, normas, padroes e procedimentos que devem ser 

seguidos par todos os usuarios, alem do programa de treinamento e capacitac;ao 

dos tecnicos e usuarios; recursos e ferramentas especificas para a seguranga, e 

monitorac;ao constante e trilhas de auditoria. 

FIGURA 07 - PI LARES DA SEGURANCA DA INFORMA<;AO 
FONTE: www.espacoacademico.com.br (2008) 

Para obter seguran~ em uma aplicac;ao para Internet ou Intranet, e preciso 

cuidar de quatro elementos basicos: seguran9a na estagao (cliente), seguranga no 

meio de transporte, seguranc;a no servidor e seguranc;a na rede interna. 

Os pilares acima (figura 07) visam prover os sistemas de informac;oes contra 

os mais variados tipos de ameac;as, como, par exemplo: 

Revela<;ao de informac;oes - em casas de espionagem; 

Fraude - nao reconhecimento da origem, modifica<;ao de informac;oes ou 

mesmo caso de espionagem; 
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lnterrupgao - modifica<;ao de informag6es; 

Usurpagao - modificagao de informag6es, negagao de servigos ou 

espionagem. 

Ressalta-se que as ameagas acima podem ser oriundas de diversas 

naturezas e, nesse sentido, as ameagas sao, geralmente, classificadas como: 

passiva, ativa, maliciosa e ainda nao maliciosa. 

Para tratar com essas ameagas, torna-se necessaria a definigao de polfticas 

e mecanismos de seguran<;a, visando dar suporte a: prevengao, detecgao e/ou 

recuperagao. Quer seja pela preven<;ao que significa evitar que invasores violem os 

mecanismos de seguranga; pela detecgao, que se traduz na habilidade de detectar 

invasao aos mecanismos de seguranga; ou ainda na recuperagao que se entende 

como o mecanismo para interromper a ameaga, avaliar e reparar danos, alem de 

manter a operacionalidade do sistema caso ocorra invasao ao sistema. 

Ainda em pesquisa no sitio eletronico da Revista Espa<;o Academico (2008), 

percebe-se que algumas quest6es de natureza operacional surgem em decorremcia 

da necessidade de prover suporte a seguran<;a de sistemas de informag6es, tais 

questionamentos se traduzem em: E menos dispendioso prevenir ou corrigir danos? 

Qual o grau de seguranga a ser imposto aos sistemas de informag6es? Qual o nfvel 

de legalidade das medidas de seguran<;a desejadas? 

Portanto, os neg6cios e novos mercados estao se direcionando cada vez 

mais para a Internet e lntranets. Torna-se necessaria o conhecimento e analise dos 

riscos e vulnerabilidades a que estamos expostos, de forma que possam ser 

definidos os mecanismos adequados para a seguran<;a. 

Apesar dos problemas, afirma-se que o uso adequado da tecnologia de 

seguran<;a e dos mecanismos de prote<;ao e controle na Internet e Intranet permitem 

realizar operag6es em condi<;6es mais seguras do que os meios de transa<;Qes e 

comunicag6es convencionais. 

Abrangendo a seguran<;a da informagao, entende-se a afirmativa sobre a 

seguran<;a fisica dos equipamentos de computagao, cuja tambem merece atengao 

seria no que tange a seguranga, segundo Caigara Junior (2006, p.146 e147): 

Nao adianta ter computadores com maxima seguran9a se as instala96es e 
os equipamentos propiciam amea9as, as quais, muitas vezes, sao 
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decorrentes de fenomenos da natureza ou de atos humanos intencionais ou 
nao contra esses recursos. Assim a busca de seguranca ffsica e ambiental 
deve resultar na definicao de medidas que propiciem a prevencao, a 
deteccao e a reacao que devem suscitar o que podemos chamar de 
barreias de seguranya. 

Ratificando a importancia e necessidade da seguranga fisica dos 

computadores, verifica-se na NBR 17799, da ABNT: 

Os recursos e instalacoes de processamento de informacao crfticas ou 
sensfveis dos neg6cios devem ser mantidos em areas seguras, protegidas 
por urn perfmetro de seguranya definido, com barreiras de seguranca 
apropriadas e controle de acesso ( ... ) que estas areas sejam fisicamente 
protegidas de aceso nao autorizado, dana ou interferencia. 

2.8.2. 7 Bloqueadores de Celular 

Para estudar este subitem foi consultado o site do Nucleo de Estudos da 

Viol€mcia da Universidade de Sao Paulo, onde Lemle (2008) entrevista Sergio 

Adorno, professor do Departamento de Sociologia e coordenador do NEV da USP e 

diagnostica "0 crime organizado amadureceu enquanto as instituigoes encarregadas 

de distribuigao de lei e ordem envelheceram.". 

Este mesmo professor afirma que o crime mudou de perfil e padrao, tornou

se "moderno", valendo-se de high tech (alta tecnologia) representada pelos 

celulares, informatica, comunica<;ao eletr6nica, centrais telef6nicas, lado a lado a 
circula<;ao de informagoes alimentada par advogados e familiares, como vern 

apontando as reportagens na mfdia eletr6nica e impressa, portanto se faz 

necessaria expor a importancia nesta parte da pesquisa sabre os bloqueadores de 

celulares. 

Com a necessidade de coibir, impedir ou mesmo minimizar as comunicagoes 

par celulares em penitenciarias, o Projeto de Lei do Senado n° 137, de 2006, 

"Determina que as empresas operadoras do Servigo M6vel Pessoal instalem 

bloqueadores de sinais de radiocomunica<;oes nas penitenciarias estaduais e 

federais, e da outras providencias". Da providencias de interesse desta pesquisa, em 

seus artigos segundo, terceiro e quarto ratificando que: 
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Art. 2° A implantar;ao de novos estabelecimentos penitenciarios, estaduais 
ou federais, estara condicionada a instalar;ao, dentro de seus limites, de 
bloqueadores de sinais de radiocomunicar;oes ou outros sistemas 
tecnol6gicos fixos ou m6veis de controle desenvolvidos. 
Art. 3° Os bloqueadores de sinais de radiocomunicar;oes instalados em 
estabelecimentos penitenciarios deverao impedir o funcionamento de todos 
os servir;os de comunicacao interpessoal sem fio, disponiveis em sua 
regiao. 
Art. 4° As operadoras dos serviyos de comunicayao interpessoal sem fio sao 
obrigadas a disponibilizar as autoridades competentes todas as informar;oes 
tecnicas necessarias para a eficiente instalar;ao e funcionamento dos 
bloqueadores de sinais de radiocomunicar;oes, ou outros sistemas 
tecnol6gicos de controle, em estabelecimentos penitenciarios, devendo, 
quando solicitadas, participar da elaborayao dos projetos de instalar;ao. 

Tal situac;ao quanta a implantac;ao de celulares se deu pelo entendimento 

das autoridades, devido aos atentados contra o Estado Democratico de Direito 

patrocinado pelo crime organizado, cujo desafiou a autoridade do Estado Brasileiro, 

assassinando policiais, queimando 6nibus e autom6veis, atirando contra unidades 

policiais, gerando, enfim, urn clima de medo na populac;ao com o objetivo de 

desestabilizar os 6rgaos de seguranc;a publica. 

Estas ac;oes nao se reduziram ao Estado de Sao Paulo, alcanc;ando o 

Parana e o Mato Grosso, o que mostra claramente a dimensao nacional do 

problema. 

Pesquisando o site do Ministerio Publico de Pernambuco (2008), percebe-se 

a considerac;ao do senador Rodolpho Tourinho, quando justificou a necessidade da 

implantagao deste projeto de lei do senado, afirmando entao: 

Temos perfeito conhecimento de que muitos condenados, dentro dos 
presidios, mantem vfnculos com organizayaes criminosas, com a ajuda de 
aparelhos celulares. E mais, chegam a praticar crimes de extorsao, ligando 
para vftimas desinformadas, amear;ando seus familiares. Arriscamos a 
dizer, lamentavelmente, que o uso de aparelho celular tern sido a regra (e 
nao a excecao!) nos estabelecimentos penais. Por mais rigorosas e 
peri6dicas que sejam as revistas, e impressionante como os presos 
continuam tendo acesso ao celular. Os eventos em Sao Paulo, nao tern 
duvida, foi orquestrado do interior dos estabelecimentos prisionais, o que 
requer urn indiscutfvel nfvel de coordenayao e sintonia entre os criminosos. 
Devemos reconhecer que o Estado nao tern condiyaes de instalar os 
bloqueadores de celular em todas as penitenciarias, nao s6 pelos custos da 
medida, mas principalmente pela evolur;ao tecnol6gica e usa de novas 
freqUencias por parte das operadoras, o que tornaria os bloqueadores 
rapidamente obsoletos. 
Par outro lado, nao podemos perder de vista que o servir;o de 
telecomunicar;oes e de natureza essencialmente publica, como definido no 
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art. 21, XI, da Constituiyao Federal. A explorac;;ao de urn servic;;o publico 
deve observar urn marco legal determinado e, principalmente, o interesse 
coletivo. o fato e que estamos perdendo a guerra para o crime organizado, 
que se apossou de uma arma poderosissima: o aparelho celular. Estamos 
convencidos, pais, de que o marco regulador do Servic;;o M6vel Pessoal 
(tambem conhecido como telefonia celular) deve impedir o uso desses 
aparelhos no interior dos estabelecimentos penais. E no interesse publico -
sobretudo quando toea areas sensiveis da seguranc;;a publica - que a 
explorac;;ao economica encontra o seu limite fundamental. 

Uma tecnologia antiga para driblar a seguranc;a moderna, ou seja, os 

bandidos em alguns presidios onde foram instalados os bloqueadores, usam radios 

transmissores para comandar ac;oes criminosas de dentro dos presidios. 

0 sinal do radio portatil alcanc;a urn raio de, no maximo, dois quilometros, o 

que obriga as quadrilhas a montar centrais de comunicac;ao nos arredores do 

complexo penitenciario. A busca por parte da seguranc;a prisional, no que tange aos 

bloqueadores de celular, e de intensificar maior na busca dos responsaveis, quer os 

que estao usando os aparelhos, quer aqueles que estao facilitando a entrada dos 

aparelhos. Mais importante que o uso e a entrada desses equipamentos. 

Segundo a Agencia Nacional de Telecomunicac;oes, e preciso ter uma 

licenc;a para fazer qualquer emissao de sinal de radio. Mas diz que e diffcil fazer a 

fiscalizac;ao e que por isso e preciso impedir a entrada dos radios nos presidios. 

Outra considerac;ao a ser feita em relac;ao a este assunto, e o 

posicionamento sobre novas tecnologias de rastreamento e urn kit com detectores 

portateis, os quais poderao substituir os sistemas de bloqueio do sinal dos celulares 

usados nas penitenciarias do Brasil. 0 conjunto de soluc;oes esta sendo avaliado 

pelo Ministerio da Justic;a e podera ser colocado em pratica ate o final deste ano de 

2008. 

Embora a ANATEL esteja avaliando sete alternativas tecnol6gicas que 

estariam disponlveis ate o final do ano, considera a mais viavel e de curto prazo, a 

extrac;ao de identidade de telefone celular feita por uma ERB ( estac;ao radio base) 

m6vel. 

A ERB m6vel e uma antena de pequeno porte m6vel que capta o sinal dos 

aparelhos ligados. Ele rastreia e identifica a localizac;Eio do mesmo, captura o sinal e 

assume o controle do aparelho para bloquea-lo, identifica os numeros de origem e 

de destinatario, alem de gravar as ligac;Qes. Fora isso, como e m6vel, o aparelho nao 
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precisa ficar dentro das prisoes. E uma boa solugao tecnol6gica em curta prazo, mas 

nao pode ser vista como a unica safda. Tornam-se necessaria fazer urn 

planejamento estrategico para acabar com a entrada dos aparelhos nos presidios, 

alem de tambem serem consideradas a aquisigao de aparelhos de revista como 

detectores de metais, raios-X e detectores fntimos. 

Valem ressaltar que no sftio eletronico da Agencia de Notfcia do Estado do 

Parana (2008), estao consignadas as medidas adotadas no Estado paranaense. 

Medidas - A coordena<;ao do Depen ressaltou que todas as unidades 
prisionais do Estado adotam medidas de seguranr;a que consistem na 
proibir;ao de entrada de telefones celulares, incluindo os funcionarios, 
cadastro de familiares e advogados dos presos, autorizar;ao previa com 
justificativa para entrada nos presidios, revistas em dias de visita com uso 
de raquetes, para detectar a presenya de metais (armas, celulares etc). 

Destaca ainda o DEPEN-PR que o Centro de Detengao Provis6ria de Sao 

Jose dos Pinhais (COP), tern detectores de massa (aparelhos de raios-X), similares 

ao usados em aeroportos, para refon;ar as medidas de seguranga que impegam a 

entrada de celulares e "todas as unidades de regime fechado do Estado terao raios

X instalados, assim como os novas centros de detengao, cujo projeto arquitetonico 

preve o uso do aparelho". 

2.8.2.8 "Scan" de Retina, Monitoramento Eletronico e "Chip". 

Para o encaminhamento do estudo desta pesquisa, faz-se necessaria uma 

breve insergao sabre a introdugao de novas tecnologias que estao disponfveis no 

mercado para melhorar a gestao das prisoes, para poupar tempo as pessoas e 

muito papel, alem de tornar as operagoes relativas a massa carceraria, mais 

eficientes. 

Dentro destas tecnologias, figuram os "scans de retina", ja usual em algumas 

unidades prisionais na America do Norte, os quais objetivam obter atraves do 

escaneamento eletronico da retina, a identificagao dos prisioneiros e ainda servem 

para tornar eficazes os processes de entrada nos estabelecimentos penitenciarios. 
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Permitem ainda informatizar o processamento das declarac;oes que sao 

utilizadas para julgar se urn cidadao suspeito dever ou nao permanecer preso. Este 

metoda substitui urn anterior onde os agentes necessitavam preencher a mao os 

documentos antes de os enviarem para os julzes e outras forc;as policiais. 

Sequenciado e pesquisado no site da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, 

sabre o monitoramento eletr6nico, Rocha (2008), afirma que "a sensagao de 

inseguranc;a seria menor se o Brasil ja tivesse adotado o sistema de monitoramento 

eletr6nico de condenados, usado nos Estados Unidos, Europa e Israel", afirma ainda 

que "0 projeto para colocar em pratica a tecnologia ja existe, mas aguarda 

financiamento do governo e mudanga na legislac;ao penal". 

0 condenado vai usar constantemente uma tornozeleira que emite sinais a 
urn aparelho ligado no telefone residencial. Caso se afaste mais de 40 
metros do aparelho ou tente quebrar o dispositivo, a policia sera acionada. 
0 preso perdera o beneficia e voltara para o regime fechado. E permitido 
sair de casa s6 para trabalhar, em horarios estabelecidos. 0 objetivo e 
permitir que os presos em regime semi-aberto e considerados de menor 
periculosidade possam dormir em casa, e nao na cadeia. Mesmo fora do 
presidio, nao circularao livremente. 

Esta mesma escritora afirma que o objetivo e usar a cadeia para quem 

realmente precisa estar encarcerado, para muitos presos bastaria a restrigao de 

liberdade em casa, o que sai ate mais barato para o Estado. Calcula que o sistema 

de monitoramento eletr6nico seja tres vezes mais barato que manter o condenado 

na cadeia. Alem disso, afasta o condenado por pequenos delitos da escola do crime 

nos presidios, em contato com criminosos perigosos e traficantes de drogas. 

A tornozeleira nao causa constrangimento, pais, .pode ser coberta pela meia 

ou calga, afirma Rocha (2008) e quanta a eficacia do sistema comenta: 

0 sistema s6 e eficaz se os Estados mantiverem a estrutura necessaria, 
com pessoal suficiente e equipamentos para acompanhar a movimentavao 
dos condenados. Ja vi o sistema funcionar muito bern nos Estados Unidos e 
Europa, mas o controle tern de ser feito com eficiencia. E o tipo de 
modernizavao que deve ser feita na legislavao penal. Ate porque, o Brasil 
nunca conseguiu cumprir a exigencia de construir casas de albergados para 
os presos que entraram na condicional. 
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0 monitoramento atraves do chip, de todas as pessoas que cometerem 

crimes de alta periculosidade pode ser observado nos estados Unidos. Tecnicos e 

cientistas das areas de seguram;a daquele pals estao experimentando o 

monitoramento de criminosos atraves da implantagao de um chip sob a sua pele 

sem que o mesmo saiba. A partir dai, todo e qualquer movimento que o criminoso 

fizer sera observado e monitorado onde quer que ele va. 

Enquanto preso, os responsaveis prisionais acompanham todos os seus 

passos dentro da prisao. Quando ele esta solto e comete qualquer irregularidade 

que configure crime, ele sera encontrado e preso onde ele estiver. 

No Brasil, tramita na Camara dos Deputados o Projeto de Lei 1288/07, do 

Senado, que estabelece o uso de pulseira ou tornozeleira com chip para 

rastreamento eletronico como forma de controle dos detentos submetidos a regime 

aberto de prisao. 

A proposta, que altera o C6digo Penal (Decreta-Lei 2848/40) e a Lei de 

Execugao Penal (97210/84), tambem determina que as pessoas nesse tipo de 

regime trabalhem, estude ou fagam outro tipo de atividade autorizada. 0 mecanismo 

e uma solugao moderna para o problema das pris6es e pode ser facilmente 

universalizado. 

Portanto, o acompanhamento da tecnologia de ponta oferecida pelo 

mercado, e uma constante preocupagao das autoridades, garantirem os direitos dos 

presos, garantirem a seguranga de toda a sociedade, cumprindo fielmente o contido 

no ordenamento jurldico da Nagao, conforme afirma o Entrevistado C (2008) 

Sobre o emprego de recursos tecnol6gicos e que eles vao mudando com o 
passar do tempo, como por exemplo, no caso de CFTV, antigamente 
utilizava-se de Videocassete, hoje as imagens sao gravadas em DVD's, 
portanto sendo necessaria a constante atualizavao dos recursos, bem como 
treinamento correto dos profissionais que gerenciam os sistemas. Cabe a 
estes profissionais avaliarem a utilizayao, serventia, grau de seguranva, e 
possibilidades de fraude em cada sistema sob sua administravao. 

Nao obstante o Entrevistado C (2008), destaca que: 

Pode ocorrer incompatibilidade dos sistemas operacionais quando da 
troca de componentes de marcas diferentes ou ate, quando da 
mesma marca, porem de epocas distintas. A dificuldade 
administrativa para viabilizar servi9os de manuten9ao quer seja 
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preventiva ou corretiva e a falta de treinamento na operacionalizac;ao 
e nos cuidados com os sistemas e equipamentos pode ser 
considerada pontos fracos da tecnologia aplicada ao sistema 
prisional. 

Estas implantagoes e incrementagoes de tecnologias na seguranga prisional 

sao enfatizadas positivamente primeiramente para o resguardo da vida humana e 

ainda, por si s6, a presenga de equipamentos de seguranga nas Unidades penais 

inibe eventuais agoes iHcitas em todos os segmentos. 
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3CONCLUSAO 

A presente segao relata as conclusoes referentes a pesquisa realizada, 

portanto, cabe lernbrar, que se trata de estudo de caso, nao tendo por pretensao 

efetuar cornentarios conclusivos e afirrnar o que aqui se propoe nao garante a 

eliminagao completa dos problemas atinentes a seguranga prisional, posto que nao 

existe estrutura de seguranga perfeita, por rnais sofisticada que seja. 0 que se tenta 

aqui e reduzir o limite das possibilidades e as chances de vitimizagao da 

inseguranya, assim evitando-se condutas que a oportunizem. 

A tecnologia corn o passar do tempo (ultirnos anos), mudou de Iugar do mito 

ou luxo a necessidade. Em fungao da evolugao das diversas areas do 

conhecimento, desde a eletronica, as comunicagoes ou a informatica, ate a 

rnanipulagao de metais ou concreto, por exemplo, notadamente hoje nao se faz 

como antigamente. 

Assirn corn novas tecnicas, os projetos sao arnplamente melhorados e 

otimizados, os custos sao reduzidos, a produgao aumenta e as novas tecnologias 

vao se tornando mais acessiveis a todos da sociedade. Nao fosse assim, a tecnica 

de rnicroondas ainda seria utilizada apenas para cornunicagoes, entretanto 

atualmente e raro encontrarmos uma residencia desprovida do aparelho que pode 

aquecer alimentos rnais rapidarnente do que corn o uso de chamas. 

Com relayao a tecnologia usada para seguranga, o que se deve aplicar para 

os estabelecimentos prisionais, sao os recursos indispensaveis de comunicagoes, 

controles, inforrnagoes, que se coerentemente aplicados pelos gestores de uma 

unidade prisional produziriam o resultado de um local bem protegido. Este termo 

"bem protegido" e cuidadosarnente aplicado, devido ao fato de que se fala em 

tecnologia, sempre e necessaria lembrar que havera indubitavelmente uma "porta 

dos fundos", ou seja, uma sa ida estrategica. 

Explicando a saida estrategica das probabilidades tecnol6gicas, afirma o 

Entrevistado C (2008): 

Esta safda pode ser uma brecha num sistema de cameras de circuito 
fechado de televisao, com relayao ao tempo ou intervalo de frames 
(quadros de imagens) de gravac;ao. Outra forma poderia ser uma falha 
numa linha de c6digo de programac;ao de comunicac;oes, permitindo a 
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invasao por hackers, ou mesmo uma safda idealizada pelo projetista para 
uma situagao de emergencia, no caso de urn sistema de travamento de 
portas, ficar aberto em caso de incendio. 

Os recursos tecnol6gicos auxiliam o sistema prisional, primeiramente na 

vigilancia do perfmetro atraves de urn sistema de CFTV. Associado ao sistema de 

vigilancia, pode-se dispor de cercas eletronicas (eletrificac;ao por pulsos continuos), 

controles automaticos nas portas e acessos de toda a unidade. E indispensavel o 

uso de detectores de metal para evitar a entrada de armas, telefones celulares ou 

outro tipo de objeto de interesse dos presos. 

Ratificando a concep<;ao sobre o auxflio e importancia da tecnologia a 
seguranc;a prisional, o Entrevistado C (2008) dispoe: 

Outros recursos que estao sendo discutidos atualmente e que poderiam 
contribuir para a seguranga e o born andamento dos trabalhos de uma 
unidade prisional seria a adogao de pulseiras ou tornozeleira de 
identificagao de presos. Os internos fariam uso destes equipamentos por 
ocasiao de banhos de sol, recepyao de visitas enos casos de concessao de 
beneficios como: anistia, graya, e indulto, sendo mais utilizado o ultimo. 

Ao identificar as tecnologias utilizadas hoje no sistema prisional, nota-se que 

estao adotados nos estabelecimentos construfdos recentemente, conforms explica o 

Entrevistado A "o Sistema Penitenciario do Parana tern instalado e estao em 

operac;ao, sistemas de monitoramento atraves de circuito fechado de televisao, 

aparelhos de raio 'x' para detecc;ao de objetos no interior do corpo humano e em 

alimentos", continua explicando este entrevistado que "utilizam-se de tecnologias de 

seguranc;a como controls de acesso de portas com trancas eletro-magnetico e 

eletro-mecanica, cadeados com codificac;ao eletronica", esta tecnologia de 

seguranc;a adota ainda portas automaticas, equipamentos de comunicac;ao de Iongo 

alcance e utensilios de uso pessoal, para os agentes de seguranc;a em defesa nos 

casos de crise. 

Ha ainda a preocupac;ao com a parte estrutural da obra, pois nao e uma obra 

normal, corroborados pelos Anexos A e B, ou seja, paredes de concreto reforc;ado, 

com chapas de ac;o embutidas nas paredes, pisos e lajes com objetivo de evitar 

escavac;oes. E tambem empregada a utilizac;ao de bloqueadores de telefones 

celulares, para dificultar a comunicac;8o por parte dos presos, uma vez que e sabido 
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que boa parte de ac;oes de criminosos sao articuladas do interior de 

estabelecimentos prisionais. 

Para confirmac;ao e complementac;ao desta afirmativa, explica o Entrevistado 

D (2008) sobre o projeto de instalac;ao das inovac;oes tecnol6gicas: 

A mais utilizada e a camera de video, que permite monitoramento a 
distancia. Outras tecnologias sao as portas eletronicas, e outra serie de 
equipamentos de seguran<;a. Entretanto, inumeras inova<;oes poderiam 
fazer parte da seguram;:a prisional, basta urn elaborado projeto com 
capacidade de sustentabilidade e aporte financeiro. 

Na analise da seguran~ tecnol6gica utilizada nos estabelecimentos penais 

do Parana, constata-se que sao inumeros, mas pode-se sintetizar em urn principal, a 

preservac;ao da vida humana e a incolumidade fisica: tanto do detente, como dos 

profissionais de seguran~, funcionarios da administrac;ao direta e ainda dos 

visitantes. 

Ja os pontes fracos podem ser citados: a obsolescencia dos equipamentos, 

as limitac;oes de projetos, a dependencia de manutenc;ao especializada, a falta de 

integrac;ao entre os sistemas e o custo de implementac;ao. Como mencionado 

inicialmente, o uso de tecnologia nao e uma questao de opc;ao, mas uma questao de 

necessidade, a opc;ao reside em questionamentos do tipo: qual tecnologia sera 

aplicada, quando, onde e de que forma. 

Ainda nesta argumentac;ao, os aspectos negatives do uso de novas 

tecnologias e que cada sistema, circuito eletronico, computador ou aparato afim, 

possui algum tipo de ponte fraco. 

Esta fraqueza seria entendida como o nao funcionamento de urn sistema em 

determinadas condic;Oes, urn exemplo tipico esta nos sensores de presenc;a 

infravermelhos encontrados nos alarmes. Se colocado uma cobertura de papel 

alumfnio sobre o sensor, o alumfnio funciona como urn isolante ou separador, o 

sensor por sua vez nao consegue captar as ondas de calor do corpo humane, desta 

forma varias agencias bancarias foram assaltadas, ou tiveram seus terminais de 

auto-atendimento arrombados, inclusive na regiao de Curitiba, porque o alarme nao 

disparou, devido a objetos deste tipo colocados sobre os sensores. 

Nenhuma tecnologia e capaz de superar a capacidade mental dos seres 

humanos em descobrir as fraquezas e superar suas falhas necessarias para atingir 
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seus intentos criminosos, e o que argumenta Bondaruck (2007:56), "o delinquente 

vislumbra uma oportunidade que pode ser uma ou mais combinagao de varias delas, 

como facilidade de acesso, lugares para escalar'', porem, em contrapartida afirma 

ainda este estudioso de seguran<;a publica, sabre a benesse da seguranga agugada 

que "quanta mais o delinquente se sente inseguro e vulneravel para agir, tanto 

menos provavelmente comete urn de lito". 

Quanta a seguranc;a tecnol6gica disposta e aplicada no Centro estudado, 

contata-se estar trilhando pelo mesmo caminho do sistema adotado pelo DEPEN, ou 

seja, e provida de equipamentos tecnol6gicos de qualidade comprovada, conforme 

Anexo A. 

A estrutura ffsica das instalay6es e adequada ao numero de presos que 

comporta, mantendo a seguran<;a das pessoas que ali trabalham, permanecem ou 

sao presos. 

Questionado o Entrevistado C (2008) sabre a altura das guaritas, as quais 

sao inferiores a laje da edificac;ao, argumentou: 

A construgao do COP de Sao Jose dos Pinhais foi urn projeto realmente 
inovador do DEPEN-PR, pais mesmo com o terreno disposto para 
implantagao menor que a destinada a outras unidades, com urn projeto de 
prego reduzido, com o tempo curta para nao deixar as delegacias 
superlotadas, foi realizada com avanvos tecnol6gicos. Foi considerada 
como Jaborat6rio para outras unidades realizadas a posterior, pais, mesmo 
durante suas construgoes, adequavoes visando a seguranva foram 
realizadas e as percebidas ap6s a sua conclusao foram alvo de 
renovavoes... A altura das guaritas foi idealizada conforme o projeto, o qual 
continha urn circuito fechado de televisao, responsavel pela realizayao da 
primeira obstaculizagao da fuga ou sua tentativa, pais seria os olhos 
imediatos dos agentes penitenciarios. 

Contudo, afirma o Entrevistado A (2008), "estao sendo constantemente 

realizados os reparos possiveis, bern como a implantac;ao de equipamentos 

considerados uteis a seguranc;a prisional", explica este entrevistado com relac;ao ao 

caso do CFTV, que ja esta sendo providenciada sua aquisic;ao e instalac;ao par 

intermedio dos meios legais do Estado. 

A seguran<;a perimetrica do Centro e principalmente garantida pela 

existencia de muros nas laterais e fundos. Na parte frontal existe tela de arame com 

existencia de dais portoes controlados eletronicamente. Nao obstante esclarece o 

Entrevistado A (2008), sabre o projeto urgente de construgao de urn muro tambem 
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na parte da frente da unidade, para maximizar a protegao e seguranga dos agentes 

penitenciarios que ali executam suas fungoes, assim como, a sentinela Policial 

Militar teria urn recurso de apoio para situagoes de tentativas de fuga, ou 

aproximagao de intrusos especialmente no perlodo noturno. Esclarece ainda que "a 

construgao do muro sera necessaria tambem para protegao dos moradores do 

entorno ao Centro". 

Existem limitagoes para o emprego de inovagoes tecnologicas na seguranga 

prisional, e 0 caso do uso de videoconferencias para depoimentos de reus presos ao 

inves de transporta-los ate o forum onde deveriam ser ouvidos. 

Com base na ideia de economia financeira, seguranga pessoal dos 

magistrados, dos membros do ministerio publico e dos policiais encarregados pelas 

escoltas, defende-se este tipo de interagao, onde o reu entraria na videoconferencia 

de dentro da penitenciaria. Ha posigoes contrarias, sob a alegagao de que o reu teria 

seu direito cerceado no que tange a participar da audiencia, e ate mesmo que as 

informagoes de imagem e audio transmitidas por sistemas de comunicagoes nao 

traduziriam a realidade obtida na forma presencia!. 

Toda "inovagao" gera algumas barreiras. Nao podemos acreditar que a 

tecnologia substitua o homem, por isso sua utilizagao deve ser subsidiaria ao 

emprego do homem. 

0 projeto de aqu1S1<;ao deve prever continuos aprimoramentos e 

atualizagoes. 0 manuseio deve ser simples e eficiente. A mao de obra deve estar 

treinada para utilizar os recursos propostos. A manutengao deve ser observada. 

Porem, a principal barreira a ser vencida eo homem: este deve acreditar no projeto; 

acreditar que sua melhoria nao vai tirar o seu emprego e a sua importancia, caso 

contrario os chamados "boicotes" podem acontecer. 

Cada presidio exige uma melhor indicagao a utilizagao de uma tecnologia 

especffica, quando bern empregada, obtem-se a tecnologia como forte aliada na 

busca de se incrementar maiores opgoes para garantir as medidas de seguranga 

nas Unidades penais. 0 uso da tecnologia melhora as condigoes de trabalho dos 

funcionarios e, consequentemente, aproxima o objetivo de alcangar a excelencia do 

Estado de garantir a custodia do preso no perfodo de cumprimento de pena a ele 

imposta. 
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Para a Polfcia Militar realizar o policiamento ostensivo de guarda de 

estabelecimentos penais, fazer cumprir a legalidade abrangendo os direitos dos 

presos e a seguranga das pessoas envolvidas pelo sistema carcerario, sem o aporte 

tecnol6gico disponfveis no mercado, nos dias atuais, seria o mesmo que praticar tiro 

ao alva, com munigao de festim: par mais barulho e fumaga que se fagam, jamais os 

alvos serao atingidos e os resultados serao infrutlferos. 

3.1 RECOMENDACOES 

Devido ao constante processo de transformagao do crime que acompanhou 

a globalizagao e mudou seu perfil e padrao, tornou-se moderno, valendo-se da alta 

tecnologia representada pelos celulares, informatica, comunicagao eletr6nica, 

centrais telef6nicas, lado a lado a circulagao de informagoes alimentada par 

advogados e familiares, que os visitam nos presidios, portanto se faz necessaria 

expor a importancia do constante acompanhamento evolutivo dos implementos da 

seguranga tecnol6gica aplicada ao sistema prisional. 

Dentro da legalidade quanta a aquisigao de materiais pelo Estado, da 

respeitabilidade e legitimidade dos direitos dos presos, da garantia de protegao a 
vida que Estado garante ao cidadao, das necessidades reais de seguranga de cada 

estabelecimento penal, da relagao custo e beneffcio das necessidades da seguranga 

tecnol6gica e ainda mensurando o valor da seguranga e definigao de objetivos e 

necessidades de melhoria. 

Recomenda-se a implantagao de uma polftica de seguranga tecnol6gica 

prisional que siga os seguintes passos: 

a) determinagao da importancia sabre a seguranga tecnol6gica ao sistema 

prisional; 

b) minimizar a incompatibilidade dos sistemas operacionais quando da troca 

de componentes de marcas diferentes au ate, quando da mesma marca, 

porem de epocas diferentes; 

c) integrar os sistemas tecnol6gicos com o custo de implementagao, 

garantindo assim a constancia de sua utilizagao; 
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d) administragao em viabilizar servigos de manutengao quer seja preventiva 

ou corretiva; 

e) proporcionar treinamento na operacionalizagao e nos cuidados com os 

sistemas e equipamentos; 

f) fiscalizagao e, 

g) retroalimentagao. 

Constata-se que o Tribunal de Contas do Estado do Parana realiza 

avaliagao dos mecanismos de gestao, aplicaveis aos 6rgaos do Estado, porem a 

falta existencial de normas estabelecidas de referencias que indiquem metodologia 

de indicadores de avaliagao da seguranga tecnol6gica de estabelecimentos penais 

faz com que se sugira a realizagao em forma de NBR, normas referenciais de 

indicadores de avaliagao, inclusive com a presenga da PM, mesmo sendo ente 

externo, torna-se importante como avaliador deste processo e na realizagao de 

auditagem. 

T a is indicadores de avaliagao e norm as referenciais se dao pel a forma 

preventiva, devido ao resultado da a<;ao ou ina<;ao de responsabilidade no conceito 

Ordem Publica. As consideragoes da PM se dao atraves de indicagoes profissionais 

sobre a construgao 16gica das unidades (guarita mais baixa que a laje), entorno e 

perimetrico a unidade, movimentagoes e escoltas de presos, agoes e operagoes de 

retomada da unidade ap6s evento critico e tambem quanto ao policiamento externo 

das Unidades Penais. 

E necessaria que a busca incessante por melhorias dentro da seguranga, ou 

seja, urn processo de integragao e envolvimento de todos. 

Os responsaveis pela seguranga da Unidade prisional podem utilizar-se dos 

meios informais como: visitas informais, pesquisas no refeit6rio, entrevistas de 

grupos especificos, materiais de leitura ou visuais, casos que as pessoas contam, ou 

ainda, canais de feedback, para avaliar o processo de seguranga do presidio. 

Uma forte tendencia de gestao da seguranga e o uso do feedback como uma 

ferramenta de ajuda para mudangas de comportamento, fornecendo, entre outros 

fatores, dados para mensurar como a seguranga tecnol6gica e assim alcangar seus 

objetivos organizacionais. 
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Finalmente, faz-se necessaria sedimentar a concepc;ao de que nenhuma 

tecnologia e capaz de superar a capacidade e poder mental dos seres humanos em 

identificar as suas fraquezas e explorar suas falhas necessarias para atingir seus 

objetivos. 
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1. OBJETIVO: RUB. 
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i '• 

0 presente Memorial de Especifica<;6es tern por objetivo a complernenta<;ao do 
contido no Projeto de Arquitetura, e a ado<;ao de parametros para balizar os projetos 
complementares e especificos, para a obra de constru<;ao da Casa de Custodia. Tern, 
igualmente, a finalidade de orientar a execw;:ao dos servi<;os, devendo a empresa 
vencedora do certame licitat6rio seguir estritamente o contido neste documento. 

Este documento nao visa ditar condi<;6es ou tecnicas de uso e aplica<;ao dos 
materiais, nem dos metodos ou sistemas construtivos, uma vez que a obra sera 
executada por empresa de engenharia habilitada, o que por si s6 subentende o 
conhecimento de materiais, tecnicas, sistemas e metodos construtivos, bern como 
normas e legisla<;ao referente a execu<;ao da obra. 

Todos os matcriais aplicados deverao ser de primeira linha, em caso de duvida a 
Fiscaliza<;ao exigini laudos de certifica<;6es e ensaios dos produtos ou ate mesmo 
ensaios em laborat6rios de comprovada capacidade e idoneidade, com as despesas 
dos ensaios correndo por conta da empresa vencedora do certame licitat6rio. A 
exccu<;ao dos servi<;os tambem devera ser pautada pela obediencia aos projetos, as 
normas, as boas pnlticas e tecnicas executivas, tendo em vista a qualidade, 
durabilidade, seguran<;a e estabilidade da obra em todos os seus aspectos. 

1 



/ 

2. PROJETOS A SEREM APRESENTADOS: 

0 Projeto de Executivo Arquitetura sera entregue a empresa vencedora do certame 
licitat6rio com todo o detalhamento e especifica<;5es necessarias ao desenvolvimento 
dos ·projetos complementares e especificos, bern como para a execu<;ao posterior dos 
servwos. 

Para a coordena<;ao dos projetos complementares e especificos, a SEOP/SEJU formara 
uma comissao de tecnicos, atraves de Resolu<;ao conjunta dos respectivos Secretarios, 
que ten! como fun<;ao acompanhar a elabora<;ao dos projetos, suprir os projetistas 
contratados pela empresa vencedora do certame licitat6rio de todas as informa<;5es 
necessarias ao seu desenvolvimento e aprovar ou nao os projetos quer em parte quer no 
todo. A empresa vencedora do certame licitat6rio devera contratar profissionais com 
comprovada experiencia em sua area de atu<;ao. 

Alem do Projeto de Arquitetura, sera entregue a empresa vencedora do certame 
licitat6rio o levantamento plani-altimetrico e a sondagem geologica do terreno no qual 
sera implantada a constm<;:?lo. 

Sao de responsabilidade da contratada a elabora<;ao dos seguintes projetos: 
a) projeto executivo de implanta<;ao arquitel6nica, com a defini<;ao das cotas de 

assentamento das edifica<;5es e do muro, baseado em projeto basico de 
implanta<;ao arquitetonica que sera fomecido como elemento tecnico instrutor do 
certame licitat6rio; 

b) projeto de funda<;:5es, com o dimensionamento e a defini<;:ao dos elementos a 
serem utilizados para o embasamento da obra; 

c) relat6rio dos elementos em concreto pre-moldados, com suas dimens5es , 
posi<;5es e quantidades de pe<;as; 

d) projeto hidn1ulico( agua fria/esgoto sanitaria) das edifica<;5es e de implanta<;ao, 
aprovados nos 6rgaos competentes; 

e) projeto de aguas pluviais das edifica<;5es e de implanta<;ao, aprovado nos 6rgaos 
competentes; 

f) projeto de preven<;ao contra incendios das edi fi ca<;oes e de implanta<;ao, 

aprovado nos 6rgaos competentes; 
g) projeto eletrico das edifica<;5es e de implanta<;ao, aprovado nos 6rgaos 

competentes; 
h) projeto telefonico das edifica<;5es e de implanta<;:ao, aprovado nos 6rgaos 

competentes; 
i) projeto de 16gica das edifica<;5es e de implanta<;ao, aprovado nos 6rgaos 

competentes; 
j) projeto de seguran<;:a/alarmes das edifica<;5es e de implanta<;ao; 
k) projeto de prote<;ao contra descargas atmosfericas das edifica<;5es e de 

implanta<;ao, aprovado nos 6rgaos competentes; 
1) projeto de circuito fechado de televisao das edifica<;5es e de implanta<;ao; 
m) projeto estrutural do muro em blocos de concreto; 
n) projeto de pavimenta<;ao com blocos de concreto intertravados, com 

dimensionamento das camadas. 
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A empresa contratada deverit apresentar Anotayiio de ResponsabJ{d~~(, Tt\cnica~~~~/ 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente recolhida de 
todos os projetistas responsaveis pelos projetos acima citados. Devera apresentar 
tambem, o memorial descritivo, rela<;:ao quantitativa de materiais com todas as 
especifica<;:5es tecnicas necessarias para a sua perfeita caracteriza<;:ao, bern com a 
indica9ao de pelo menos dois fomecedores de primeira linha do material. 

Os projetos deverao ser apresentados em arquivos digitalizados e seguir o padrao 
exigido pelo Departamento Estadual de Constru9ao de Obras e Manutenyao-DECOM, 
atraves de seu Cademo de Projetos. 
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3.1) Implanta<;:ao: 
a empresa vencedora da licita<;:ao deveni executar a implanta<;:ao do canteiro de 
obras, com, no minimo, escrit6rio para a fiscaliza<;:ao com sanitario, setor para 
arquivo de projetos, deposito de materiais de constru<;:ao e demais setores que 
considerar necessario ao desenvolvimento de seus trabalhos; 
limpeza, regulariza<;:ao, nivelamento do terreno ate atingir as cotas de projeto; 
loca<;:ao da obra com aparelho topogn'lfico adequado; 
fechamento do canteiro da obra com tapumes; 
a contratada deveni manter urn sistema viario temporario, garantindo a qualquer 
epoca condi96es adequadas de trafego, atraves de manuten<;:ao e conserva<;:ao 
aUellLLaUa; 

as instala<;:oes sanitarias temporarias deverao obedecer as disposi<;:5es vigentes, 
em quantidade e tipo, e os respcctivo::l c::lgutus dcvcrau scr tratados em fossas 
septicas com filtro anaer6bico e caixa de cloravao ( conforme NBR-7229 da 
ABN 1'), e com condu<;:ao do etluente tratado atraves de tubulas;ao enterrada ate a 
rede pluvial ou de esgoto, caso exista. No final da obra , as fossas, filtros e 
caixas deverao ser demolidas e enterradas; 
a drenagem das aguas pluviais ou residuais do processo de constru<;:ao sera feita 
por valas, a serem implantadas durante a terraplenagem, e conduzidas a 
escoadouros naturais do terreno, nao sendo admitido, em nenhuma hip6tese 
quaisquer represamento das mesmas ou alagamentos no terreno. As valas de 
drenagem serao eliminadas ou aterradas, por ocasiao do termino dos servi<;:os; 
a contratada sera responsavel pela limpeza do canteiro de obras, com a remo<;:ao 
do entulho para locais apropriados, legalmente autorizados; 
a contratada sera responsavel pela seguran<;:a patrimonial do canteiro, devendo 
manter vigilfmcia adequada e ininterrupta, extensive! aos materiais e 
equipamentos existentes, bern como controle do acesso atraves de portaria 
provis6ria; 
cabera a contratada as suas expensas, proceder a Iiga<;:ao e distribui<;:ao das 
utilidades provis6rias, ou seja, agua, energia eletrica e telefone, pelo canteiro de 
obras. 0 pagamento do consumo dessas utilidades tambem sera de 
responsabilidade da contratada; 
sera obriga<;:ao da contratada, proceder ao final dos servi<;:os a total 
desmobiliza<;:ao do seu canteiro de obras e instalas;oes provis6rias, a remo<;:ao dos 
equipamentos, materiais e sobras, entregando a area totalmente limpa e 
recomposta na condi<;:ao original e de projeto; 
sera de responsabilidades da contratada a obten<;:ao de licen<;:as e alvaras, junto 
aos 6rgaos competentes para a execu<;:ao dos servi<;:os. 
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sera de responsabilidade da contratada a execu9ao da regularizavao e preparo do 
sub-leito, base, carnada de areia de assentarnento, blocos de concreto 
intertravados e assentarnento de guias e execu9ao de sarjetas; 
serao executadas cal<;adas extemamente em tomo dos predios, corn urn metro de 
largura, ern concreto simples regularizado; 
para a execu<;ao da pavimenta9ao com blocos intertravados devera ser seguida as 
normas de ensaios e especifica<;oes do DNER e do DER Estadual. 

3.3) Muros: 
o muro extemo da unidade sera executado com blocos de alvenaria de concreto; 
serao cxccutados contrafortes no muro, com espac;;amento detenninado pelo 
projeto estrutural do mesmo; 
o rnuro intemamente deven't ter todos os seus elementos alinhados, nao sendo 
permitida a existencia de rccntrfmcias e saW!ncias que possam ser usadas como 
pontos de apoio para a sua escalada; 
o rnuro devcra tcr altura minima de 5 (cinco) metros, do nivel do solo; 
deven't ser prevista a utiliza<;ao de blocos-verga intermediarios de amarra9ao e 
outro na parte superior do muro, com armadura nos blocos-verga a ser 
dimensionada pelo calculista; 
os blocos deverao ser fabricados com cimento Portland, com as dimensoes de 
19x19x39cm, e ser adensados e curados por processo que assegurem a obten<;ao 
de concreto homogeneo e compacto; 
os blocos deverao ter arestas vivas nao podendo apresentar trincas, fraturas ou 
segrega<;oes que possam prejudicar a sua resistencia, permeabilidade ou 
durabilidade; 
como serao utilizados na execu9ao de alvenaria aparente, nao poderao tambem 
apresentar lascas, fissuras ou pequenas imperfei96es nas faces expostas; 
para cada fomecimento de 10.000 blocos, a empresa contratada devera proceder 
os ensaios abaixo descritos, as suas expensas, na Tecpar ou outro laborat6rio de 
cornprovada idoneidade; 
serao retirados 10 blocos de cada lote de 10.000 blocos e a metade sera 
subrnetida ao ensaio de compressao e a outra metade ao ensaio de absor9ao e 
urnidade. 0 metodo de ensaio devera seguir o preconizado pel a NBR-7184 da 
ABNT; 
os limites minimos para aceita9ao do lote quanto a resistencia a compressao sera 
de 4,5 MPa na media e de 4,0MPa para cada bloco individualmente; 
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OS limites maximos para aceitayaO do late quanta a absoryaO sera de 1 ~ 
media e de 15% para cada bloco individualmente. No momenta da entre; a dos 3 j 
blocos ao laborat6rio, os mesmos nao deverao apresentar umidade sup rior a 0 
40% da quantidade de agua fixada como absors;ao maxima· ~ 
a rna d b d d ' I · d' <::! .-t:c~ ll 1 

o- e-o ra emprega a evera ser p enamente capac1ta a para poder exe taN ·· \.J U / 
com perfeic;ao as alvenarias de blocos aparentes de concreto; _,.,/ 
a espessura das juntas nao deverao exceder a 1,0 em, podendo ser utilizados r-----
blocos de concreto intertravados confonne projeto especifico; CASA CIVIL 

a argamassa de assentamento devera ter tras;o 1 :3( cimento:areia); c;-~ 
eventuais cortes nos blocos deverao ser feitos com discos abrasivos; FLS. !7;'; 
os contrafortes de concreto armada do muro, serao executados com formas de ,_R_u_s_ . ....f+.,/1--4-

chapa compensada plastificadas ou com pes;as em concreto pre-moldado; 
Os blocos de concreto do muro e os contraforte de concreto armada serao 
aparentes, sendo seu acabamento com pintura com tinta PV A, duas demaos, de 
primeira linha, seguindo as especificas;oes de cores previstas no projeto 
r~rquitetonico; 

na ±ace superior intema do muro extemo devera ser insta1ada concertina clipada 
tipo "razor wire" com diametro dt: 45 em, com 55 t:spirais a cada 12 metros 
lineares; 
o fechamento da area de carga e dcscarga sera executado com perfis pre
moldados de concreto armada, pintados com duas demaos de latex acrilico de 
piimeira linha, conforme deta1he do projeto arquitetonico; 
nos muros e paredes que formam os patios de convivio, devera ser instalada, no 
topo dos mesmos, concertina clipada tipo "razor wire" com diametro de 45 em, 
com 55 espirais a cada 12 metros lineares. 

3.4) Alambrados: 
o fechamento frontal da unidade sera executado com alambrado de tela de arame 
galvanizado, malha #2", fio n°14 BWG, com mouroes de concreto annada pre
fabricados com sec;ao variavel, ponta inclinada a 45°, a cada 2 metros, com cinco 
fios de arame farpado na parte superior, com altura de 2 metros; 
o portao de acesso de veiculos sera de uma folha, de correr, com tela de arame 
galvanizado, malha #2", fio n°12 BWG, estruturado com tubas de ferro de 2", 
galvanizado a quente, sem costura, com dimensoes conforme especificado no 
projeto arquitet6nico, devendo ter acionamento automatico; 
o portao de acesso de pedestres sera executado com uma folha, com tela de 
arame galvanizado, malha #2", fio n°12 BWG, estruturado com tubas de ferro de 
2", galvanizado a quente, sem costura, com dimensoes conforme especificado no 
projeto arquitetonico, devendo ter acionamento automatico atraves de fechadura 
eletromagnetica Unnet ou similar com sensor de abertura, inclusive 
transfonnador, botoeira, caixa para componentes e re1es para intertravamento. 
Devera ser instalado interfone para comunicac;ao. A botoeira de acionamento da 
fechadura e o comunicador do interfone deverao ser instalados na sala da 
Divisao de Seguranc;a; 
os tubos de FG dos dois portoes acima deverao ser pintados com uma demao de 
tinta antiferruginosa e duas demaos de esmalte sintetico de primeira linha, com a 
cor definida no projeto arquitet6nico. 
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3.5) Port6es Metalicos Extemos: SEJ~) 
o portao de entrada da carga e descarga sera estruturado com ferro chat ~~ 
2"xl/4", chapeado com chapa de ferro n°20 (0,95 mm) nas duas faces, com duas 
folhas, ferrolho e porta-cadeado, pintado com uma demao de tinta 
antiferruginosa e duas demaos de esmalte sintetico de primeira linha. 

3.6) Fundar;oes: 
as fundar;oes serao executadas conforme o projeto especifico, levando-se em 
considerar;ao a sondagem geologica e as cargas aplicadas. 

3.7) Estrutura em Concreto Pre-Moldado: 
a fim de garantir o padrao rigoroso de qualidade e eficiencia, todas as per;as pre
fabiicadas deverao ser produzidas em instalar;oes industriais que atendam as 
exigencias das normas tecnicas especificas. Poderao ser pre-moldadas per;as no 
proprio canteiro de obras, desde que tornados cuidados especiais para se obter o 
mesmo padrao de qualidade e eficiencia da produr;ao feita na industria; 
devera ser deixada a passagem de tubular;oes dentro das per;as pre-moldadas de 
concreto, caso exista esta previsao nos projetos complementares; 
a fim de permitir consultas tecnicas no caso de ampliar;ao ou modificar;oes, o 
fabricante preservara por 15( quinze) anos todos os projetos da obra e por 
5( cinco) anos as fichas de controle individual de per;as; 
as superficies aparentes das per;as deverao ser uniformes e lisas, nao devendo ser 
aplicada pintura com nata de cimento ou outro produto com a finalidade de 
uniformizar a colorar;ao. 

3.8) Alvenaria: 
os blocos deverao ser fabricados com cimento Portland, com as dimens6es de 
14x19x39cm, e ser adensados e curados por processo que assegurem a obtenr;ao 
de concreto homogeneo e compacta; 

os blocos deverao ter arestas vivas nao podendo apresentar trincas, fraturas ou 
segregar;oes que possam prejudicar a sua resistencia, permeabilidade ou 
durabilidade; 
como serao utilizados na execur;ao de alvenarias aparentes, nao poderao tambem 
apresentar lascas, fissuras ou pequenas imperfeir;oes nas faces expostas; 
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para cada fornecimentode 1?.000 blocos, a empresa contratada deveni pro·~ 
os ensa10s abmxo descntos, as suas expensas, na Tecpar ou outro laborat 't~d~~ 3..) 
comprovada idoneidade; () 
serao retirados 10 blocos de cada lote de 10.000 blocos e a metad sera. r ,~ 1 

submetida ao ensaio de compressao e a outra meiade ao ensaio de absorc; eS CJ i,J 
umidade. 0 metodo de ensaio deven't seguir o preconizado pel a NBR -7184 uu---
ABNT; 
os limites minimos para aceita<;:ao do lote quanto a resistencia a compressao sera 
de 4,5 MPa na media e de 4,0 MPa para cada bloco individualmente; 
OS limites maximos para aceitac;ao do lote quanto a absorc;ao sera de 1 0% na 
mediae de 15% para cada bloco individualmente. No momento da entrega dos 
blocos ao laborat6rio, os blocos nao deverao apresentar umidade superior a 40% 
da quantidade de agua fixada como absorc;:ao maxima; 
a mao-de-obra empregada devera ser plenamente capacitada para poder executar 
com perfeic;ao as alvenarias de blocos aparentes de concreto; 
a espessura das juntas nao deverao exceder a 1,0 em, podendo ser utilizados 
blocos de concreto intertravados conforme projeto especifico; 
a argamassa de assentamento deveni ter tra<;o 1 :3( cimento:areia); 
eventuais cortes nos blocos deverao ser feitos com discos abrasivos; 
os blocos de concreto aparentes terao acabamento intemo com pintura com tinta 
PV A, duas demaos, de primeira linha, seguindo as especificac;oes de cores 
previstas no projeto arquitetonico. 

3.9) Esquadrias de Madeira: 
as portas de madeira serao chapeadas de itauba, com caixilhos de 14 em, vistas 
de madeira e dobradic;as de latao cromado, com dimensoes conforme projeto 
arquitetonico; 
as fechaduras para as portas de madeira intemas serao Pado ou similar, 
referencia 721.01-64.4, com espelho oval, ac;o inox e mac;aneta francesa; 
as portas serao envemizadas com duas demaos de vemiz poliuretano. 

3.1 0) Esquadrias Especiais: 
as portas de entrada do bloco administrativo deverao ser executadas com vidro 
temperado transparente de 1 0 mm, inclusive pec;as de fixac;ao e fechaduras de 

ac;o inox; 
no modulo administrativo devera ser instalada porta de seguranc;a tipo eclusa 
com detector de metais, conforme dimensoes e posicionamento indicado no 
projeto arquitetonico; 
devera ser confeccionada com material que tenha resistencia compativel com a 
sua utilizac;ao; 
o fechamento devera ser executado com policarbonato balistico com espessura 
minima 9,5 mm; 
o acabamento sera com pintura eletrostatica epoxi p6 ou anodizas:ao cor natural; 
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!los 
para cad a fomecirnento de I 0.000 blocos, a em pres a contratada devera pro eder 3 G 
os ensaios abaixo descritos, as suas expensas, na Tecpar ou outro Iaborat6 o de D 
cornprovada idoneidade; \! 
serao retirados I 0 blocos de cad a lote de 10.000 blocos e a rnetade n1 SEJ U 
subrnetida ao ensaio de cornpressao e a outra rnetade ao ensaio de absoryiio 
urnidade. 0 rnetodo de ensaio deveni seguir o preconizado pel a NBR-7184 da 
ABNT; 
os lirnites rninirnos para aceita((ao do Iote quanto a resistencia a cornpressao sera 
de 4,5 MPa na mediae de 4,0 MPa para cada bloco individualrnente; 
OS Iirnites rnaximos para aceitayaO do Iote quanto a absoryaO sera de 1 0% na 
media e de 15% para cada bloco individualmente. No rnornento da entrega dos 
blocos ao laborat6rio, os blocos nao deverao apresentar urnidade superior a 40% 
da quantidade de agua fixada como absoryaO maxima; 
a mao-de-obra empregada devera ser plenamcntc capacitada para poder cxccutar 
com perfei9ao as alvenarias de blocos aparentes de concreto; 
a espessura das juntas nao deverao ex ceder a I ,0 ern, podendo ser utilizados 
blocos de concreto intertravados confonne projeto espedfico; 
a argamassa de assentamento devera ter tra9o 1:3(cirnento:areia); 
eventuais cortes nos blocos deverao ser feitos corn discos abrasivos; 
os blocos de concreto aparentes terao acabamento intemo corn pintura com tinta 
PV A, duas dernaos, de primeira linha, seguindo as especificayoes de cores 
previstas no projeto arquitetonico. 

3.9) Esquadrias de Madeira: 
as portas de madeira serao chapeadas de itauba, corn caixilhos de 14 ern, vistas 
de madeira e dobradi9as de Iatao crornado, corn dirnensoes conforme projeto 
arquitetonico; 
as fechaduras para as portas de madeira intemas serao Pado ou similar, 
referencia 721.01-64.4, corn espelho oval, a9o inox e rna9aneta francesa; 
as pmias serao envemizadas com duas dernaos de vemiz poliuretano. 

3 .I 0) Esquadrias Especiais: 
as portas de entrada do bloco administrativo deverao ser executadas com vidro 
ternperado transparente de 10 mm, inclusive pe9as de fixa((ao e fechaduras de 

a<;o mox; 
no modulo administrativo devera ser instalada porta de seguran9a tipo eclusa 
corn detector de rnetais, conforme dirnensoes e posicionamento indicado no 
projeto arquitetonico; 
deveni ser confeccionada com material que tenha resistencia compativel com a 

sua utiliza<;ao; 
o fechamento deveni ser executado com policarbonato balistico com espessura 

minima 9,5 mm; 
o acabamento sen! com pintura eletrost<ltica epoxi p6 ou anodiza<;:ao cor natural; 
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o acionamento de abertura deven't ser tipo leitor, botao de acionamento ou se 
IVP; 
deven't possuir caixa de comando para permitir colocar o equipamento no 
manual ou automatico de funcionamento; 
deven't possuir aviso luminoso para permitir ao operador visualizar o momen 
da ocorrencia da detec9ao do metal; 
devera possuir controle remoto para permitir ao operador do sistema bloquear o 
acesso de pessoas ao interior do local, bern como liberar o acessos dos mesmos; 
deven't possuir interfone para permitir ao operador do equipamento conversar 
com a pessoa bloqueada durante o processo de abordagem; 
deveni possuir dois tapetes sensores, ou dispositivo similar que permita o acesso 
de apenas uma pessoa ao interior da eclusa de cada vez; 
deveni possuir detector de metais microprocessado, que tern por finalidade 
efetuar distin9ao de massa metalica em fun9ao do nivel de ajuste 
preestabelecido; 
devera possuir comando eletronico microprocessado para processar todas as 
fun96es do equipamento; 
o software de gerenciamento sera realizado em computador Pentium, com as 
fun96es de emissao de relat6rios, tabelas de horarios e feriados, cadastro de 
funcionarios com tabela de comparayao de nivel de massa metalica e controle de 
visitantes. 

3.11) Esquadrias Metalicas: 
as portas das celas serao estruturadas com quadro em chapa de ferro chato de 
2"xl/4", refor9ada horizontalmente por tres barras de ferro chato de 2"x1/4", 
revestida em ambas as faces com chapa de ferro n°14 (1,98 mm). Devera possuir 
tambem visor de correr horizontal (sobre guias de ferro), com as dimens6es de 
30x12,5 em, c/ porta cadeado. 0 ferrolho sera executado com barra de ferro 
redondo deW', devendo ser previsto urn tubo de espera na estrutura de concreto 
da cela para o seu fechamento e urn porta-cadeado. Devera ser deixada na parede 
da cela quando da concretagem chapas de ferro para a soldagem dos gonzos de 
fixa9ao das portas; 
as portas das celas serao pintadas com uma demao de tinta antiferruginosa e 
duas demaos de esmalte sintetico de primeira linha, com cor definida no projeto 
arquitetonico; 
a empresa contratada devera, com base nos projetos, elaborar o projeto 
executivo das portas das celas e urn prot6tipo, que sera analisado e aprovado 
pelo DEPEN, antes da produ9ao em serie das portas; 
as janelas de ferro basculantes serao executadas com perfil laminado L e T de 
3/8"xl/4", espa9amento de 15 em, pintadas com uma demao de tinta 
antiferruginosa e duas demaos de esmalte sintetico de primeira linha, com cor 
definida no projeto arquitetonico; 
as grades de ferro dos quadrantes sera executada com barras de ferro redondo de 
7/8", distanciadas entre si por no maximo 12 em, barras de ferro chato de 
2"xl/4", espa9adas entre si no maximo a 50 em, as portas deverao ter 
acionamento automatizado, com painel de acionamento instalado no local 
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destinado ao agente penitencifuio, com o sistema de acionamento proteg· o e 33 fia<;oes com prote<;ao de tubo flexivel com alma de a<;o revestido com cam aa de 
borracha. Os portoes deverao ter porta-cadeados. Caso o acionamento sej feito () 
com motores eletro-mecanicos, estes deverao ser do tipo industrial, com sr-)q 
potencia minima de 1 HP e sistema de acionamento com corrente, nao s do t:v L 
aceito o tipo cremalheira; 
as grades de ferro da espera dos presos no bloco administrativo sera executada 
com barras de ferro redondo de 7 /8", distanciadas entre si por no maximo 12 em, 
barras de ferro chato de 2"x1/4", espa<;adas entre si no maximo a 50 em, com 
porta com a mesma especifica<;ao, ferrolho e porta-cadeado; 
todo servi<;o de serralheria estara sujeita a inspe<;ao e aprova<;ao por parte da 
fiscaliza<;ao quanto a exatidao das medidas, precisao dos esquadros, ajustes dos 
cortes, ausencia de rebarbas e defeitos de lamina<;ao, rigidez das peyas e perfeito 
fundonamenlo no que diz rcspcito a ajustes, abertura e techamento. 

3.12) lmpermeabilizayoes: 
as vigas de baldrame deverao ser impermeabilizadas com papelao alcatroado; 
os pisos dos sanitarios executados no segundo pavimento deverao ser isolados 
com manta especifica para pisos frios, aplicadas conforme especifica<;ao do 
fabricante, por empresa credenciada pelo mesmo; 
as lajes de cobertura das caixas d'agua e guaritas deverao ser impermeabilizadas 
com manta elastica de 4mm de espessura, sobre superficie previamente 
regularizada com argamassa de cimento e areia tra<;o 1:3 e com camada final de 
prote<;ao mecanica sobre a manta, tambem executada com argamassa de cimento 
e areia tra9o 1:3, aplicadas conforme especifica<;ao do fabricante, por empresa 
credenciada pelo mesmo; 
as vigas-calha das coberturas deverao ser impermeabilizadas com manta elastica 
de 4mm de espessura, sobre superficie previamente regularizada com argamassa 
de cimento e areia tra9o 1:3 e com camada final de prote<;ao mecanica sobre a 
manta, tambem executada com argamassa de cimento e areia tra<;o 1:3, aplicadas 
conforme especifica<;ao do fabricante, por empresa credenciada pelo mesmo; 
a impermeabiliza<;ao intema das caixas d' agua e cistemas, poderft ser executada 
tanto pelo sistema elastico, com a aplica9ao de mantas, como pelo sistema rigido 
de cristaliza<;ao a base de cimentos especiais misturados a emulsoes ( tipo 
K11 +KZ da Heydi, Denverlit+Denverfix da Denver, ou produto similar de 
primeira linha), conforme a indica<;ao do fabricante; 
a empresa vencedora do certame licitat6rio devera contratar, as suas expensas 
empresa especializada em impermeabilizayoes, credenciada pelo fabricante para 
aplicar seus produtos. A contratada fomecera certificado de garantia da empresa 
de impermeabiliza<;ao, por urn prazo minimo de 1 0 anos, bern como ratificara 
atraves de termo de garantia proprio, o certificado dado pelo aplicador. 
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3.13) Cobertura: 
a cobertura sera executada com telha de fibrocimento, tipo canalete 90, 
dimensoes conforme projeto arquitetonico; 
Jt:vt:ni st:r prt:visto os apoios em vigas de madeira para o assentamento 
fixayao das referidas telhas; 
no hall de entrada existe uma cobertura que sera executada com policarbonato 
transparente de 3 mm, fixado em estrutura de aluminio, confonne detalhe Jo 
projeto arquitetonico. 

3.14) Aguas Pluviais: 
os condutores serao cilindricos, executados com chapa de ferro galvanizada 
n°26, com diametro a ser definido pelo projeto hidraulico; 
serao executados rufos em chapa de ferro galvanizada n°26, em todas os 
encontros entre telhas e platibandas, conforme detalhe no projeto arquitetonico; 
ao Iongo de todas as platibandas sera executaJo chapuz de chapa de ferro 
galvanizada n°26, conforme detalhe no projeto arquitet6nico; 
antes da pintura as superficies das chapas galvanizadas deverao ser limpas e 
desengraxadas, receber uma demao de tinta tipo galvite e duas demaos de 
esmalte sintetico de primeira linha, na cor a ser definida pelo projeto. 

3.15) Revestimento de Paredes: 
nos sanitarios ( exceto os das galerias) sera executado o revestimento das paredes 
de alvenaria de blocos, com chapisco de cimento e areia tra9o 1:3, embo9o com 
argamassa mista tra9o 1:4, reboco com argamassa pre-fabricada e pintura com 
duas demaos de latex acrilico de primeira linha; 
as celas e suas circula96es serao em concreto aparente com acabamento com 
duas demaos de latex acrilico de primeira linha; 
os vestiarios/banho das galerias serao em concreto aparente com acabamento 
com duas demaos de latex acrilico de primeira linha; 
extemamente as paredes de alvenaria de blocos aparentes e as em concreto 
aparente serao pintadas com duas demaos de latex acrilico de primeira linha. 

3 .16) Revestimento de F orros: 
no bloco administrativo sera executado revestimento na laje de forro com 
chapisco de cimento e areia tra<;o 1:3, embo9o com argamassa mista tra90 1:3, 
reboco com argamassa pre-fabricada e pintura com duas demaos de tinta PV A 
de primeira linha; 
no bloco de alojamentos sera executada a pintura da laje do forro em concreto 
aparente, com duas demaos de tinta PV A de primeira linha. 
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3.17) Revestimento de Pisos: 
piso vinilico de 3 mm, sem flash, nas areas de traba1ho do bloco administrati 
piso ceramico PI4 de 30x30cm, nos sanitarios do bloco administrativo; 
piso monolitico de alta resistencia e=8mm, com juntas plasticas, grupo"B' da 
EB-21 00, nas areas de circulac;ao de presos do bloco administrativo e em tod 
os pisos do bloco de alojamentos; 
os tres tipos de pisos acima citados serao executados ap6s o preparo do contra 
piso, conforme segue: aterro apiloado em camadas de 20 em, lastro de pedra 
brita com espessura aproximada de 3 em, lastro de concreto simples de 10 em 
com aditivo impermeabilizante e camada de regularizac;ao de cimento e areia 
trac;o 1:4; 
o piso monolitico de alta resistencia devera ser executado no sistema umido
sobre-umido, ou seja, sem a cura completa da regularizac;ao do piso; 
nas celas do pavimento terreo, deveni ser prevista a execuc;ao de piso em 
concreto armado, regularizado e revestido com monolitico de alta resistencia; 
o piso dos quadrantes sera executado com tela de metal expandido de ferro 
GME-9 da Ardan, ou similar, com espessura de 9,5rnm, apoiada sohre pedis 
metalicos em "I", a serem dimensionados pela empresa vencedora do certame 
licitat6rio. 

3.18) Rodapes/Soleiras/Peitoris 
nos locais onde sera executado o piso vinilico, o rodape sera de madeira de 
itauba, com 7 em de altura, pintado com duas demaos de vemiz poliuretano; 
nos locais onde sera executado o piso cerfu:nico PI4 de 30x30cm, sera executado 
rodape cen1mico com altura de 7 em; 
nos locais onde sera executado o piso monolitico de alta resistencia, sera 
executado rodape monolitico de alta resistencia com altura de 7 em; 
peitoril de granito cinza andorinha, e=2 em, largura 18 em, com pingadeira, 
assentado com argamassa mista no trac;o 1:1:4, em todas as janelas metalicas 
citadas na relac;ao de esquadrias do projeto arquitet6nico. 

3.19) Instalac;oes Eletricas/Telef6nicas/Para-Raios/Alarme: 
devera ser prevista a edificac;ao de uma cabine de transformac;ao, com dimensoes 
que serao definidas pelo projetista de instalac;oes eletricas, para abrigar os 
transformadores, paineis de comando, disjuntores e gerador de energia da 
unidade penal. Deverao ser obedecidas as normas vigentes na Companhia de 
Energia Eletrica do Parana-COPEL, referentes ao assunto; 
o gerador de energia da unidade devera ser dimensionado para garantir o 
fomecimento de energia, quando da interrupc;ao pela concessionaria, nos 
seguintes locais: iluminac;ao do estacionamento, iluminac;ao dos muros, 
circulac;5es do bloco administrativo, espera de presos no bloco administrativo, 
sala de controle do CFTV , toda as circulac;5es do bloco de alojamento, inclusive 
os quadrantes de seguranc;a e controle, iluminac;ao dos patios de convivio e 
guaritas da Policia Militar; 
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os quadros de distribui<;ao normais e de emergencia do bloco de alojame 
deverao estar situados em locais onde os presos nao tenham ac 
preferencialmente no quadrante de seguran<;a e controle; 
no interior das celas nao sera permitida a instala<;ao aparente de tubula<;oe e 
fia<;oes, bern como de tomadas e interruptores; 
a ilumina<;ao dos muros devera ser executada com projetores no topo dos 
mesmos, com espa<;amento entre projetores que proporcione uma boa 
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SE~ 
visualiza<;ao do perimetro do muro. Os projetores deverao ser dotados d · 
lfunpadas de vapor metalico e hal6genas, altemadamente; CASA CIVIl 
devera ser prevista a instala<;ao de projetor direcionavel com lfunpada de vapo C.T2. 
metalico de lOOOw, no topo das guaritas da Policia Militar. 0 dispositive d ~~~··-+=---ll
acionamento/movimenta<;ao devera possibilitar ao policial movimentar ('t-.,_..~s_. --~-~ .... 
projetor do interior da guarita; 
o estacionamento sera dotado de postes com projetores tipo petqla, com 
Himpadas de vapor metalico, em numero a ser definido pelo projetista das 
instala<;oes eU:tricas; 
nos patios de convivio devera ser prevista a instala<;ao de dois projetores com 
lampadas de vapor metalico com poteneia minima de 500w; 
a quantidade de inleiTuptores, tomadas de corrente, tomadas de telefone e 
tomadas para 16gica esta discriminada em tabela anexa; 
nas dependencias do bloco administrative deverao ser instaladas calhas para 
duas Himpadas fluorescentes de 40w, em numero que devera ser dimensionada 
pelo projetista de instala<;oes eletricas; 
nas circula<;oes do bloco de alojamento deverao ser instaladas calhas para duas 
lampadas fluorescentes de 40w, em numero que devera ser dimensionada pelo 
projetista de instala<;oes eletricas; 
a ilumina<;ao das celas devera ser mediante luminaria emhutida na parede 
extema da cela, de forma que os servi<;os de reparos sejam efetuados pelo duto 
de manuten<;ao. Devera ser prevista a ilumina<;ao com lampada incandescente de 
lOOw, mista ou de vapor metalico, com prote<;ao de chapa de policarbonato que 
devera ser proposta pelo projetista das instala<;oes eletricas, e posteriormente 
devera a contratada elaborar prot6tipo para analise e aprova<;ao do DEPEN; 
o sistema de prote<;ao contra descargas atmosfericas devera ser dimensionado 
pelo projetista das instala<;oes eletricas, devendo ser prevista a instala<;ao de 
malha de aterramento fechada; 
o projetista das instala<;oes eletricas devera prever uma malha de tubula<;oes 
independentes para cada uma de suas finalidades, ou seja, para as instala<;oes 
eletricas, de telefone, de 16gica, de alarme, de CFTV, etc. Devera ser seguida as 
recomenda<;oes das normas tecnicas pertinentes para cada urn dos casos; 
o acionamento da ilumina<;ao das celas e circula<;oes do bloco de alojamentos 
devera ser efetuado atraves de interruptores, que ficarao localizados no 
quadrante de seguran<;a e controle; 
a ilumina<;ao extema, do estacionamento e dos muros, devera ser acionada 
atraves celula fotoeletrica, individual e independente para cada uma delas, o 
sistema devera prever tambem o acionamento das ilumina<;oes extemas 
independentemente das celulas fotoeletricas; 
os chuveiros a serern instalados na unidade deverao ser eletricos(220V), tanto 
nos banheiros da adrninistra<;ao como nos alojarnentos para presos; 
a contratada devera instalar os pontos de 16gica, conforme tabela anexa, bern 
como prever a instala<;ao de rede de 16gica para o bloco administrative, 

13 



. . 
112 

conforme projeto basico a ser fomecido pelo DEPEN quando da execu<;ao dos 
servi<;os. Devera ser instalado urn ponto de 16gica no quadrante de seguran<;a e 
controle; -----
as tubula<;oes no bloco de alojamento devera ser instalada no dut 
manuten<;ao existente entre celas. 

3.20) lnstala<;oes Hidraulicas: 
todos os materiais aplicados deverao ser de pnme1ra linha, atendendo as 
recomenda<;oes das normas tecnicas especificas; 
o sistema de agua fria sera executado com tubos e conexoes de PVC rigido 
soldavel marrom e em PVC rigido soldavel azul com hucha cle latao, fftbricados 
de acordo com a NBR-5648, registros de gaveta e de pressao de bronze fundido 
para pressao minima de 10 kg1i'l.:m'l; 
o sistema de esgoto sanitario devera ser executado com tubos e conexoes de 
PVC rigido da serie R, tipo ponta e bolsa, conforme normas tecnicas pertinentes; 
o sistema dt: prt:ven<;ao contra incendios sera executado com tubos de ferro 
galvanizados e conexoes em ferro maleavel, de acordo com a NBR-5580, em 
instala<;oes acima da linha do terreno, e com tubos de a<;o preto e conexoes de 
a<;o forjado, ASTM-A-53 Gr.B-Sc W 40 sem, para os enterrados; 
o sistema de preven<;ao contra incendios devera atender as normas tecnicas 
especificas e do Corpo de Bombeiros da Policia Militar. Devera ser evitado, 
quando possivel, a instala<;ao de hidrantes com mangueira e extintores em locais 
de permanencia de presos; 
todas as tubula<;oes que, por determina<;ao imposta por aspectos construtivos ou 
tecnicos, tenham que ficar expostas as intemperies e aos raios solares, deverao 
ser envoltas por calha de la de vidro com diametro compativel e com calha de 
aluminio corrugado, fixadas com cintas metalicas; 
o esgoto da unidade devera ser coletado e lan<;ado em rede propria quando foro 
caso da existencia de tal rede. Em caso contrario, devera ser dimensionado urn 
sistema de tratamento dos efluentes com fossa septica, filtro anaer6bico e caixa 
de clora<;ao, ou outro qualquer exigido pelos 6rgaos controladores e 
fiscalizadores do meio ambiente, no caso o Instituto Ambiental do Parana-lAP; 
e de responsabilidade da empresa vencedora do certame licitat6rio a obten<;ao 
das licen<;as de instala<;ao e opera<;ao da unidade penal, junto ao lAP, obtendo do 
contratado os documentos necessaries; 
e de responsabilidade da empresa vencedora do certame licitat6rio a execu<;ao de 
sistema de capta<;ao de aguas pluviais dos telhados e do terreno, bern como de 
seu lan<;amento em local apropriado, ou seja, galerias de aguas pluviais ou 
c6rregos da regiao; 
deverao ser dimensionadas e instaladas as bombas de recalque d'agua e de 
incendio, inclusive seus paineis e liga<;oes a rede de energia; 
os metais sanitarios, ou seja, registros de pressao, registros de gaveta, valvulas 
de descarga, tomeiras cromadas, etc, deverao ser de primeira linha (Deca, Docol 
ou similar); 
nas celas sera instalado urn tanque de concreto pre-fabricado, com tomeira 
plastica, sendo que a entrada de agua e a saida do esgoto devera ser protegida, 
conforme detalhe a ser fomecido pelo projetista das instala96es hidraulicas; 
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as valvulas de descarga que seriio instaladas nas celas deveriio ter ixa de P 
protec;ao que devera ser proposta pelo projetista das instalac;oes hidniu · as, SEJlJ 
posteriormente deveni a contratada elaborar prot6tipo para analise e aprov 
doDEPEN; 
as louc;as sanitarias a serem instaladas no bloco administrativo, ou seja, 
lavat6rios sem coluna, bacias sifonadas, mict6rios, cabides simples, papeleiras, r-C-A-.S-A-C-IV-IL.., 
saboneteiras, etc, serao brancas, da marca Celite, Deca, Ideal Standart ou similar C.T.J. 
de primeira linha. No bloco de alojamentos sera instalada as bacias turcas 

1 
y 

sifonadas nas celas, na cor branca, da Celite ou similar de primeira linha; FLS.-+-'-ilL. 
RUB. 

os reservat6rios elevados deverao ser instalados em pontos que nao '----+-w-f--1 

comprometam a volumetrin e n estetica do projcto arquitet6nico como urn todo, 
devendo ser consultado o Arquileto responsavcl pclo projeto, para a sua locac;ao; 
as prumadas de agua e esgoto do bloco de alojamentos, devera ser instalada no 
duto de manutenc;ao existente entre cclas. 

3.21) Vidros: 
todos os vidros a serem instalados nas janelas metalicas da unidade penal serao 
transparentes com espessura minima de 3mm, respeitando-se as exigencias 
quanta a relac;ao dimensoes/espessura dos vidros; 
nos parlat6rios devera ser instaladas chapas de policarbonato transparentes de 5 
mm, com orificios para permitir a comunicac;ao entre o preso e a visita. As 
mesmas deverao ser instaladas em esquadrias adequadas e chumbadas 
convenientemente. 

3.23) Circuito Fechado de Televisao: 
esta especificac;ao e meramente orientativa, tendo como finalidade possibilitar o 
pre-dimensionamento do sistema e o seu orc;amento preliminar. A empresa 
vencedora do certame licitat6rio devera contratar profissional especializado em 
projetos de circuito fechado de televisao, com comprovada experiencia na 
elaborac;:ao de projetos de complexidade similar, que recebera dos tecnicos do 
DEPEN todos os esclarecimentos necessarios para o desenvolvimento do projeto 
executivo; 
o sistema deveramonitorar os espac;os como mostrado em projeto; 
o sistema devera monitorar as cameras, as quais deverao ser vistas em forma 
sequencial ou multiplexadas em urn monitor especifico; 
o sistema devera permitir saida spot para urn monitor especifico, onde uma 
determinada camera podeni ser visualizada independentemente da saida 
principal; 
o sistema devera permitir a visualizac;:ao de uma determinada camera; 
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o sistema devera permitir o controle das cameras que possuern rnovirnenta 
bern como a prograrna9ao dessa rnovirnenta9ao; 
a camera speed dome devera possuir sensores para dia e noite, autornaticos; 
as irnagens das cameras deverao ser gravadas ern equiparnento digital na sala e 
CFTV; 
o sistema deven1 ter 5 cameras speed dome, 36 cameras coloridas fixas e 42 
rnicrocarneras coloridas fixas; 
deveni ser dirnensionado rack especial na sala de CFTV, para conter os 
rnonitores, gravadores digitais, rnultiplexadores(se foro caso), o controlador de 
multiplex, rnicrocornputadores, mouses, teclados, nobreak, etc; 
o rack da sala de controle de CFTV, alern de receber os equiparnentos, devera 
conter urn tarnpo de apoio corn altura suficiente para receber urn operador ....__--++"J!--1 

ergonometricarnente sentado; 
na parte traseira do rack deven1 ser previstas portas rernoviveis, a firn de 
possibilitar a instala9ao de equiparnentos e rnanuten96es futuras; 
a grava9ao das irnagens devera ser feita por gravadores digitais de grande 
capacidade de armazenarnento ern disco rigido, possibilitando a recupera9ao das 
rnesrnas por dia/hora ou evento; 
os gravadores deverao conter drive de grava9ao de CD para armazenarnento de 
eventos; 
as irnagens deverao ser passiveis de serern irnpressas e enviadas a outros 
cornputadores; 
o encarninharnento dos cabos de sinal( coaxiais) e de alirnenta9ao das cameras 
nos blocos de alojarnento deverao ser ernbutidos, nos locais que forern possiveis, 
e corn eletrodutos rosqueados corn caixas de passagern de alta resistencia 
rnecanica nos pontos onde exista a necessidade de passa-los de rnaneira 
aparente. Ern areas subterraneas sera do tipo kanaflex assentado sobre carnada 
de areia, brita para envolvirnento e urna cinta de concreto "rnagro" para 
prote9ao. N as areas extemas entre edifica9oes, a tubula9ao devera ser enterrada 
e ern material nao ferroso; 
nao sera permitida a ernenda de cabos de sinal; 
as caixas de prote9ao das cameras deverao ser ern chapa de 2 rnrn de espessura, 
corn vidro larninado, a prova de irnpactos e lacradas corn rebites; 
a interliga<;ao das caixas de prote9ao a caixa de passagern, devera ser ern flexivel 
corn alma de a9o revestido de carnadas de borracha; 
os suportes de fixa9ao das cameras deverao suportar o peso das caixas e rnais o 
peso de urna pessoa media (70 kg) pendurada nela; 
a fia<;ao das cameras devera ser de cabo coaxial, corn irnpedancia de 7 5 ohms e 
rnalha tran<;ada superior a 60%. A fia<;ao de cornando das cameras devera ser ern 
fio flexivel tran<;ado corn "shild" (cabo guarda) se necessaria. Para a 
alirnenta<;ao, a fia<;ao devera ser ern cabo PP tres vias sendo fase/neutro/terra; 
a alirnenta<;ao das cameras devera partir do no break; 
devido as grandes distancias, a alirnenta<;ao das cameras podera ser ern 127 V, 
neste caso devera ser instalado urn transformador ern cada caixa de prote9ao 
para rebaixarnento da tensao; 
ern cabos corn rnais de 150 rn de distancia, ou nos outros casos que assirn o 
exijarn, devera ser prevista a instala<;ao de arnplificadores ativos de video, corn 
alirnenta<;ao partindo tarnbern do nobreak. Os arnplificadores poderao ser 
instalados dentro das caixas de prote<;ao ou ern caixas confeccionadas ern chapa 
de 2 rnrn de espessura corn fechadura; 
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lfG as cameras coloridas deverao ter, no minimo, lente autoiris, resoluc;ao horiz tal 
de 400 linhas de TV, sensibilidade de iluminac;ao de 0,5 lux, controle de iris () 
DV/Video, variac;ao de temperatura de -5°C a 50°C; ~ 
as cihneras speed dome coloridas deverao ter, no minimo, resoluc;ao horizon I SEJlJ 
de 400 linhas de TV, sensibilidade de iluminac;ao de 0,5 lux colorido dia e de .,. 
0,01 lux preto e branco noite, sensor de iluminac;ao nigth/day, zoom minimo de 
16x 6tico e 8x digital, controle automatica de ganho, compensac;ao de lux de 
fundo, func;ao autofoco ou manual, sistema de aquecimento parm----...., 
desembac;amento e 64 posic;oes pre-definidas; 
os multiplexadores deverao ter, no minimo, entrada de video e loop 
comunica<;ao para controle de dlmera tipo speed dome, comunica<;ao com mes 
de controle e sele<;ao de quadros seqiiencial; 
os gravadores digitais de imugem dcvcrao tcr configurac;ao minima de 
CPU/RAM-Pentium III 800 Mhz/128Mb e HD de 1200, sistema de sinal 
NTSC/PAL; 
os monitores deverao ser de 20 polegadas, cum sistema de sinal NTSC/P AL, 
resolu<;ao minima de 400 linhas verticais, menu de controle na tela, alimenta<;ao 
de 120/240V; 
sao fornecedoras ac.:eitaveiH dos m~teri~is :c1 Peleo, a Panussonic, a Adler, ou 
outra comprovadamcntc de primeira linha, com gan:mtiu de ussistencia tccnica e 
fomecimento de materiais de reposic;ao no Brasil; 
ap6s a instala<;ao dos equipamentos e start-up, os mesmos deved'io ser ajustados, 
calibrados e testados a fim de proporcionar o maximo de rendimento do sistema, 
detenninando-se campo de visualiza<;ao e ajustes de lentes e foco; 
as cameras tipo speed dome deverao ser ajustadas e calibradas para atua<;ao 
automa.tica do sistema night/day, determinando o ponto de reversao de sistema 
em fun<;ao da luminosidade do local; 
a programa<;ao de fun<;oes macro deven1 ser determinada em conjunto com os 
tecnicos do DEPEN, a fim de se determinar quais cameras serao visualizadas e 
em que ordem e situa<;ao; 
a entrega do sistema devera acontecer formalmente onde urn check list de 
atividades e exigencias sera executado, tendo como base os equipamentos 
instalados, aspectos de infra-estrutura e cumprimento das fun<;oes basicas do 
sistema; 
a contratada devera fomecer dois jogos de manuais com as informa<;oes basicas 
de opera<;ao; 
sera de responsabilidade da contratada o treinamento de pessoal indicado pelo 
DEPEN para a operac;ao do sistema; 
a contratada devera fomecer ao DEPEN, ap6s a entrega formal do sistema, 
garantia de 12 meses, sob os aspectos de materiais e mao-de-obra. 
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RELA<;AO DE PONTOS DE INSTALA<;OES ELETRICAS I LOGICA 11 ELEFONEe 

' BLOCO ADMINISTRATIVO TOMADAS TOM1\DAS TOMADAS ' intR~torts! v PAVIMENTO INFERIOR eletricas telefone 16gica '- v~,..t:.~~ 

recepgao I controle acesso 2 1 2 -.............;.-/ 
inst. sanitaria Feminina I I I 1 
inst. sanitaria Masculina I I I 1 

guarda volume 2 1 I 4 
circula<;:ao (salas de revista) 1 I I I C:,A;)A vi\ 

sala de revista 1 1 I I 1 C.T J .• 
sala de revista 2 1 I I 1 /; :f_ sala de revista 3 1 I I 1 FLS.---1 

sala de revista 4 1 I I 1 KU!:l. _ll; 

circulagao (acesso refeit6rio) 1 I I I If 1 
refeit6rio 3 I I 1 

distribuigao alimentos 3 I I 1 
alojamento PM 3 1 I 1 

inst. sanitaria (aloj. PM) 2 I I 1 
circulat;ao(acesso prontuario} 1 I I 4 

prontuario 8 4 6 2 
ins! sanitaria Masculina (adm) 1 I I 1 --
in:;l ::.ct11il<11io Ft!lllillilla (adm) 1 I I 1 
controle entrlsaida (presos) 1 I I I 

barbearia 1 I I I 
banho 6 I I I 

BLOCO ADMINISTRATIVO TOMADAS TOMADAS TO MAD AS interruptores 
PAVIMENTO SUPERIOR eletricas telefone 16gica 

QS1 2 1 2 4 

inst. sanitaria Feminina (ADM) 1 I I 1 

inst. sanitaria Masculina (ADMJ 1 I I 1 

INSPETORIA APOIO 2 1 1 4 

DIVISAO SEGURANt;A 6 4 4 1 

inst sanitaria Masculina (adm) 1 I I 1 

inst sanitaria Feminina (adm) 1 I I 1 

DIRETOR 1 2 1 1 

VICE DIRETOR 1 2 1 1 

inst sanitaria 1 I I I 
aloj. Agentes I descanso I vestiario 10 2 I 3 

inst. Sanitaria 4 I I 2 

circula<;ao (acesso alojamento) 1 I I 1 

CFTV 10 2 10 1 

circulacao (acesso CFTV) 1 I I 1 

ADMINISTRATIVO 8 4 6 1 

SETOR TECNICO 4 2 4 1 

BLOCO TO MAD AS TOMADAS TO MAD AS interruptores 

ALOJAMENTOS eletricas telefone 16gica 

parlat6rio I I I 1 

INSPETORIA 2 1 1 1 

PRIMEIRO SOCORROS 2 I I 1 

VESTIARIO I BANHO (presos) 6 I I I 

deposito 1 1 I I 1 

deposito 2 1 I I 1 

manutent;ao 2 I I 1 

OS CONTROLE 4 1 1 8 

GUARITAS 1 PM 2 1 I 2 

GUARITAS 2 PM 2 1 I 3 

CABINE DE FORt;A 4 I I 1 
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LAUDO DE VERIFICACAO DE RESISTENCIA DO CONCRETO DA EDIFICACAO. 
CDP-SJP 



Ao 

Diretor Tecnico 

DECOM/SEOP 
Eng0 Edson Simione 

Prezado Senhor, 

" Conforme solicitas;ao de Vossa Senhoria, estivemos na data de 22/02/2006; no periodo 
- ~, vespertino, no Centro de Detens;ao Provis6ria de Sao Jose dos Pinhais, situado a Rua 

Sebastiana Santana Fraga n° 267, no Municipio de Sao Jose dos Pinhas, como objetivo da 
verificas;ao da resistencia do concreto da edifica9ao, mais precisamente da "Cela 267 
( Bloco 2: Galeria 6: Cela 7 )". 

Pelo fato do ocorrido- a fuga de detentos pela cela ( informas;5es), e da necessidade de 
comprovas;ao, e de possfvel justificativa da resistencia do concreto utilizado na construs;ao 
do novo presidio, houve a necessidade da" constata~ao emergencial da resistencia do 
concreto ", e somente com procedimentos tecnicos atraves de " ensaios tecnol6gicos ", e 
que se poderia constatar (pelo sistema de amostragem nao destrutiva" esclerometria" ). 

Imediatamente mantivemos contato com diversas empresas do ramo, e a empresa 
Concreteste Tecnologia do Concreto SIC Ltda., foi a que prontamente se disp6s a nos 
atender ( solicitas;ao pela manha 10:00 h, eo atendimento das 13:00 hate as 17:30 h no 
local). 

Na vistoria para a execw;;ao dos ensaios tecnol6gicos ( levado todo os equipamentos e 
ferramentas necessarias para a execus;ao dos servis;os), houve o acompanhamento constante 
do Sr. Diretor e de funcionarios, constatando" in loco" os ensaios tecnol6gicos executados 
na cela, inclusive, com a concordancia dos " pontos /locais " da demarcas;ao estabelecidos 
pelos tecnicos da SEOP/DECOM e pela empresa de tecnologia: 

. quantidade: .o7 ( sete) series de 9 (nove) pontos de as;ao 
esclerometrica (resistencia superficial do concreto: 3 a 5c), nos locais a seguir descritos. 
(7 e 4). 

Os Ensaios Tecnologicos foram executados nos seguintes locais: na laje ( teto) da cela, na 
cama de concreto armada, nas paredes pre-moldadas e piso da cela em concreto armado, e 
na estrutura pnS-moldada de concreto armado, constituindo a vedas;ao interna e externa 
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form ada pelo"painel' de iluminac;ao e ventilac;ao ( local em que, " como informdu o Sr. 
Diretor, houve a fuga dos detentos" ) . 

. (os ensaios de resistencia a cornpressao axial, foram executados corn o ernprego de 
Esclerornetro Schimidt rnodelo N), 

Foram tiradas fotografias pela SEOP/DECOM (tecnicos), dos procedirnentos quando da 
execuc;ao dos Ensaios Tecnologicos : executados por empresa especializada em 
"Tecnologia do Concreto". 

Em anexo, as fotos dos ensaios e locais dos mesmos (18), as fotos da amostragem 
apresentada pelo Sr. Diretor" material ac;o de construc;ao "utilizado para a escarificac;ao da 
argamassa de concreto (2). 

Os Iaudos em anexo, apresentados pela empresa para 7 ( sete) ensaios, pontos de ac;ao 
esclerometrica na cela, estabeleceram a" Resistencia media do LOTE em 24,2 Mpa " 

Portanto, a referencia de compatibilizac;ao da" Resistencia do concreto em 20 Mpa., 
estabelecida no projeto estrutural, e a Resistencia media superficial do concreto em 24,2 
MPa., para o Lote ( 7 ensaios), apresentada no Laudo Tecnico, atende as normas de 
conformidade quando da aplicac;ao ( execuc;ao) do produto. 

Como a media da "Resistencia superficial da argamassa do concreto" e de 24,2 MPa., e, 
considerando o fato da executado de sua escarificac;,1o, seria necessaria urn material, ou 
ferramenta compativel nas qualidades fisicas, e quimicas, apropriadas quanto a ergonomia e 
a sua dureza. 

Os instrumentos que nos foram apresentados pela Direc;ao, quando da vistoria tecnica, 
conforme fotos de n°s. 19 e 20, no caso, a pec;a em " ac;o" e a escova de dentes, 
instrumentos considerados como promotores da escarificac;ao e, no caso em especial o a<;o, 
com urn comprimento de aproximadamente 30cm., nao foi verificado a sua subtra<;ao na 
estrutura de concreto armado, e quanto ao material moldado da escova de dentes, nao teria 
sua constituic;ao fisica e dureza apropriada para efetuar a abrasao na argamassa qe concreto. 

E a informac;ao 
23/02/2006 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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1) Caracteriza98o do Entrevistado 

a) nome: 

b) idade: 

c) formagao: 

d) tempo de atua98o nesta area: 

2) Como a tecnologia auxilia a seguranga prisional? 

3) Quais sao as tecnologias utilizadas hoje no sistema prisional? 

4) Quais os pontos fortes e fracas da utilizagao de tecnologia na seguranga 

prisional? 

5) Existem limitagoes para o emprego de inovagoes tecnol6gicas na seguranga 

prisional? Quais? 

6) Na sua percep98o quais e como a tecnologia deveria ser utilizada na seguranga 

prisional? 




