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INTRODU<;AO 

"Jd ouviufalar, ladrao e a imagem do cao ?! Ele inventa tudo, niio 
tern nada pra fazer! L6gico ! Ladriio que nao tem o que fazer morde 
ate o dedo pra ver o sangue cair, /6gico, passar lwra de cadeia" 
(Preso da PI - trecho do vfdeo "Tereza"). 

"As imagens vldeograflcas ti<1o stlo mats expressoes de uma 
geometria, mas de uma geologia, ou seja, de uma inscrir;ao do 
tempo tw espar;o" (Arlinda MACHADO). 

0 trabalho aqui apresentado foi construfdo a partir de uma experiencia com vfdeo na 

prisao. 0 objetivo principal da pesquisa e a investiga\;1iO a respeito do tempo e esp;wo em 

uma institui<;ao carceniria, os �n�e�g�o�c�i�a�~�¥�6�e�s� sociais, formula\;6es simb6licas e as 

representa<;5es sobre o tempo r.·:; _utidiano penitenciario. Trata-se ainda de uma discussao 

sobre os meios de produ<;ao e expressao de imagens no interior da prisfio e a busca de uma 

interpreta<;ao possfvel para este cenario em atualiza<;ao constante - o carcere - tendo no 

quadro instrumental metodol6gico a utiliza<;ao de um meio de �c�a�p�t�a�~�;�a�o� e produ<;iio 

audiovisual: o video, para registro de informa<;6es, usado ao !ado do tradicional bloco de 

notas do trabalho de campo. 

Desde os prim6rdios da implanta<;ao da pena de priva<;ao de liberdadei o tempo ja era 

apontado como elemento de proporcionalidade entre o delito e o castigo - quanta "mais 

grave o erro", maior a dura<;ao da puni<;ao. Em varias experienclas diferenciadas de 

encarceramento2 a utiliza<;ao do tempo do sentenciado, a implementa<;ao pelo quadro 

administrativo de rotinas organizacionais, a disciplina como fator de otimiza<;ao do tempo 

1 Na passagcm do sec. XVIll para o XIX a priva,ao da liherdade passa a ser adotada de mnneira cnf{ltica como 
pcnalidadc em si. 
2 Entre sistemas pcnitcnciflrios dcslacados ,.'>< alguns como ode Auburn, scndo que uma �d�c�s�c�r�i�~�!�:�i�.�o� dctalhada de seus 

princfpios sc encontra em ROTIIMAi< , !'ill). Outros, como os de Witzwill, Pennsylvania, Montesinos sno 
aprcscntndos em suns caractcristicas �f�w�~�<�.�.� . ::iis por Sr\ (1990). Sobre a expcriCncia carceniria de Sing Sing e 
Norfalk ver PAIXAO (1987). Ainda sabre as particularidndcs de Auburn c FiladClfia ver SALLA (1991). 



passado no carcere e o trabalho com intuito de �r�c�i�n�t�e�g�r�a�~�a�o� social ou castigo foram 

�f�o�r�m�u�l�a�~�o�e�s� constantes. Mesmo em �i�n�s�t�i�t�u�i�~�o�e�s� cuja fina!idade ultima era simplesmente a 

exclusao, o decorrer do tempo passado no carcere era pensado como �c�o�n�d�i�~�a�o� para o 

arrependimento, a �"�d�u�r�a�~�a�o�"� da pena como caminho, trajeto para se chegar a �r�e�d�e�n�~�a�o�,� 

possfvel libertac;ao progressiva do mal, dos instintos animais, �c�o�n�c�e�p�~�a�o� esta afinada com a 

visao crista agostiniana 3. 

ROTHMAN aponta: 

"( ... ) a arquitetura das pnsoes e seu planejamento transformam-se em 

interesse central dos reformadores do periodo (na transil;ao do seculo XVIII 

para o XIX ). Ao contrario de seus antecessores, eles voltaram toda a 

atenfdo para as divisoes do tempo e do espar;o dentro da instituir;ao. 0 

'layout' das celas, as metodos de trabalho, as habitos de alimentar;ao e sana 
no interior da penitencidria eram questoes essenciaii' (1971: 83)4 • 

A �a�s�s�o�c�i�a�~�a�o� da ociosidade com o mal, a "vagabundagem", ern �o�p�o�s�i�~�a�o� a 
�v�a�l�o�r�i�z�a�~�a�o� do "tempo uti!" e sem duvida uma das caracterfsticas principais dos processos 

rnodernos de �r�a�c�i�o�n�a�l�i�z�a�~�a�o�.� �F�o�r�r�n�u�l�a�~�o�e�s� tais como "tempo e dinheiro" ou "nao temos 

tempo a perder" assumern carater corriqueiro em um cenario que. se desenvolveu ate 

chegarmos ao momento atual, no qual a velocidade5 e percebida como positiva e o tempo e 

visto como um bem, individual ou coletivo, que nao pode scr �d�c�s�p�c�r�d�i�~�a�d�o�.� 

Nem todos os grupos sociais porem tem o scu �o�r�~�a�m�e�n�t�o� temporal plenamente 

preenchido. A popula):flo prisional, falo essencialmcnte do cnso �b�r�a�s�i�l�~�i�r�o� • o que nao 

slgnlfica entretanto qualquer impedimento de �g�e�n�e�r�a�l�i�z�a�~�o�e�s� -, dispoe de uma positividade 

no que se ref ere a possibilidade de tempo a gastar. A ociosidade esta presente na maioria dos 

estabelecimentos carcerarios, aspecto esse ja diagnosticado por varios pesquisadores. 

3 
Sabre o tempo em SANTO AGOSTINHO ver o Livro XI das "Confissoes" (1987). Em particular sabre a idcin de 

tempo no cristinnismo como possibilidade de se alcan\'nr a gra\'a. vcr J.C. llRUNI (1991). 
4 A tradu,ao de trcchos de livros e artigos em outras lfnguas foram feitas por mim. 
5 

Vct'\Cnpilulo i sobre a importfincia dn �v�~�.�:�.� �>�:�:�:�~�J�a�d�e� e acelcrayao na �f�o�r�m�u�l�a�~�l�i�o� do conccito de tempo alualmcnte< 

2 



Compreender o tempo na prisao - a �i�m�p�l�a�n�t�a�~�a�o� de rotinas e ritmos pela administrat;ao, 

muitas vezes de forma negociada ou fictfcia, pois "soam apitos e nada ha para fazer" - e uma 

das tarefas aqui propostas. Son;;,u,, a esse objetivo esta a �i�n�v�e�s�t�i�g�a�~�a�o� dos constrangimentos 

espaciais das �i�n�s�t�i�t�u�i�~�o�e�s� �r�e�f�e�r�e�m�~�:� ao uso do tempo pelos presos, a �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�~�a�o� simb6lica 

na prisao e as �f�o�r�m�u�l�a�~�o�e�s� cotidianas: "tempo perdido", "tempo morto". 

Nesse sentido, as cameras de vfdeo, cobrindo o �e�s�p�a�~�o� da prisao6 e propiciando uma 

organizac;ao do tempo atraves de circuitos fechados de vigilancia, ocupam �e�s�p�a�~�o� destacado 

nesta pesquisa. Ao entrar na prisao com uma camera encontrei outros olhares eletronicos, 

cameras fixas nos tetos e ligadas ininterruptamente com o intuito de vigiar. Percebi ainda 

muitos aparelhos receptores, monitores de televisflo em varias celas, importantes na 

compreensao do tempo (a televisao e vista como uma das mais recorrentes formas de passar 

o tempo na prisao) e do espa"o (a televisao constitui-se aiqda em uma "jnnela" que se nbre 

para o "mundo da rua" "mediatizado" 7 ). 

Sobre o objeto de estudo e seu tratamento interessam para esta pesquisa as praticas e 

discursos dos presos a respeito da experiencia carceraria; formulac;oes e atitudes em 

conformidade ou confronto com o regulamento das instituic;oes prisionais. Nao se trata de 

urn estudo da legislac;ao brasilci.;. .-eferente a area penal, nem de um aprofundamento sobre 

OS dispositivos Jegais de puni<;[io. 0 problema central aqui proposto tambem nao e 0 do 

conjunto de regras escritas em manuais e atualizadas pelos diretores de estabelecimentos 

carccrarios - atorcs sociais dotados de grande autonomia. Tais aspectos, mcsmo nao scndo o 

foco centrnl desta pesquisa, nao podem ser descartados, pois constitucm-se em um contexto 

relevante onde a significa<;ao emergente da pratica pode ser interpretada. 

Se o cotidiano de atores sociais presos difieilmente pode ser investigado apenas 

atraves de regulamentos e mecanismos legals, o abandono sumario de tais parametros 

consiste tambem em urn equfvoco, na medida em que permeiam de forma mais ou menos 

6 Nn PI, umn dns lnstilni>Oes vl$l1Udns porn esll! pesqulsn, esld presente '"" clreuito fecllndo com cftmems de TV. 
7 Jogo de palavras n partir das �n�o�~�o�e�s� de mfdin c mcdiar. 

3 



significativn as rela<;oes entre os presos e entre estes e a m1Ininistra<,:1io. A prisao configura

se entao em um palco de constante negocia<;ao de cstatutos e normas onde eslilo presentes 

estruturas de podcr de nfvel macro - extcriorcs a instituic,;ao ou sua administra<;ao - e nfvel 

micro - constitufdas a partir das pr6prias relac,;oes "intcrpresos". Um pcrcurso onde tensoes e 

dilemas se apresentam. 

Nesse cenario, o tema cia pesquisa diz respeito as praticas de utilizac,;ao social do 

tempo na prisao, o status do •;.1balho, as rotinas, as penas, as atividades de lazer e a 

ociosidade. 0 tempo visto aqui �~� .... ,,o resultante de uma concepc,;ao radonal, ate certo ponto 

prescrita em estatutos, porem negociada cotidianamente. 0 espac,;o particular cia prisao 

tambem sera enfatizado em sua organizac,;ao estrutural. Os constrangimentos ambientais, 

materia is ou nao, nas formas de uso do tempo. 

Por que o tempo na prisao se constitui em um objeto de investigac,;ao na 6tica cia 

antropologia e/ou cia sociologia ? A argumenta<;iio que dclimita esta questao pode ser 

desenvolvida tendo em vista varios aspectos. 0 pl"imciro, e mais evidente, c que durante as 

visitas iniciais do pesquisador a prisao o tempo apareceu como uma categoria cotidiana 

significativamente relevante, pois pude perceber que os presos aprescntam, eles pr6prios, 

formula<;6es recorrentes a respeito do tempo que passam na prisao. Se. a no<;ao de tempo e 

fundamental para a concepc,;ao moderna de punic,;ao, a privac,;ao cia liberdade por um perlodo 

determinado, o tempo vivido na prisao aparece como fruto de uma negociac,;ao di<iria entre os 

atores sociais cia instituic,;ao carceraria. Ou seja, atraves do estudo do tempo na prisao - esse e 

um dos esforc,;os embutidos na p0squisa - e possfvel compreender alguns aspectos do 

cotidiano no drcere. 0 espac,;o c:.u10 categoria para o estudo cia prisao se imp6e como 

evidente, mas deter-se na experiencia temporal e fazer com que o que poderia ser visto como 

um epifen6meuo revele-se fundamental. 

Em segundo Iugar, a proposta de compreensao social de um "ternpo vivido" em uma 

institui<;ao filia-se a um interesse contemporaneo da sociologia, apontado por 
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I'RONOVOST (19ll9), no qual a pcrcep<;iio da parliculariza<;iio institucional do uso do 

tempo e a reflexao empfrica a partir de uma no<;:ao gcnerica como o tempo funcionam como 

umn possibilidude de ntualizo<;flo dessa cntegoria nplicad<t a 11111 Gontexto cspccffico. 

Desse aspecto deriva a terccira motivat;ao para um estudo dessa natureza e da 

constitui.;ao de um objeto antropo-sociol6gico. 0 cstudo localizado de determinada 

categoria pode auxiliar na compreensao generica que se faz desta. Ou melhor, ainda que nao 

seja objctivo aqui aprofundar a discussao geral a rcspeito das rela.;oes entre o homem e o 

tempo e possfvel alimentar, despretensiosamente, esse que sempre foi um dos debates 

fundamentais das ciencias e filosufia, marcado his to rica e espacialmente por especificidades. 

Como quarto motivo pat";t este recorte do objeto, vale dizer que "salta aos olhos" 

uma discrepancia, uma defasagem, entre os ideais atuais de acelera<;ao, velocidade e 

otimiza.;ao do tempo e a ociosidade, a disponibilidade de �t�~�m�p�o� a qual OS presos esUio hoje 

subihetidos. Configura-se entao o que talvez seja possfvel qualificar como uma experiencia 

temporal especifica vi vida pelos internos de uma prisao, o que, de algum modo, transforma 

o cotidiano desta - do ponto de vista do tempo - em objeto de estudo para uma antropologia 

sensfvel ao particular. 

Tendo em vista a abrangencia das no<;6es u!ilizadas (o tempo e o espa<;o como 

acess6rio) e a pluralidade que emerge de taluso, deve-se destacar que· a pcsquisa se propoe 

essencialmente como parcial. Esgotar o tema em nenhnm momento configurou-se em 

intent;iio. Posto que o objeto de �i�n�v�e�s�t�i�g�a�~�i�i�o� e esse processo de �n�e�g�o�c�i�a�~�i�i�o� e uso do tempo 

em um �e�s�p�a�~�o� simb6lica c materialmente particular, alguns aspectos referentes a elabora<;ao 

do quadro te6rico precisam ser aqui especificados. 

Muito ja foi escrito a respeito do abrangente tema da violencia8• Varias sao as 

contribui<;6es nacionais no estudo cia prisao - a cliscussao a respeito de sua finaliclacle, 

funcionalidade e pdticas cotidian<1s - sendo que o suporte te6rico deste trabalho foi 

construido a partir da leitura de artigos e livros de diversos pesquisadores. Foram 

8 A rcspeito da violCncia no Brasil. suas caracterfsticas urhanas, scu acrCscimo, suas particularidadcs, aponto, entre 
varios trahalhos fundamcntnis, OLIVEN (1986), PINHEIRO org. (1983), BENEVIDES (1985). 
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importantcs os tcxtos de AlL' ZALUAR, Antf\nio Luiz PAIXAO, Edmundo Campos 

COELHO, Geraldo Ribeiro SA, Jose Ricardo RAMALHO, Myriam Mesquita P. de 

CASTRO, Paulo Sergio PINHEIRO, Sergio ADORNO, Vinfcius Caldeira BRANT, entre 

varios outros. Com rela<;ao a discussao sobre institui<;oes carcerarias em geral - nao apenas 

o caso brasileiro - mas inclusive abordagens que se debru<;am sobre a prisao no seculo XIX, 

autores como, Dario MELOSSI, David J. ROTHMAN, Erving GOFFMAN, Gresham 

SYKES, Massimo PA VARINI, Michael IGNATIEFF, Michel FOUCAULT e outros, sao 

fundamentais. 

Varios destes sao importantes nao s6 por tratarem do tema da pena privativa de 

liberdade e das institui<;oes carcerarias, mas tambem pela abordagem socio16gica e/ou 

antropo16gica das questoes propostas. Dentro dos classicos da sociologia destaco nesta 

pesquisa DURKHEIM e sua discussao com KANT spbre o tempo. A respeito dessa 

no<;flo, alias, aponto a contribui<;:flo de EVANS-PRITCHARD, Pierre BOURDIEU e 

Clifford GEERTZ - brevemente discutida aqui -- alem de outros cientistas sociais como 

J>RONOVOST que sistematizou em um brilhante artigo os trabalhos de sociologia nesta 

area e fil6sofos, como Paul VIRILIO. Sao fundamentais ainda aulores que utilizaram o 

registro e produ<;ao audio--visual em suas pcsquisas, como Sol WORTH e John ADAIR, 

entre outros. Sobre as especificidades do vfdeo e as no<;oes de espa<,:o e tempo neste meio 

sao significativas as discussoes de varios autorcs, entre os quais, Nelson BRISSAC 

PEIXOTO e Arlindo MACHADO. 

As freqi.ientes conversas com Antonio Luiz Paixao, relacionadas ao cotidiano 

carcenirio e com Nelson Brissac Peixoto, associadas ao tempo e a imagem, foram de suma 

importancia, o que nao significa porem que �e�s�s�~�s� pesquisdo;cs lenham qualqucr 

resRonsabilidacle sobre o conteudo das ideias aqui dcsenvolvidas. 

A vlolencia, com suas multlplas faces, encontm-se na pauta dos "problemas sociais" 

cotidianos e, historicamcnte, a prisao vem senclo apontada como solu<;ao institucional ao 
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problema da criminalidade. Essa "solw;;ao" entretanto nunca se libertou de criticas, nem 

mesmo no perfodo de sua implantac;:ao, sendo atualmente um dos momentos de maior 

questionamento a sua funcionalidade9 , ou as suas precarias condic;:oes materiais e pessoais, 

no caso brasileiro. 

Epis6dios como o massacre na Casa de Detcnc;:ao de S.P. (1992) e homicfdios de 

grande repercussao tem ocupado significativo espa9o na mfdin. Tnfelizmente, a freqUencin 

com que massacres, os mais variados, vem acontecendo, supera expectativas mesmo as mais 

negativas. A pena de morte aparece agora com mais destaque como proposta de "soluc;:ao 

legal" para conflitos de diversas naturezas. Entre as caracteristicas que marcam a pena 

capital csta a instantaneidadc associada ao tempo. Se nao pensarmos no sofrimcnto 

prorrogado do suplfcio, a sustent;wao da vida para se receber a dor (FOUCAULT,l991), a 

morte apresenta-se como um esvaziamento do tempo da pena, que aparece entiio como 

urgente e radicaliza, de certo m;xkl, uma serie de experiencias humanas contemporaneas 

criticadas exatamente por nao compreenderem a ideia de "durac;:ao" e serem constitufdas pelo 

precario imediatismo. Vale ressaltar que muitos estudos ja questionaram a eficacia da pena 

capital no que se refere a reduc;:ao efetiva das taxas de criminalidade - ainda que nao seja o 

�o�b�j�~�t�i�v�o� aqui aprofundar essa discussao. 

Varias experiencias de encarceramento apontaram para a necessidade da �u�t�i�l�i�z�a�~�a�o� 

do tempo do detento, seja no trabalho, estudo ou orac;:ao. 0 recente panorama das prisoes 

brasileiras indica uma realidade outra. Presos ociosos, confinados em estabelecimentos 

superlotados. Gcneralizo, pois sim, mas as �e�x�c�e�~�o�e�s� parecem insuficicntes para negar a 

regra. Praticas ilegais proliferam em prisoes e se o tempo disponfvel nao e a motivac;:ao 

exclusiva disso, e de fa to nao e, a ociosidade em nada prejudica a difusao de tais praticas. 

Os atores sociais presos, por sua parte, se encarregam de formular e recriar uma serie 

de atividades para "matar o tempo" e o proprio perfodo passado na prisao e visto como 

"tempo perdido" no que diz respeito as expectativas de ressocializac;:ao. Em um cenario de 

9 A hist6rin da prisfio se construiu scmpre ao lado de crlticas e proposlas, agudas ou nf'io, de �r�c�f�o�r�m�u�l�a�~�O�c�s�.� 
FOUCAULT (op.cit.:l44) aponta que scu "snccsso" e exatamcntc a criaqao c a dclimitaqao da dclinqlicncia. 
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escassez, alguns poucos direto,c': de �i�n�s�t�i�t�u�i�~�6�e�s� carceriirias se �e�s�f�o�r�~�a�m� para ocupar os 

presos, mas, alem de nao haver trabalho para todos, viirios se defrontam com a ociosidade 

reconhecida como valor por parte do "mundo do crime". E sobre essa �n�e�g�o�c�i�a�~�a�o� do tempo 

na prisao em viirios nfveis - relacionamento entre a propria �p�o�p�u�l�a�~�a�o� carceriiria e priiticas 

interpresos de passar o tempo; entre presos e guardas; entre intemos e polfticas 

administrativas e entre os atores sociais da prisao eo exterior, principal mente pelos meios de 

�c�o�m�u�n�i�c�a�~�a�o� - que esta pesquisa trata. Negociar alias parece uma palavra-chave para a 

compreensao do cotidiano das prisoes brasileiras, onde estao presentes tens6es e clilemas 

relativos ao exercfcio diario de estatutos e regulamentos. Mesmo funcionarios da burocracia 

institucional apontam para o fato de que atuar de forma competente na prisao s6 6 possfvel 

�g�r�a�~�a�s� ao "saber pnitico". 

Pode-se aincla justificar o recorte tematico proposto a partir de diversos trechos de 

livros e artigos que apontam para a importancia da no<;:ao de tempo nesse cenario. 

Relacionacla a perspectiva hist6rica da �c�o�n�c�e�p�~�a�o� de pena e aos processos cle 

�r�a�c�i�o�n�a�l�i�z�a�~�a�o�,� a possibilidade de proporcionalidade entre a �d�u�r�a�~�a�o� do castigo e o delito 

cometido em uma 6tica que privilegia a �f�u�n�~�a�o� retributiva da pena: 

" Q tempo de privar,:tJo de /iberdacfe 0/1 de CS!adia /1{] pristJo e proporcionaf 
ao mal produzido pe/a ar;ao ou omissiio criminosa" (SA, 1990:231). 

Ou ainda, em uma visao indiviclualizacla, nao relativa a infra<;:ao, mas ao infrator -

diagnosticada pel a �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�~�a�o� carceraria e nao pel a �j�u�s�t�i�~�a�- apontada por FOUCAULT: 

"A extens{io da pena n{io deve medir o 'valor de troca' da infrar;ao; ela deve 

se ajustar il transformafiio 'uti/' do detento no decorrer de sua condenafiio. 

Nao um tempo-medida, mas um tempo com meta prefixada. Mais que a 
forma do sa!ario, a forma da operar;iio" (1991:218). 
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Sobre o tempo que une o delito e o castigo: 

"Quanta mais curta o tempo que ocorre entre o de/ito e a pena, tanto mais 

estreita e duravel no e,, ,;,. ito humano e a associa<;tio dessas duas ideias ( ... )" 
(BECCARIA, 1991:84). 

A respeito de formula96es organizacionais sobre o tempo na prisao: 

" A racionalidade permeia a distribuil;ao e o uso do tempo e do esparo. 0 
regulamento prisional, por exemplo, sincroniza rigidamente as atividades 

seqiienciadas e em cadeia, conhecidas como rotina da instituirao, com a 
economia do tempo e do esparo" (SA, 1990:72). 

Tratando do trabalho encarcerado como mecanismo ,de castigo: 

"Cabe observar ainda que o trabalho prisional funciona, niJo raro , como 

instrumento de opressiio e punir;:ao. Em varios depoimentos de presos fa/a-se 

do arb[trio dos mestres, da perseguirrJo pe1petrada por parte de guardas e 

diretores penais, da impossibilidade de se constitufrem rotinas regu/ares de 

trabalho que assegurcm autonomia na administr(u;Jo do tempo dedicado a 
tais atividades" (ADORN0,1991b:74). 

" A obrigatoriedade do trabalho para os condenados pelo sistema penal 

secular assentou-se muito tempo na suposir;:ao de 'pena' no sentido 

etimolr5gico do termo: como castigo, o traba/ho deveria ser penoso, nao 

remunerado, monr5tono. Das gales as pedreiras, o trabalho niio tinha 

utilidadc para o indivfduo que o praticava, exceto o de pagar a dfvida 
contra fda para com a socicdade " (BRANT, 1986: 127). 

Com rela9aO a ociosidade e "tempo livre" em prisoes brasileiras: 

"Focos endbnicos de violencia e 'universidades do crime', penitenciarias e 

presfdios vhn sendo investigados, visirados e in,lpecionados por 
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parlamentares, �o�r�g�a�n�i�z�a�\�~�(�i�e�s� de direitos humanos, associar;oes de classe e 
imprensa. As investigar;oes sao tmfillimes em associar surtos de viotencia, em 

alguns casos endemicos e rotineiros , a brutalizar;ao que a vida carceraria 

imprime aos intemos do sistema, resultante da ociosidade e promiscuidade 
prl5prias de estabelecimentos supe1povoados e materia/mente deteriorados 

(. .. )" (PATXA0,1987:58). 

" '0 trabalho penitenciario e obrigat6rio', diz o art.88 do Regulamento 

(Regulamento Penitenciario do Estado do Rio de Janeiro) como se a 

ociosidade em que vive a massa carcerdria resultasse da soma de opr;iies 

individuais. Pelo contrario, e o sistema que obriga o condenado a mais 

completa ociosidade (.,.)" (COELIIO,l987:45) 

"( ... ) passam (presos da "deten9ao" de S.P.) o restante do dia dentro de suas 

celas sem qualquer ocupaf,:iio. Niio hd trabalho para todos na cadeia" 

(RAMALH0,1979:22). 

Sobre a longevidade, a dura9fio da carremt do crime e sua caracteriza9ao reccnte 

como atividade cada vez mais de jovens: 

"( ... ) o r('crllfamento para a 'vida de bandido' se da na faixa de idade que 

com era por volta dos 10 a nos (, .. ) e term ina por volta dos 25 anos, quando a 
maio ria dos ban didos pobres desta cidade jd dessangrou com a/gum tiro no 
corpo" (ZALUAR,l983:255), 

Sobre as diferen9as entre um trabalhador livre eo trabalhador preso: 

"Obviamente a pn5pria organizarao do f('mpo, segundo os ritmos dos 

estabelecimentos penaL1·, niio torna a jornada de traba/ho do preso 

compardvel a do trabalhador livre. A/Cm dos horcirios determinados pelos 

regimentos e das restririies, ditas de seguranra ou resultado de punir;oes, ao 

traba/ho de alguns presos, hd irregularidade no funcionamento de oficinas, 

por fa ita de materia prima ou problemas administrativos" (BRANT, 1986: 

148), 
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A respeito do tempo disponfvel dos presos e a rela<;ao como pesquisador: 

"Varios de meus entrevistados chegaram a declarar-me, de diversas 

maneiras, que a sua pronta disponihilidade para co/aborar com o meu 

trabalho estava associada fortemente a oportunidade, oferecida pelas 
entrevistas, de passarem, pelo menos algumas lzoras, envolvidos com uma 

atividade diferente, no soturno ciclo dos dias de cadeia. Como me afirmou o 

lticido 'Mao de Seda': 'Sao menos tres horas para eu tirar' " (BRAGA, 

1989:47). 

Como ficou claro nesses trechos, muitos autores utilizaram em alguns momentos o 

tempo como categoria de entendimento para o cotidiano carcerario ou entiio, essencialmente 

entre os pesquisadores brasileiros citados, a ociosidade e 'a disponibilidade do or<;amento 

temporal clos presos foi e continua sendo clestacacla. 

0 objcto gcncrico dcsta pesquisa, as instituir,ocs carcerarias, foi trataclo por cliversos 

autores no Brasil, em especial nos ultimos vinte anos. Tendo em vista porem urn certo 

carater de novidade no tema especffico da investiga<;ao - o tempo na prisao - e a utiliza<;ao 

metodol6gica do video, a op<;ao no decorrer do texto foi a de remeter as principais 

discuss5es a trechos desses autores, buscando, em cada um dos livros e artigos lidos, 

fragmentos que funcionassem como apoio ou ponto de partida para as discussoes. 

Fol dito que a �u�t�l�l�i�z�a�~�!�l�o� do video durante a realiza))l!O do trabalho de campo 

conjtituiu-se em elemento fundamental para a pesquisa. A op<;ao por urn instrumento de 

produ<;ao de imagens e sons foi feita por alguns motivos relaeionados. Atraves do registro 

sonoro tornou-se possivel a capta<;flo das varia<;oes rftmicas-do "pausado" ao "explosivo" -

e estilfsticas clas falas dos entrevistados, alem da compreensao de gfrias e frases tfpicas 

inseridas nao apenas em urn contexte verbal, mas como parte integrante de uma fala 

coerente tambem do ponto de vista sonoro. 0 "mundo do crime" se manifesta nao s6 pelo 
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uso de tcrmos cspccificos mas pel a forma com que estes sao ditos, a agilidade e dura'<ao dos 

discursos. Ao pensarmos em uma "fala tfpica" lembramos tambem de um ritmo e modo de 

articula'<ao oral. Sc a escrita propicia o recorte de palavras significativas dentro de um 

contexto gramatical, a capta'<ao sonora expande esse contexto ate a l6gica da oralidade, nao 

' excltlindo porem os inevitaveis recortes no tratamento do objeto, inerentes aos pr6prios 

processos de pesquisa. 

A importilncia da capta<;ao de unagens em uma atividade etnografica pode ter 

multiplas justificativas. Neste instante acentuo a oportunidade de observa<;ao repetida e 

diferenciada no momento da volta do campo. Atraves dessa pratica e via vel um alargamento 

temporal da observa'<ao empfrica. 0 vfdeo introduz. concli<;6es outras na rela<;ao com o 

sujeito estudado, este torna-se disponfvel no momento de se escrever o texto - no senticlo 

literal - instaura-se uma oportunidade de conjun<;ao espacial: "campo-gabinete" e 

temporal: adiantar, voltar, "pausar" a fita. 

Em um certo momento da pesquisa a experiencia com o vfdeo passou a "tomar conta" 

dos rumos a serem seguidos. Ao me cleparar com cameras e tclevisores no interior dr prisao 

a investiga<;ao foi redimensionada, no scntido de que a imagem eletronica deixou sua fun<;ao 

exclusiva de coleta de imagens e depoimentos. 0 trabalho com o video despertou uma 

sensibiliclade para com as pr6prias imagens na prisao - tornaram-se objetos da reflcxao sobre 

tempo e espa<;o - e passei a estar atento a constitui<;ao eletronica da vigililncia, ao status da 

imagem na prisao, aos monitores no coticliano que configuram a possibilidade de uma 

particular jancla, abcrta ao "muncie cia rua", na institui<;:ao carceraria. 

A expcriencia com o uso de sons e imagens proporcionou que durante a pesqmsa 

fossem rcalizados clois produtos em vfcleo. 0 mais importante e "Tereza", a respcito do 

cotidiano carcerario em geral e fartamente cliscutido no texto. 0 outro vfdeo e "Tempo 

Morto", realiz.ado a partir de uma nova ecli<;ao das imagcns captadas para "Tercz.a", 

enfocando csscncialmcnte a ociosicladc c formas de uso do tempo na prisao. 
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Destaco ainda que nao acredito na objetividade intrinseca, ontol6gica a imagem, na 

descric;:ao de dada realidade , ja que escolhas e manipulac;:oes sao caracterfsticas do ato de 

pesquisar, independentes da forma de abordagem clos sujeitos estudados, marcada pela 

16gica da visualidnde e ornlidnde on escrita. A perspcctivn complcmcntnr entre ns formus de 

coleta de dados, como o bloco de notns, as entrevistas, a gravac;:ao de sons e imagens, foi a 

tonica do trabalho de campo. 

A coleta plural de dados comprecndeu trcs instituic;:ocs: o Centro Reeducacional de 

Neves/M.G. (C.R.N.), o 5o. Distrito Policial de Campinas/S.P. e a Penitenciaria l de 

Campinas/Sumarc (tratada aqui por PI), senclo que ncsta ultima foi executada a maior parte 

cia pesquisa. A eseolha dessas instituic;:oes motivou-se pelas caracteristicas particulares de 

cada uma dentro do sistema carcen'irio brasileiro. Na primeira, com orientac;:ao agricola 10, 

encontram-se cletentos em sistema de progressao de regimes!1• No distrito foi possfvel entrar 

em contato com presos ainda nao julgados e com todas as carcncias do sistema prisional. Na 

Penitenciaria 1, de seguranc;:a maxima, foram entrevistados presos em regime fechado, 

"velhos de cadeia". 

A respeito ainda de quest6es metodol6gicas, acredito ser importante explieitar ja os 

pontos focais que foram levantados no sentido de orientar a discussao sobre o tempo e o 

espac;:o na prisao: 

1) Nos ultimos a nos, as pris6es brasileiras vem se defrontando com dilemas 

associados a "abertura" e "fechmnento" do ponto de vista das politicas organizacionais. Sao 

observaveis alterac;:oes constantes nos procedimentos formais que regulam a relac;:ao entre os 

internos e o exterior. Muitas vezes nota-se o aumento da permeabilidade espacial, factual 

(material) e simb6lica, com a introduc;:ao de meios de comunicac;:ao - a televisao nas celas 

aparece como mna particular "janela" 12 que pode ser aberta constantemente - visitas 

to Sohrc o C.R.N., antiga P.A.N .. vcr tam hem PAIXAO (1985 c !987). 
11 Como sera vista no Capitulo 2, ncssc sis:cma o intcrno passa do regime fcchado para o scmi-ahcrto c dcslc para o 

ahcrto. sendo tais lermos associados a �r�c�l�a�~�i�i�o� espacial dos prcsos como cxlcrior c com o lrabalho. 
12 A �u�l�i�l�i�z�a�~�i�l�o� do termo "jancla" ao sc tratar da telcvisao rcmclc a Paul VIRILIO (1993b). Esta discussao e 
aprofundada no capitulo dcstinado nos mcios de comunicagao na pris5o. 
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familiares, ingresso de droga,; etc. A tensao entre as "demandas sociais de �s�e�g�u�r�a�n�~�a�"� 
(PAIXAO,l987) e os ideais de Ldmnento, as necessidades e direitos dos presos ao contato 

com o "mundo da rua", press6es "de fora e de dentro" associadas a "abertura" do sistema 

prisional implicam em dilemas administrativos referentes a �o�r�g�a�n�i�z�a�~�a�o� do �e�s�p�a�~�o�.� 

2) Apesar dessas tens6es , cujas �s�o�l�u�~�6�e�s� muitas vezes apontam para uma 

maior influencia do/no "mundo de fora", o cotidiano da prisao e marcado por formas sociais 

particulares de �r�e�l�a�~�a�o� com o tempo. A experiencia da nao �o�c�u�p�a�~�a�o� nas �r�e�l�a�~�6�e�s� sociais no 

carcere resulta no paradoxo - ociosidade criminalizada e nao valorizada no exterior e presos 

em ociosidade generalizada-"( ... ) a prisiio , agredindo a /egislw;iio que a regula, prof/Je o 

preso de trabalhar, condenando-o a uma perene ociosidade" (SA, 1990:344). Sao aspectos 

relevantes para a pesquisa: o ritmo na prisao e sua que.bra (a virada de cadeia); a 

disponibilidade na economia temporal dos presos; os nfveis de �n�e�g�o�c�i�a�~�a�o� social das 

atividades relacionadas ao tempo; as formas de "matar o tempo" (com destaque para a 

televisao ); o Tempo como categoria para o entendimento do cotidiano carcerario. 

A distribui<;ao dos capitulos foi feita a partir cia 16gica cia experiencia com video na 

prisa0, sendo que o primciro - "Ajustando o Foco " - diz respeito <io que pocle ser visto 

como �p�r�e�p�a�r�a�~�a�o� para o ingress0. Por que a utilizat;ao do video na pesquisa ? Como o 

conceito de tempo aparecera no texto ? Quais as principais quest6es metodo16gicas ? Essas 

sao algumas das perguntas centrais deste capitulo. 
0 capitulo 2 diz respeito ao momento posterior a entrada com a camera na prisao, o 

cotidiano carcerario visitado a partir das not;6es de tempo e espat;o. As �r�e�h�1�~�6�e�s�,� as regras e 

acordos sociais na prisao. 
0 terceiro capitulo esta relacionado ao que pode ser chamado de "pan6ptico 

modx;rno". Ao entrar com uma camera na Pl encontrei varias outras, um circuito fechado de 
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televisao que se encarrega de uma nova economia de espw;o e tempo da vigililncia, atraves 

do olhar eletronico . 

Os meios de comunicac;:ao na prisao, principalmente a televisao, sao o assunto do 
'· 

capitulo 4. Alem de cameras, ao entrar na prisao me deparei com inumeros monitorcs nas 

celas. A discussao repousa sobre a televisao como forma de "matar o tempo" e sua atua9iio 

no espa9o prisional trazendo informa96es "midiatizadas" do "mundo de fora" . 

0 capitulo 5 foi construfdo a partir dos produtos audiovisuals elaborados atraves da 

experiencia com vfdeo na prisao. Trata-se do documentario intitulado "Tereza", a respeito do 

cotidiano carcerario e tambem, de forma breve, de "Tempo Morto", vfdeo que trata 

especificamente do tempo na prisiio. E objetivo ainda discutir nesse capftulo a possibilidade 

audiovisual como forma de divulga91io de temas de pesquisas cientfficas e o tempo e o 

espac;:o em vfdeo - em geral - e particularmente sobre a prisa\:) . 

Por fim a retomada pontual de aspectos fundamentals do texto no t6pico 

Considerac;:oes Finais. 

Essa organizac;:ao de capftulos procura delinear o percurso da experiencia com video 

na prisao. A exposi9ao parte dos preparativos que incluem ainda o marco conceitual, vai ao 

cotidiano carcenirio, chega as cameras e monitores que estavam na prisao e vai ate os 

produtos editados em vfdeo a partir dessa experiencia. 
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1- AJUSTANDO 0 FOCO- SOBRE METODOS E CONCEITOS 

"Em seu vagar meMdico e desinteressado em busca da 'verdade', a 
investigar;ao envereda por labirintos imprevistos, acabando em 
terrenos desconhecidos, movedir;os ate, os quais todavia i!uminam 
tireas de pouca vlsibl/idade, arrlbulndo semldo aquilo que se 
afigurava a primeira vista marginal, secundario, irrelevante. Desse 
modo, para as ciencias sociais, o recorte te6rico-empfrico elaborado 
a priori e tao somente indicativa, pois o objeto vai sendo construfdo 
ao Iongo do processo de investigar;ao" (Sergio ADORNO). 

�I�n�v�e�s�t�i�g�a�~�;�a�o� Microssocial e �F�o�r�m�u�l�a�~�;�o�e�s� Cotidianas 

A orienta<;ao metodol6gica desta pesqmsa se fundamenta, essencialmente, em 

parametros cia area de ciencias sociais. Inicialmente a previsao era de que a Antropologia 

Social, com enfase na tematica urbana, fornecesse a principal forma de condu<;ao da 

investiga<;ao. Durante a revisao bibliografica de diversos autores que tratam da questao 

carceraria - por uma 6tica sociol6gica - nao foi possfvel abandonar suas importantes 

observa96es consideradas fundamentais para a continuidade da pesquisa. Mas nao se optou 

por um esvaziamento completo das contribui<;6es antropol6gicas, principalmente no que se 

refere as possibilidades de interpreta91io Rimb6licn das rehu;;oes com o tempo nn prisiio , 

A partir da concep<;ao de que a pdtica de atividades associadas ao uso do tempo em 

ambientes carcerarios sofre necessariamente um constrangimento institucional e nao se 

realiza distante de uma negocia<;ao de poder entre atores sociais presos e agentes e agencia 

encarregados cia vigiliincia, tanto a compreensao de aspectos institucionais, de nfvel macro, 

como a microssociologia aplicada a investiga<;ao do cotidiano carcen'\rio, se mostraram 

indispensaveis. Desse modo, a �f�o�n�n�u�l�a�~�a�o� dos procedimentos de pesquisa se apoia na 
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�r�c�l�a�~�a�o� entre sociologia c antropologia, sendo herdado da ultima, alcm dos pariimetros de 

�i�n�t�e�r�p�r�e�t�a�~�a�o� simb6lica, a reflcxao sobre o trabalho de campo, a coleta etnognifica 

particular, o reconhccimento das �:�·�o�r�m�u�l�a�~�6�e�s� potencialmente racionais e as representac,:6es 

dos sujeitos estudados, entre outros aspectos. 

Mctodologicamente, o que se pode pcnsar em termos de relativa novidade nesta 

pesquisa e a discussao a respcito das possibilidades do suporte vidcografico na explorac,:ao 

de um objeto de estudo que, pela sua propria natureza, e arredio a qualquer tipo de 

abordagem que privilegie a imagem como forma de registro. Sendo asstm, essa questao 

mcreceu um t6pico especffico no presente capitulo. �O�b�s�e�r�v�a�~�6�e�s� sobre o acesso a prisao, os 

procedimentos genericos do trabalho de campo e a �d�e�s�c�r�i�~�a�o� do principal local visitado 

compreendem o segundo t6pico. Finnliza cste capitulo, a noc,:fto de "tempo" e como essa 

categoria esta sendo utilizada na pesquisa. 

Durante todo o texto varios aspectos da reflexao metodol6gica em ciencias sociais 

estarao presentes, com o intuito de mostrar como as quest6es colocadas na introcluc,:ao vem 

scndo tratadas. Devc-se adiantar que a pesquisa c essencialmente cxplorat6ria, partindo cia 

problematica ja exposta. A opc;:ao ainda por uma analise qualitativa diz respcito a 
possibilidade de adequac,:fto ao recorte tematico, a pretensfto de interpretar a dimensao social 

e simb6lica presente nas rcpresentac;oes dos sujeitos estudados, inseridos institucionalmente, 

em uma gama de negociac;oes de suas ac;:6es cotidianas. As tipificac;:oes formuladas pelos 

pr6prios presos, a fixac;ao destas no ambiente carcerario sao priviiegiadas na pesquisa, na 

medida em que formam e informam sobre como estes percebem o tempo e orientam seus 

orc;amentos tcmporais no sentido de ocupa-los. 
' 

Essa enfase nas construc;oes dos pr6prios atores sociais vem se firmando ja ha algum 

tempo como rica possibilidade metodol6gica. CICOUREL, apoiando-se em Schutz, afirma: 

"( ... ) o cientista social deve prestar atenrtio as estruturas de significados 

empregados pe/os atores da cena que desej<l observar, ao mesmo tempo que 
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traduz tais estruturas para os construtos consistentes com os seus interesses 
f(n1rir-ns" (1 9!10;99), 

0 reconhecimento das atribui'<oes de significado no cotidiano e o destaque no 

conhecimento que os pr6prios membros do grupo utilizam para a percep'<ao e descri<;ao de 

sua expericncia refletcm uma preocupa<;ao etnometodol6gica "( ... ) em oposi(.·iio as 

macrossociologias que buscam na atividade cotidiana a ilustrar;ao de como operam os 

padr6es institucionais" (PAIXA0,1986:94). A partir da( torna-se possfvel apontar 

distin'<6es nao residuais entre as formula'<6es organizacionais presentes no regulamento e a 

pratica cotidiana. 

Se uma leitura pressupoe que um campo semilntico seja compartilhado, como aponta 

Paul RICOEUR (1988) , o sujeito (no caso, o pesquisador) deve ter o desejo de 

compreensao alimentado pelo conjunto de agenciamentos significativos recorrentes ao 

sentido do outro - nesta pesquisa, os presos. Um exemplo claro de como as concep<;6es e 

interpreta'<oes dos presos sobre o proprio ambiente carcerario sao rclcvantcs, diz respeito a 
percep'<ao do tempo passado na prisao como "tempo perdido", "tempo morto". Esta "morte 

do tempo" ou a formula'<ao rotineira de que "presos sao crian<;as" podem sigr,ificativamente 

auxiliar na compreens1!o do contexto carcerario, apontando para o nao fixado em 

regulamentos. Como afirma ADORNO, a respeito de um cenario recente de renova<;ao 

cpistemol6gica: 

"0 111//lldo das represe!1hl('6es passou a ser incOJporado a analise e 
inte1pretar;ao das formas de ser, estar, agir, se comportar, pensar" 
(1991a: 12). 

Sobre o momento do encontro entre horizontes do pesquisador c do pesquisado, 

reflexao contemporanea da chamada Antropologia Interprelativa (Cf. CARDOSO de 

OLIVEIRA, 1988), vale ressaltar que em nenhum momento procurei "me transformar em 

nativo" (no caso preso) (GEERTZ,1989). Nao raro, antes que um encontro de discursos, 
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trata-sc de um possfvcl conflito de interprcta<;:6es difcrenciadas e concotTentes sobre um 

mesmo objeto. 

Durante o trabalho de c;unpo aprcndi muitas girias, express6es, mas usa-las de forma 

exaustiva em perguntas poderia tender mais a um bizarro esfor<;:o do que ao efetivo 

compartilhar de uma "fala". Certa vez , ao pedir "fogo" para o meu cigarro, alguns presos 

ironicamente afirmarmn que nao tinham. Ora, cles estavam fumando. Fiquei sem entcnder 

ate que um me disse sorrindo: 

"Pedirfogo na cadeia quer dizer que voce tame tirando como viado". 

A partir daf, mesmo sem a pretensao de imitar a "fala dos presos", quando precisei acender 

o cigarro, passei a pedir "a brasa". 

Pensando o uso do video na pesquisa em ciencias sociais 

A contribui<;:ao efetiva do video para esta pesquisa aparecera ·cliluicla no corpo da 

disscrta<;:ao, associada a cliscussao dos conteudos especfficos. Vale adiantar que atraves das 

grava9oes foi possfvel vivenciar os dilemas entre as esferas formais e a pnltica cotidiana na 

prisao, o que resultou em um complexo jogo de orclens e contra-orclens sobre o que podia ou 

nilo ser gravado. Com o vfdeo tornou-se nitida tambem a representa<;:iio do status do trabalho 

na prisao, e mais, o profundo conhecimento clos presos a esse respeito. Todos concordavam 

em ter suas imagens captaclas quando estavam trabalhando. A experiencia com video 

apresenta ainda a preocupa<;ao com as cameras que ja estavam na prisao (circuito fechado) e 

a utiliza<;:iio da televisao como forma crescente de passar o tempo pelos presos, esses 

aspectos serao tratados nos capf!ulos 3 e 4. 0 produto final em video e objeto de reflexao no 
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5o. capitulo. Antes porem e imponante o esboc;o do cenario refcrcntc a discussao sobrc o 

uso gcnerico da imagcm - em especial a eletronica-nas ciencias sociais. 

0 numero de investigac;6es cientfficas que compreendem a utilizac;ao de me10s 

audiovisuais vem, nas ultimas decadas, se ampliando. Essa configurac;ao acentuada em 

pesquisas recentes se apresenta de diversas formas. Podemos classificar grosseira e 

provisoriamentc dois grandes grupos. 0 primeiro e 0 dos cientistas que usam imagens e 

sons no sentido de ilustra<;:1io e complemento dos procedimentos e conclus6es. 0 segundo 

grupo, ao qual me deterei aqui, se declica a uma reflexao sobre a potencialidade clos 

instrumentos de produ<;:ao de imagens, suas especificidades, virtuais ou relativas a sua 

utiliza9ao e conseqiiencias, nao meramente resicluais, a pratica cientffiea. Essa enfase porem 

nao sugere um descaso aos trabalhos que se aliam ao �p�r�i�m�~�i�r�o� grupo, mas apenas revela a 

eoncep9ao de que a contribui9ao de tais meios pode levar a cliscuss6es fecundas e 

questionamcntos de posturas metodo16gicas. 

/\ importDncia dos mcios de comunica<;:flo em nossa sociccladc vem scndo 

reconhccicb por cientistas sociais ha algum tempo. /\nalises sobre imprensa e icleologia ja 

nao sao ineditas, ao contrario, prolifcram-se de sofisticaclas formas. Invcstigac;oes cleclicaclas 

aos processos de proclu<;:flo e emissao de mensagcns dividem agora �e�s�p�a�~�o� com a recep<;:ao, o 

reconhecimento cle um sujeito, individual ou social, interpretative, possuidor cle um 

repert6rio proprio e capaz de atuar de forma significativa no conteuclo em jogo nas relag6es 

de comunicagao. Tanto a preocupa91io com as inten96es latentes do emissor no processo de 

enuncia<;:iio, quanto a pluralidade interpretativa complexificam a comprecnsao dos processos 

coni<micativos, exigindo procedimentos cada vez mais arrojados. 

0 papel das imagcns no nosso cotidiano, as �i�m�p�l�i�c�a�~�6�e�s� destas no que vcm scndo 

chamaclo de uma 16gica visual ou outros nomcs afins, tambcm tcm ocupado maior �e�s�p�a�~�o� 

nas investiga<;:6es. 0 conflito recente no Golfo, o carater espetacularizante da cobertura 
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televisiva, a similaridade com as brincadeiras de videogame1, a possibilidade ampliada de 

transmissao direta e ao vivo, o alcance e aumento da audiencia sao exemplos da notoriedade 

das imagens e sons mediados em nosso mundo moderno. Ao !ado desse aspecto, imagens, 

fcones e sfmbolos preenchem nosso cotidiano, presentes nas ruas ou em softwares que a cada 
' ' 

dia Jevam os usuarios a uma maior agilidade nas suas tarefas, tanto no micro-computador 

pessoal como em terminais publicos. 0 podcr descritivo sintctico das imagens, :;e nao 

alcan'<ou a pnmaZia da 16gica da escrita, tem obrigado a uma convivencia ate entao 

relativamente pacifica. 

Ora, se o poder das imagens nao e ignorado por cientistas contemporaneos, a 

introdu'<ao destas em suas pesquisas - alem da utiliza'<ao marginal - ainda e timida. 

lncorporar meios de produ"ao de imagem animada a investiga"ao cientffica, distante da 

imagem ilustrativa residual, impoe uma nova reflexao a respeito de seus alcances e limites. 

Gostaria de destacar que uao fa'<o parte de um grupo que acredita na substitui'<ao sumaria da 

escrita, nem prego o fim do bloco de notas ou caderno de campo em pesquisas empfricas. 

Atualmente, o melhor parece ser a complementaridade entre o caderno de anota<;:6es e do 

instrumento de prodw<lio e registro audiovisual. Ainda que o futuro nos reserve o 

prcdomfnio dos discos de informa<;:ao dos computadores com rela<;:ao aos li·,ros, caneta e 

papel podcm ser complcmentares as cameras, indo alem da dicotomia ·que marc a a escolha 

de alguns pesquisadores entre a escrita ou o audiovisual. 

A utiliza<,:ao de discos digitais de informa<;:ao como nova formula de agrupamento e 

annazcnamcnto de dados, inclusive como produto final, talvez possa Jevar as ciencias 

sociais a uma aproxima<;flo mai;; cfctiva com os processos de produ<;iio e capta<;ao de 

imagcns ani mad as ou fixas. Os "disquetes", assim que possuam um maior espa<;:o de 

memoria, poderao armazenar grande quantidaclc de tcxtos, graficos, imagens coloridas em 

movimcnto e som dircto. 

1 A rclnr.;fio entre n cobcrlura da tclcvisfio da Guerra do Golfo co video game foi apontada por v<lrios autorcs, entre clcs 
PARENTE (1992), RAURJLLARD (1993), SANTOS (1993). 
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"Com o casamento do texto com software e possfvt>l, por exemplo, chamar 

notas de rodape, ilustra<;oes, musicas e informa<;oes mais espedficas sobre 

qualqucr ass unto do livro" 2 

Os discos de informac;ao permitem tanto a sofisticac;ao abstrata da escrita quanto o 

registro scnsfvel de imagens digitalizadas como tambem, em breve, a entonac;ao de voz 

significante nas hist6rias de vida, por exemplo. 

A idcia de multimfdia aparcce, tornando possfvcis diversos padriies de intcratividadc. 

Imagcns c sons podcm, de acordo com o interesse em cada pesquisa, ser mais ou menos 

importantcs. 0 que talvcz scja ingenuo ou preconceituoso c ignorar esse potencial. Livros e 

"disquctes" devem coexistir por muito tempo, talvez ate "eternamente". Cabe entao uma 

reflexao, nem deslumbrada nem pessimista, sobre a possibilidade tecnol6gica e seu papel 

nos processos cognitivos, tanto na captac;ao de dados, co{llo no momento da divulgac;ao 

ternatica e/ou cientffica. 

A respeito do incremento atual das forrnas de divulgac;ao, e inegavel que estas tendem 

' a un\a m<1ior p<1rticipac;ao do receptor, que p<1ssa a intervir, se nao no conteudo, nas formas 

de acesso a informac;ao. 

"Quando 11111 usudrio moderno se coloca diante de wn terminal c(e videotexto 

e se poe a selecionar as 'pdginas' de informa,;ao, percorrendo wn caminho 
singular dentro do imenso labirinto de eqiiiprohabiiidades do han co de texto, 

e/e es/6, num certo sentido, materializando (mas tam!Jem banalizando) o 

sonho mal/armiano de uma escritura em continua expansiJo e em permanente 

mrtammfose, graras cis propriedade,v combinau5rias da sistema" 

(MACHADO, J993b: 167). 

A televisao nao significou um campo ideal de divulgac;ao cicntffica para pesquisas na 

<irea de ciencias sociais, tanto pelos interesses exclusivamente comerciais desse meio, quanto 

pela opiniao de pesquisadores - entre os quais me incluo - de que a escrita ainda e a melhor 

2 Jornal "Folha de Sao Paulo" em 09/09/l992. 
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forma de orgnnizru;:ao de idcins abstrntns. Por outro Indo, a computac;:ao e seu poder de 

sfntese de linguagens esta se tornando urn meio promissor para o desenvolvimento e a 

divulg;H;ao de diversas invcstigac;oes. Softwares sobre habitos culturais, rituais, pafses, 

lugares pouco conhecidos, grupos e comunidades urbanas e rurais vem sendo produzidos de 

forma aeelerada. 

As ciencias sociais sempre tiveram relac;:oes com as demais ciencias. A analise 

quantitativa deve muito a sofisticac;:ao da matem{ttica e cstatfstica. Mais uma vcz parccc que 

a matem:Jtica sera fundamental para uma nova possibilidade para as ciencias sociais, com a 

computa<;flo e a aproxima<;flo entre textos e o audiovisual. Surge entao o hipertexto, 

aglutinador e nao necessariamente linear. 

"Na sua forma mais avanr;ada e lim{trofe, o hipertexto seria a/go assim como 

um texto escrito no eixo do paradigma, ou seja, um 'texto que ja traz dentro 

de si varias possibilidades de /eitura e diante do qual se pode escolher dentre 

varias alternativas de atualizar;ao" (MACHADO, 1993b: 186). 

0 uso de imagens por antrop6logos e soci61ogos remete de imediato i1 iclcia de 

rcgistro. Inumeros trabalhos ja vem se apoianclo ncsses procedimentos, entretanto, a reflexao 

detnlhnda sobre suns espccificidndcs, dificultludes e vuntngens, encoinrn-sc ninda  "�~�m� um 

pcrfodo de amadnrccimcnto. Claudine de FRANCE (1982) , preocupada com a 

sistematizac;:flo do uso cientffico do processo de prodlll;ao de imagens, aponta para alguns 

aspectos fundamentais. Essa autora prop6e um "corpus metodol6gico" que compreende 

v<lrias fases de utilizac;ao de imagens na pesquisa etnografica, que vai do processo de 

captac;:ao a possibilidade de observac;flo em um momento posterior. Essa ultima etapa se 

refere ao perfodo de volta do cicntista social do campo, perfodo chamado por GEERTZ 

(1990) nao trabalhando com imagens-como o "estar aqui"3 

3 Sohre a volta do trahalho de campo c o momenta da cscrita, Clifford GEERTZ dcdica o capitulo final de "EI 
Anlropologo Como Au!or". 
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No que se refere ao momenta da captac;:ao de imagens, Claudine de FRANCE propoe 

uma sistematizac;:ao que procura dar conta de diversas situa<;'6cs, em um catalogo multiplo de 

possibilidades, organizado a partir da escolha de um "fio condutor" e categorias que 

especificam a natureza da atividade social recortada pela lente da camera. No processo de 

analise do material captado, alguns aspectos tambem sao apontados pela autora como 

essenciais. A observayao repetida, acentuada por uma gama cada vez maior de wc:msos 

tecnologicos, como slow-motion, pausa, retornar c adiantar, possibilidades prcsentes 

inclusive em vfdeo-cassetes domesticos. 

Nao prctendo entrar na poH!mica sobre a substitui<;'flo do bloco de notas pela produc;:ao 

de imagens, nem nas considerac;:oes a respeito de uma possfvel objetivac;:ao no processo de 

capta<;'ao atraves de priiticas uniformes, mas apenas destacar o interesse pelo estudo 

sistematico de tais meios pela autora, e concordar que, :·( ... ) a ador;iio de um suporte, 

distinto da escrita, no que diz respeito a mane ira de captor e de transmitir conhecimentos, 

exige daqueles que dele se utilizamuma indispensavel adaptar;iio as especificidades do novo 

meio" (FREIRE, 1987:22). 

Varias experiencias em diversas areas de pesqmsa com a utiliza<;'flO de mews de 

produc;:ao de sons e imagens vcm sendo feitas. A historia tem se ocupado das contribui96es -

principalmente do cinema - para sua disciplina, os estudiosos da pcd:.igogia se dedicam ao 

repensar das possibilidades do video em contcxtos educacionais. Gostaria porem de citar o 

trabalho de Sol WORTH e John ADAIR (1975) junto aos navajos. Nessa experiencia a 

proposta foi a de que o proprio grupo estudaclo realizasse um filme4 sobre seu cotidiano. 

Scm nenhuma fmnilioridode com o cllmem os �n�n�v�o�j�o�~� �~�e� ru;:ostumnrnm com o s11porte 

instrumental para a �r�e�a�l�i�z�a�~�i�i�o� da proposta, atraves de uma seqUencia de aulas de WORTH. 

�!�I�a�~�i�l�i�t�a�d�o�s� tecnicamente - foi um processo diffcil para os pesquisadores, ja que trafegavam 
' 

na tenue linha de ensinar sem doutrinar-come<;aram seus filmes. Os temas foram variados, 

4 A utilizac;fio de filmcs em pcsquisas ctnognlficas 6 bastantc significativa, havendo inclusive publica96es que sc 
dcdicam a um rcsgatc historico dcssas iniciativas. 0 video porcm. em parte pcla sua novidadc. mas tambcm por um 
ccrto prcconccito dos que utilizam o filmc, vern conquistando vngarosamcntc o scu cspac;o, nao scndo disponivcl 
ainda ampla bibliografia que trate de suas cspccificidadcs ncssa area. 
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cada um do grupo previamente escolhido fez um filme, e o processo de investigac;:ao 

repousou exatamente nas similaridades entre estes, ja que a preocupac;:ao nao era a dimensao 

psicol6gica, mas essencialmente a social. A partir daf tiraram algumas conclusoes, sendo 

uma das principais a que apo1""va para a ideia fundamental de "movimento" - recorrente 

em 'todos os filmes - para o grupo. Essas considerac;:5es foram ainda debatidas com 

estudantes que puderam assistir aos filmes realizados. WORTH e ADAIR transformaram 

em objcto de estudo nao so os filmcs, mas a propria expcriencia, analisando o processo de 

aprendizagem, as escolhas de tema, a relac;:ao dos temas como contexto, o c6digo, os estilos 

narrativos, os sfmbolos. Ambos nao omitem em nenhum momento sua participac;:ao, 

chegando a descric;:ao detalhada de dialogos com os navajos em momentos delicados tais 

como ode ensinar a tccnica sem impor a linguagem. 

0 motivo principal de relembrar alguns passos do particular trabalho de WORTH e 

ADAIR, nindll que em nenhum momento os presos nqui estudados tenhum gruvndo ou 

filmado 0 proprio cotidiano, e justamente para dcmonstrar a pluralidade que podc ter a 

utilizac;:ao de meios de produc;:ao de imagens em diversas investigac;:oes. Sol Worth e 
apontado por MACHADO (l993b) como um pesquisador que possui um ponto de vista 

moderno no que sc refere ao olhar sobre a antropologia, em oposic;:ao a Collier Jr., na medida 

em que o primeiro obscrva que: 

"( ... ) o conhecimento anitopo/6gico comer;a a ser mediado por fotografias, 

j/lmes e fitas de som e vfdeo, esses pr6prios enunciados teen/cos devem 

comerar a ser objetos do enfoque antropo/6gico, como produtos da cultura 

que se quer con/weer" (MACHADO,op.cit.:240). 

Vivemos sem duvida uma fase experimental , na qual os eontornos entre o que e 
contribuic;:ao de fato c o que e fascfnio pcla tccnologia aincla sao pouco clcfinidos. Isso 

porcm s6 a pratiea did, mas nao deixa de scr interessante ver um antrop6logo respeitaclo 

como Clifford GEERTZ afirmando: 
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"(. .. ) a maior parte do f'tnografia e encantrada em livras e artigos, em vez de 

filmf'S, discos, exposir<les de museus etc. Mesmo neles /aJ, certamente, 

fotografias, desenhos, diagramas. tabelas e assim por diante. Tem feito fa ita 

a antropologia uma autoconsciencia sabre modos de representw;ao (para 

naofalar em experimentos com eles)" (19R9:30). 

As cicncias sempre sofisticaram scus metodos c mecantsmos de investiga<;ao. No 

caso das cicncias sociais a am\lise quantitativa incrementa seus instrumentos. Por que -

quando for considerado importante - a analise qualitativa nao pode acrescentar a imagem, 

eletr6nica ou nao, na prodw;:ao de conhecimento? 

Entrando com a c:lmcra · o trabalho de campo 

"Naqucle dia chegamos em uma Veraneio, parecida com a usada 
pel a poUcia. Dentro de/a, fuzes, camera, tripe. Como de rotina, foi 
feita unw busca rapida que nada encontraria, se tivessemos a/go a 
esconder. Como o diretor nwdm•a coslllmeiramente sua posir;ao com 
relar;ao ao registro em vfdeo, niio estavamf!S certos de nossa 
entrada. A dCinora para a autorizar;ao era maior naque/a manha. 
De repente, sem nenhuma comunicar;ao, o imenso portao foi se 
levantando. Consegulmos. Entravamos com nossos o/lws e o ollwr 
eletrr!nico do vfdeo. Entravamos onde muitos queriam sair" (Trecho 
do caderno de campo). 

As investiga<;oes que tem como sujcitos estudados os internos de prcsfdios e 

penitenciarias apresentam desde o infcio uma barreira: a entrada do pesquisador no seu locus 

de trabalho. Muitas �~�1�1�1�a�l�i�s�e�s� j;\ foram obrigadas a se distanciarem de sua postura inicial de 

�r�e�a�l�i�z�a�~�a�o� de entrevistas nao intermediadas, atraves de contato dircto com os presos, indo 

em dirc<;ao a investiga<;ao exclusiva de regulamentos. Atualmente, a dificuldade de acesso 
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clos pcsquisaclorcs parcce minimizada, scndo que ate mesmo programas de televisao 

broadcast ja foram feitos em pris6es. 

Para esta pesquisa foi considcrada inclispensavcl a aproxima'<ao direta do coticliano 

dos presos, em fun'<ao do proprio recorte proposto: a dimensao social do tempo vivido e a 

rela'<ao dcste com o cspa'<o carccrario. Tendo em vista o desejo da entrada de uma camera, 

as dificuldades para essa aproxima'<ao do cotidiano pareceram que seriam ainda maiores. 

Passo a relatar algumas experiencias relativas ao acesso com e sem a camera de vfdeo 

nas institui<;ocs visitadas. A primcira vcz que pude gravar imagens em um presidio ocorrcu 

no infcio de 1992, no Centro Rccducacional de Neves (C.R.N.), em Minas Gerais, E 
importante destacar que antes das gravai;5cs eu ja estava realizando visitas freqlientes a essa 

institui<;ao, sendo o acesso inicial autorizado pelo entao Secretario Estadual de Justic;a I 

M.G., Dr. Mario Assad. 0 ingresso do pesquisador em .Pris6es e sempre um aspecto 

peculiar. 0 primciro acesso foi possfvel grac;as a indicac;6es de pessoas conhecidas que me 

lcvaram ;1te o Sccretario de Justit;a. Durante o percurso burocratico de cartas de 

apresenta<;ao, o nt.imero de visitas, clelimitado antcriormente, foi sendo altcrado. Pude entao 

ir ao C.R.N. quantas vezes desejasse. 

Nas idas anteriores a �g�r�a�v�a�~�a�o� eom vfdeo foi possfvel entrevistar varios internos e 

funcionarios. Com perguntas feitas a partir de um roteiro aberto (ja havia tido a oportunidade 

do contato com o tema atraves de leituras) viabilizou-se a absorc;ao das primeiras 

informat;6es, obticlas dirctamente, sobre o cotidiano dos presos. Gozando de certo triinsito 

com os funcionarios do C.R.N., demonstrei a uma diretora meu interesse em gravar imagens 

da q;rim6nia do "Lava-pes", a ser realizada na capela no interior da prisao. 0 Diretor Geral 

autorizou a �g�r�a�v�a�~�a�o� e pude entao captar as primeiras imagens. 

A equipe de �g�r�a�v�a�~�a�o� era bastnnte rednzida: 3 peswas5• Um efimcm e uma assistcnte 

de iluminn<;'rlo somnvnm-se a mim. Eu, ulcm de conseguir dcpoimentos dos internos, dirigia 

o camerae fotografnvu. 0 equipmnento utilizado foi VHS (amador). Esse fato, se prejuclicou 

5 A prcocuprH;fio como tamnnho da cquipc, ou mcsmo a rcdw;ao mfixima- apcnas uma pcssoa simultancamcntc 
produzindo imagcns c pcsquisando. e discutida por ROUCH (1975). 

27 



a qnalidade das imagens, possibilitou que dumnte nossa safda da capela deixassemos a 

cilm.era ligada e pudessemos obter- ainda que nao autorizadamente-imagens de pavilhoes e 

celas. 0 balanc;o da camera, porem, prejudicou o poder descritivo das imagens. As 

complexas entradas de luz da prisao aliadas ao "olhar" quase que aleat6rio de uma camera 

ligada dcbaixo do brac;o, produziram imagcns impressionistas de um cenario sombrio, mas 

pouco ricas em detalhes. No C. R.N. esta foi a linica expericncia de captac;ao de imagens, ja 

que o diretor da instituic;ao foi substituido e seu sucessor nao permitiu a gravac;ao com 

vfcleo, apesar de garantir o acesso para entrevistas com papel e caneta. 

Essa primeira entrada com a camera foi essencial para a afirmac;ao da viabilidacle do 

projeto. Ficou claro, entretanto, que o acesso nao seria facilitaclo. Os cliretores de cacleias 

parecem saber que o ingresso de um pesquisador, principalmente trabalhando com imagens, 

e sua presenc;a constante no interior da prisao, torna acessfvel a este depoimentos e 

expericncias que muitas vezes estao alem do imediatismo jornalfstico das visitas da 

imprensa. 0 ultimo diretor do C.R.N., que proibiu a entrada com a ciimcra, chegou a afirmar 

que diante de imagens ele nao poderia qucstionar possfveis crfticas que eu ·•iesse a fazer, 

mesmo afirmando que nada havia ali que precisasse ser escondido. Ficou nftida, naquele 

momenta, a dialetica entre transparencia e opacidade que articula as relac;oes de poder na 

prisao. 

Dcpoimentos de presos para emissoras de TV a respeito das pessimas condic;oes de 

carceragem parccem nao incomodar mais, viraram tristcs rotinas, associados semprc a 
preciiria situa<,;ao s6cio-econ6mica brasileira. Configura-se um ceniirio, muitas vezes nao 

irrcal, onde "homcns honestos" vivem em sitml(;ao "similar ou pior" que os presos. Comer 

ou mcsmo dnrmir sao, muitns vczcs, mostmdos como regalias dos presos na "desgra<,;a 

generalizada brasilcira". 

Em Campinas a aproximac;flo de instituic;oes �c�a�r�c�e�r�~�1�r�i�a�s� se deu de forma diferente. 

Fui vencedor, em proposta conjunta eom outro pesquisador em Multimeios, do Premia 

Estfmulo da Prefeitura Municipal de Campinas, categoria video U-MA TIC. Tema generico 
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do fJrojeto: o eotidiano de institui<;:6es carcen!rias. Ainda que nao fosse objetivo a 

constru<;:ao de urn documentario formal- trata-se de um produto hfbriclo, situaclo na interface 

da "vidcoarte" c do documcntario - "Tercza" (titulo do vfdeo) proporcionou a entrada em 

pris6es tanto para cntrevistas quanto para a capta<;:ao de imagens. 

Apos a obten<;:iio de autoriza<;:5es judiciais 6, processo extrema mente moroso, pass amos 

para a etapa de realiza<;:ao do vfdeo. Interessado no levantamento de historia oral, realizei 

muitas visitas e entrevistas com o intuito de conhecer melhor os sujeitos do video e cia 

pesquisa. Esse pcriodo de conversas foi fundamental para uma aproxima<;:ao maior com os 

prcsos, distancianclo a proposta de video de um programa jornalistico que normalmente se 

caracteriza pel a precarieclacle temporal, pelo imediatismo na obten<;:ao de informa<;:6es. 

A rela<;:ao pesquisador e sujeitos estudaclos na prisao e marcada, scm duv'·da, por 

especificidadcs. Se a confian<;:a e um aspecto esscncial eq1 pesquisas qualitativas, que se 

pautmn em uma nproxima<;:1io direta e o estabelecimento de uma rela<;:1io duradoura, na prisao 

essa condi<;:ao se potencializa. Com o uso de urn meio de capta<;:ao de sons e imagens 

observa-se aincla uma radicaliza<;:ao dessa delicacla situa<;:ao. Em uma coleta com papel e 

caneta e uma tradi<;:ao a garantia de sigilo ao entrevistaclo. Em video, aincla que possfvel, o 

entrevistado entrega ao entrevistador a responsabilidacle pelo sigilo, ja que sopor clistorqoes 

de voz e imagem mna cJpta<;:flo normal podera ocultar uma pessoa. b "corpo a corpo", o 

encontro de dois sujeitos com o uso do vfdco e ncccssariamcnte mediado por uma maquina 

e, nao raro, como no caso desta pesquisa, por uma equipe tecnica minima, mas presente. Se 

a timidcz do entrcvistaclo muitas vezes se transforma em clificuldade para a realiza<;:ao de um 

contato, com o video essa situa<;:flo aumenta tendo em vista o pr6prio status cia 1magcm 

televisiva em nossa sociedacle. 

V arios internos, envolvidos em problemas com outras quaclrilhas fora clos muros 

cla cadeia, nao concorclaram em mostrar suas imagens. Outros tinham parentes ou amigos 

6 0 Juiz CoJTcgcdor dos presidios do Estado de Sao Paulo nn Cpoca em o Sr. Luiz Auguslo Snn Juan Franca. 
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que nfio sabiam que estavam presos c assim prcfcriram n[lo aparcccr no vfdco. Alguns aincla 

tcmiam um reconhecimento futuro, optando por esconder sua situa.;;ao para nao sofrercm 

com o rotulo cstigmatizante de ex-preso. Esses ultimos cram principalmcnte os que cstavam 

prestes a deixar a prisao. Tais problemas, que marcam a propria espeeificidade do trabalho 

de cicncias sociais utilizando vfdco, ocorreram em duas institui.;;oes escolhidas para a 

pesquisa: o So. Distrito Policial de Campinas e a Penitenciaria de Campinas-Sumare, 

considerada de seguranc;a maxima. 

Alguns fatos ampliaram as dificuldades. Um se refere a ida, elias antes de nossa 

prinleira gravac;ao, de uma emissora de TV ao 5o. Distrito. Pouco preocupados com o dircito 

de preservac;ao de imagcm dos prcsos, que alias estao cada vez mais conscicntcs disso, cssa 

equipe de jornalismo captou imagens indiscriminadamente, ouvindo o coro de gritos tais 

como: "vou tc pegar Ia fora", ou "depois a gente se acerta", conforme declarac;ocs dadas 

pclos pr6prios presos e carccreiros. 0 funcionario de plantao me apresentou como jornalista, 

sendo que nessa prisao nao pude adotar a estrategia de s6 falar sobre o video ap6s um certo 

perfodo de convcrsas. Procedendo de forma divcrsa dos jornalistas que Ia estiveram, minhas 

visitas iniciais foram indispensaveis para que os presos adquirissem confianc;:a, alem de 

garantir que s6 os que nao fossem contrarios a captac;ao de imagcns scriam sujeitos de nossa 

lente. 

E importante aproveitar cste espac;o para aprcscntar especificidades rcfercntes a 
pcsquisa com vfdco em �i�n�s�t�i�t�u�i�~�o�c�s� carccrarias. Os presos, em geral, constituem um grupo 

conscientc em �r�c�l�a�~�a�o� ao uso de sua imagem. Quando accitam ter scu rosto gravado em 

vfdeo, gostam de deixar claro que estllo ajudando, colaborando. Assim, fica evidente o fato 

de que o cientista social nfio trabalha com objctos, mas sujeitos, que alem de fazercm 

fornmlac;:oes pertinentes sobre o pr6prio cotidiano, esliio preocupados com o destino cia 

imagcm e preparados, muitas vezes, para manipular-a qualquer momento - a impressao que 

se tcm dclcs. Trata-sc das construc;oes de poses, que distante de scrcm ignoradas, ou 

consideradas imagens impuras, lransformaram-se aqui em objetos de investigac;ao. 
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Os presos questionaram a veicula\ao, o meio, a recep\ao. Sobre este ultimo aspecto e 
interessante percebcr como o uso do video difere cbs entrevistas fcitas somente por uma 

pessoa munida de papcl e caneta. Como foi dito, o video idcntifica o sujeito mostrado. 

Muitas vezes ofereci a oportunidade de depoimentos com o rosto escondido. Todos os que 

deram entrevista porem preferiram se mostrar, sendo registrada apenas uma exce\liO, um 

escultor que tinha obras expostas em algumas lojas de Campinas e solicitou que apenas sua 

voz fosse eaptada. E tradi\ao - como foi apontaclo - em pesquisas sobre a prisao o uso de 

pseud6nimos ou o registro de apenas iniciais do nome dos internos. Em video isto nao e 
possfvel. Percebi entretanto, concordando com Sergio ADORNO (199lb), um novo perfil 

da lei do silcncio, que mesmo falar, publicae assumidamcnte, sobre crimes e mortes ja nao e 

mn tabu na prisao. 

A ideia de usar pianos gera1s, de trabalhar com uma cilmcra abcrta que pudesse 

"mostrar tudo", foi logo descartada. Muitos prcsos niio gostariam de ser captados e niio 

estavamos ali para roubar suas imagens. Captarfamos algumas seqiiencias em planos abertos, 

mas a tendencia geral da �g�r�a�v�a�~�a�o� seria o uso de pianos fechados e depoimentos individuais. 

E interessante pensar que e delegado ao vfdeo a �u�t�i�l�i�z�a�~�i�i�o� de pianos de detalhe (por sua 

menor �c�l�c�f�i�n�i�~�a�o� de imagem) cnquanto ao cinema e permitido pianos extremamente abertos. 

0 curiosa e que nossa �o�p�~�a�o� par pianos fechados foi, antes de tudo, imposta pelos sujeitos 

estulJados, ou mclhor, pela rela\ao entre o pesquisador c os presos, que fazia com que o 

"furto de imagens" fosse inconcebfvcl. Esse "furto" diz respeito ao fato de que prcsos 

eventualmente apareceriam em quadros abertos. Por fim, a utiliza\ao de pianos apcnas no 

msto ou em frugmentos du pr·isno ucabou por signit'icar muito m1 edir;!lo final do vfdeo 

"Tercza", sugerindo ao espectador um olhar parcial e fcchado, limitado, a spec to este que 

insistimos em ressaltar com a utiliza.,;ao de tarjas negras sobre as imagens, como sera 

disculido no capitulo 5. 

Ao trabalhar com video, uma das �o�p�~�6�e�s� foi ampliar - o que revela uma 

potcncialidade do seu uso - a possibiliclade temporal de observa\aO etnografica ap6s o 

3! 



trabalho de campo propriamcnte dito. Uma cxpansao temporal cia �o�b�s�e�r�v�a�~�a�o� cia cokta de 

dados, particular em �r�c�l�a�~�i�i�o� ao papel. Cada vez que assistia aos depoimentos era quase 

como uma "nova visita". Do ponto de vista cmocional, o som c as imagcns rcconstruiam o 

ambientc e era possfvel um "novo encontro", embora diferente. 

Como aponta ADORNO a respcito da �a�p�r�o�x�i�m�a�~�a�o� com o cotidiano prisional na 

pesquisa que dcscnvolveu: 

"Ahandonava-se a 'frieza' das fontes documentais em prove ito de urn contato 

mais prciximo com o mundo da delinqiiencia. A histciria oficial cedia Iugar a 

uma histciria viva, tecida na prcipriafala dos depoentes. A experiencia vinha 

agora carregada de em01;oes e sentimentos, intensa de representaq<ies 

coloridas, plena de cen6rios e acontecimentos" (1991a: 30). 

Trabnlhando com vfdeo foi possfvel expandir temporalmente esta possibilidade de 

estar diante do "colorido" possfvcl na �a�p�r�o�x�i�m�a�~�a�o� com o cotidiano. Se obrigatoriamente 

minhas visitas a prisao nao podiam ser longas-na PI eu tinha que ir embora as 16:00 h - o 

vfdeo alargava a �r�e�l�a�~�i�i�o� com as pessoas e com o ambiente, possibilitando ainda a ampliar a 

�o�b�s�c�r�v�a�~�·�a�o� dos aspectos iconogr;ificos da prisao, viahilizando �d�e�s�c�r�i�~�o�e�s� detalhadas como 

as prcsentes no eapftulo 3. 

A possibilidade de aproximac;ao posterior oferccida pelo vfdeo inclui espccificiclades 

em �r�e�l�a�~�a�o� ao cinema. A mais evidente e a facilidade com a qual podemos assistir imagens 

clctr6nicas em movimento. Outra, mais sofisticada, diz rcspeito ao pr6prio momcnto da 

�e�a�p�t�a�~�f�l�o� dessas i magens. 

"Q materia/ hruto de lllll tra/Jafho C/11 \'{deo e mais erratico do que 0 do 

cinema. Registra um mimero muito maior de elementos que extrapolam a 

nossa intem;ao de significar. Tem metws simples repetiqoes de uma mesma 

ar;iio que novas versoes retomadas de um outro registro. !ncluindo tempos 
mortos, as transit;oes ( ... )" (OMAR, 1992: 94) 
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Dcssa forma, assistir ao material gravado no campo c tambcm vcr novidadcs. Muitas 

vezes gravamos7 imagens em caminhadas pcla prisao, a camera ligada, registrando 

correclores, celas de castigo. No momento de apreensao do espa<;:o carcerario, essas imagens 

que normal mente nao mostravam presos, mas a estrutura ffsica, foram fundamentais. 

Urn aspecto primordial no que se refere a particularismos metoclol6gicos cia capta<;:ao 

eletr6nica com rela<;:ao ao uso do bloco de notas e que, com o video ja nao se trata mais de 

�u�m�~� �r�e�l�<�:�~�<�;�:�a�o� exclusiva entre o pesquisador e o sujeito estudado. Ao �f�<�:�~�I�J�r� sobre o discurso 

enquanto evento, que "consiste nofato de algucmfalar", Paul RICOEUR aponta que so o 

cliscurso "( ... ) possui. niio somente um mundo mas o outro, outra pessoa, um interlocutor ao 

qual se dirige. Neste Iiltimo sentido, o evento c o feniJmeno temporal da troca, o 

estabelecimento do dialogo, que pode travar-se ou interromper-se" (1988:46). Ora, o sujeito 

estuclado ao responder �<�:�~�l�g�u�m�a� perguntJ, fala a alguem, o �p�c�,�~�q�u�i�s�a�c�l�o�r� que "( ... ) nao deixa de 

ter seu pr6prio projeto intelectual, sua propria linguagem e sua forma pr6pria de se 

comunicar com seus pares( ... )" (ZALUAR,1980:112). 

Dar um dcpoimento que esta sendo gravado inclui sujeitos outros, ainda que virtuais, 

de recep<;:ao. Ao se mostrar, o preso abre mao de um anonimato pessoal para, inclusive, 

rcccptorcs potcncinis nnonimos. A introdw;:i'io dcsscs novos sujcitos virtnais nn rehH;ilo entre 

pesquisador e pesquisado nao exclui a nccessiclade de confian9a do ultimo pelo primciro, ao 

contdrio, esta deve ser acrescicla, na meclida em que eo pesquisador que ira delimitar entre 

outras eoisas, quem serao esses outros sujeitos reeeptores. 

Nesse complexo contexto de intera<;:flo, os prcsos muitas vezes assumem a postura 

que mais lhcs parece apropriada. Demonstram conhecimento que a representa<;:ao de 

recupera<;:ao esta normal mente associada ao trabalho e a rela9ao com a famflia. Fato curiosa, 

e perceptive! em fun9ao do uso do vfdeo, e que mcsmo os presos que se recusaram a gravar 

depoimcntos faziam questao de se mostrar trabalhanclo, em oficinas, lavanclcria, cozinha, 

costura ou fazendo artesanato. Essa manipula<;:ao de impressao (GOFFMAN,l975), 

7 Eu c a cqnipc clc gravn(Ocs. 



revclando a assoeia<;:ao trabalho e potencialidacle de recupera<;:ao, e regra em institui<;:6es 

carcer{lrias. Indo a!Cm da afirma<;:ao que "pessoas constroem poses diante de cameras", 

intcrcssou comprecndcr os valorcs prescntcs ncssas rcprcscntJ<;:ocs, a manipulac;:ilo muitas 

vezes racional de atorcs sociais conscientes dos significados de sua exposi<;:ao. 

Uma investiga<;:ao na prisao-como uso do video ou nao-envolve especificidacles na 

rclac;:an entre pcsquis;l(lor e pesquisaclo. Scm duviciJ, muitas vczcs m; prcsos aprcscntam-se 

seclutores (ADORNO, 199la) c mesmo relac;:ocs de solidariclacle aparecem complexas nesse 

cen{lrio. Longe de ser il6gica, a construc;:ao clos argumentos e formulac;:oes cia criminaliclacle 

apresenta-se muitas vezes sofisticacla e, nao raro, o pesquisaclor 6 coloeaclo em cheque pelos 

pr6prios agentes estudados. 

"Diante das especificidades do objeto enfocado e dos sujeitos obser.,;ados, ao 

pesquisador outra altemaliva rcsta se111Jo uma es]Jede de 'terceira via'. Nao 

se aprcsentar como 'igua/' ao preso e sequer como pertencente a equipe 

dirigente da instituil;ao prisional, pois amhas situar;ocs desemhocam em 
dificu/dades insandveis" (ADORNO,op.cit.: 14). 

Dentro desse cemirio vale ressaltar que a escolha dos entrevistados foi feita com total 

liberdade pelo pesquisador. 0 procedimento usual de aproxima9ao na prisao compreende um 

contato inicial com funcionarios e esse 6 um momento crucial. Estao em jogo ali as 

facilidades e dificuldacles que acompanharao todo o perfoclo de visitas a prisao, como a 

espcra cli{iria para o ingresso na institui9iio, que pocle ser maior ou menor; o fato de entrar 

com caneta e papel ou gravador. 

A partir de sugestoes de funcionarios sobre os primeiros presos com quem eu ma 

conversar, foi vi:ivel a formac;:ao de um grande grupo de entrevistaclos, j{l nao mais indicado 

por agentes da instituic;:ao. Esse procedimento, de ouvir inicialmente OS funcionarios, e 
significativamente importante para a concluta bem succdicla de um pesquisador na prisao. 0 

aconselhamento sobre quem entrevistar cria uma relac;:ao de confianc;:a com o funcionario e 
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faz com que um dos principais scntimcntos da prisao - quem entende de cadeia e preso ou 

carcereiro - seja observado. 

A partir das primciras convcrsas com os prcsos - ncssc momento ainda nao rcvclava a 

intent;ao de gravar imagens - fui me aproximando de lfderes e dctentos "velhos de c:adeia". 

Essa forma de atuat;ao me havia sido ac:onsclhada e rcalmente possibilitou que, ap6s as 

entrevistas desses prcsos, muitos outros concordassem em falar. 

Com um grupo plural, a intcno;:ao foi cscutar tanto os consiclerados "recuperados" 

quanto os "bandidos natos". Os pr6prios entrevistados sugeriam nomes que, na medida do 

possfvel, foram sendo requisitados. Ao indicarem outros para as entrevistas, os presos 

senti;Jm-se p;Jrticipml(.lo do processo, aspccto cstc nccntuaclo quando elcs ja sabiam do video. 

S . . f l " I "" " J - ' b ' " , entwm-se 111 ormac os ao apontar Ia pessoa topara , aque e nao, tem ora o preso etc. 

A forma como falavam de alguns presos denunciava �c�i�s�o�~�s� entre a massa carceraria e e 
nftido o orgulho que eles sentem quando lhes e delegado o conhecimento da vida na prisao. 

Procurei uma variat;ao clos entrevistados no que se rcfere ao artigo, a postura e ao 

tempo de conclcna\=ao. De ingressantes a "vclhos de cadeia", a inten\=aO foi obtcr entrevistas

ao menos do ponto cle vista qualitativo- representativas. 

Extremamente significativo para a pesquisa foi o fato de que nas visitas, com ou scm 

a camera, pude, em geral, conversar individualmente com os prescis que eseolhia para 

entrevistar. Algumas vezes dentro de eel as, ou em uma sala de aula (P 1), conversei com os 

presos isoladamente, scm a present;a de guardas, conseguindo transcender a timidez ou o 

medo de que os depoimentos dos presos fossem ouvidos. Esse foi um fato que me 

�s�u�r�n�:�e�c�n�d�c�~�u�.� Muitns vezes me pegnva passcimdo pelo interior da prisao, sozinho, podcndo 

escolher para on de ir, com quem falar. No C.R.N. me clcparei com uma cena que �j�~�m�a�i�s� 

esperaria. Conversei com um preso em sua cela, sendo que este possufa um serrate pnra a 

confcct;no de artesanato. Com 16 anos de prisao esse preso havia aclquirido confian.;a 

suficicntc para tanto. Acontcce que, upesar de cstar preso em uma cela individual, o detento 

convivia durante o clia com outros, que, no meu entender, poderiam agredi-lo e tomar o 
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serrote. A partir desse momento ficou explicito que a prisi:io e scm duvida urn local onde 

am\lS, de diferentes tipos, circulam cotidianamente. 

E importante ficar elaro ljlle a grava<;i:io em video nao foi a unica tecnica utilizada 

para a obtew;ao de dados. V;1rias entrevistas essenciais foram conduzidas exclusivamente 

com papel e caneta, sendo a maioria assim realizada por op.;ao dos pr6prios presos. Em 

outras foi utilizado o gravador de audio, sempre com conhecimento dos entrevistados. 

Ao contrario da expectativa inicial, nao foram poucos os presos que eoncordaram em 

dar depoimentos em video. Ao se sentirem colaborando, muitos nao perderam a 

oportunidade de pedir algo quando percebiam que nao estavam sendo observados e, outros, 

faziam um rol do que consideravam injusti.;as. A cada visita cram solicitadas inumeras 

coisas. Postar c;lrtas, telcfonar, livros e rcvistas, bolas de futebol, aparelhos de televisao (!) . 

E interessante que, por �e�~�t�a�r� trabalhando com vfdeo, a impresstio que os presos tinhnm em 

de que eu fosse rico. Entre os poucos pedidos que pucle atender cstfio o de L.M., autodidata, 

que inicialmente solicitou a versao integral da "Divina Comcdia" c dcpois urn 

corrcspondente no Departamento de Ffsica da UNICAMP, para estabelccercm discussoes na 

area de campos magneticos. Muitos internos demonstraram conhecimento de fatos gerais do 

cotidi;mo e gostavam de convcrsar sobre isto. Falaram sobre corrup.;ao, PC Farias c nova 

orclcm mundial. 

Nos trabalhos de �g�r�a�v�a�~�a�o� em Campinas a eqmpe sempre foi reduzida ao niimero 

mfnimo que o equipamento clemandava. Tanto na Pl quanto no So. Distrito, o grupo era de 

quatro pcssoas contando comigo, que assumi a direyao8 e a condu<;ao dos dialogos com os 

prcsos, em clima informal de conversa. A equipe foi composta entao por um camera, um 

opcrador de VT, cnquanto a outm pessoa acumul:1va o controle de audio e a ilumin:u;ao. A 

prodw;-ao de "Tereza" conlou com urn grande numero de pcssoas, cnvolvidas no diffcil 

processo de autoriza<;flo da entrada do cquipamcnto. Estas porem nao cstiveram nas prisoes, 

onde procuramos ir em menor numero para interferir o mfnimo possfvel no cotidiano 

8 Dirofi'fiO ccmjuntn com Cnco P, de Souzn. 
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carccrario. Essa preocupa<;ao ja se firma como uma questao importante para as pesquisas 

que se propoem a utiliza<;1io de equipamentos cle registro audiovisual. Grandes equipes com 

fant;\sticos e imensos equipamentos de ilumina.;ao transformam-se em atra.;ao, alteranclo por 

complcto o cotidiano daqueles que serao gravados. 

0 trabalho do cientista social no campo reserva sempre uma infinidade de 

acontecimentos curiosos sendo que, muitos, levam a um questionamento das formas de 

abordagem, a receptividade pelo grupo estudado entre outros aspectos. Para GEERTZ 

(1989), o acaso, o susto, tornou possfvel o estubelecimento da aproxima<;ao desejada com os 

balineses. Esses acontecimentos, nao raro, levam a compreensao de aspectos significativos 

do grupo ou socieclade estudacla. 

"Pretende-se sugerir que a 'objetividade' do conhecimento em ciencias 

!wmanas e sociais compreende tanto a observdncia de regras formaL> e de 

prescrir,;iies tecnicas - nao hti porque ignorti-las ·· como tambcm um ditilogo 

permanenre com o ji1gaz, com o contingenle, com o inesperado, com a rareza 
dos aconlecimenlos" (ADORNO, 1 99la: 11 ). 

E nesse sentido que estao destacadas aqui algumas experiencias ocorridas na ocasiao 

do men ingresso nas institui<;oes ou quando me referia pela primeira vez a utilizal(ao do 

vfdeo. 

Muitas vezes, mesmo quando estava scm a cflmera, eu era identificado como 

"cineasta", "homem de televisao", principalmente por aqueles com quem eu nao conversava 

demoradamente. Sempre procurava deixar claro quais cram rcalmente os objetivos do 

trabalho, mas poucos se satisfaziam com o fato de que a universidade seria a principal 

institui.;ao de dlvulgac;:ao das imagens e depoimentos. 

Em algumas visitas ao So. Distrito Policial de Campinas, onde o delegado era o Sr. 

Joiio Aparecido de Carvalho, ficou claro que a dire.;ao colocaria barreiras para a realiza<;ao 

do nosso trabalho com imagens, esperando talvez que viessemos a desistir. Aconteeeram 
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situa.,:ocs particularcs que �s�e�r�v�i�r�~�n�n� para qucstionar os "manuais de receita" metodologicos, 

plenos de formulas ideais de aproximac,;ao com o grupo estudado. 0 primeiro aspecto e que, 

difcrentementc do C.R.N. e da PI, onde eu podia entrar em celas e conversar com quem bem 

entendesse, da forma que quisesse, no 5o. Distrito nao foi autorizado o di{ilogo scm que 

grades estivessem entre mim e os presos. Isto se deu porque, uma semana antes ca minha 

chegada, um carccreiro havia sido agarrado ao trancar uma cela e, se nao fosse tao forte, 

uma fuga de varios presos teria acontecido. Durante o perfodo que estive no 5o. D.P., alCm 

de uma serie de conflitos entre presos e administrac;ao, a situac;ao mostrava-se 

particularmente tensa em func,;ao do fato de mcnores infratores dividircm o espac,;o com 

presos adultos. 

Respeitando a ordem inicial de distancia, eu chamava os presos durante o "banho de 

sol" para que chegassem pr6ximo ii grade perto de mim. Depois de contar que nao era 

jornalista, advogado, assistente social e nem policial, iniciavamos um "bate-papo" sobre o 

cotidiano da prisao, sendo que muitos conversavam simultaneamente, o que ate entao era 

incdito, pois sempre optei por dialogar individualmente com os presos. Algumas situa<;6es 

constrangedoras acontcceram a partir claf, quando eles come<;:aram a apontar os "caguetns", 

dar empurrocs em homossexuais com pouco prestfgio (as "bichinhas", "francholas") e 

acusarem-sc mutuamcnte. 

Nesse distrito se aprescntaram, dentro das instituic,;oes visitadas na pesquisa, as cenas 

mais fortes do cotidiano das cadeias brasileiras como: homens amontoados; feridas cobertas 

por pasta de dente; presos cortados por "gilete" em varias partes da cabec;a e do corpo. Jack 

I, 2 e 3 - tres estupradores cram chamados assim - mostravam j:i ccrto ar de demencia e 

tin!1am o corpo coberto de hematomas e scm pelos, raspados no momento em que foram 

violcntados na prisao, "viraram mulher", Nesse cenario a violencia era declaradamcnte a 

rcgrn no relnclonamcnto entre os presos e entre estes e os funciomtrlos. 

Na primeira ida ao So. DP um preso passou a mao fechada para o meu lado da grade 

e pediu que eu a segurasse. Nao vendo nenhum problema, peguei sua mao e ele entao me 
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passou um pcqueno objcto macio. Abri a mao preocupado com o que scria e urn carcereiro, 

que ja me "olhava meio de !ado", fixou-se em minhas maos. Era urn pe-de-coelho. Sorri 

satisfeito para o prcso que retribuiu. Voltei cia prisao bastante alegre com o fato, afinal 

aqui:le detento tinha me desejado sorte. Lembrei de um interno do C.R.N. que, como prova 

de confian<;:a, havia me dado um prego, milimetricamente eurvado, que usava para abrir a 

"portinhola" de sua eela e que, em ultima instiincia , era tambem uma de suas armas 

pessoais. Mostrei o pe-de-coelho a alguns colegas, ainda o guardo ate hoje, tendo eolocado 

junto aos objetos ja recebidos no trabalho de campo. Dias depois, ao voltar na cadeia, 

conversava com o !icier de outra cela e contei-lhe o easo do pc-de-coelho, querendo mostrar 

que havia sido bem aceito. Olhando para mim ele riu e afirmou que, o que eu considerava 

um presente nada mais era que uma "passagem para a rua". Me explicou en tao que o fa to do 

preso ter me dado o pc-de-coelho em nada se relacionava a boas-vindas, mas que, se esse 

objeto fosse levado ate a rua, por qualquer pessoa ou meio, significaria que o preso tambem 

conseguiria a liberdade. 0 que eu achava que era boa sorte, na verdade foi uma forma de dar 

vazao a uma supersti<;:ao de cadeia. Restou o consolo de ter sido a pcssoa indicada �p�a�r�~� levar 

o pe-de-coelho. Algumas semanas depois percebi que o detento nao estava mais Ia, mas 

como era um distrito policial, provavelmente ele foi transferido para uma prisao maior. 

Cismaclo, preferi nao perguntar. 

Na Penitenciaria l - Campinas/Sumare, onde realizei a maior parte do trabalho de 

campo, acontccenun situa.;:ocs peculiares. Um dos intcrnos, na medida em Qllc fui cantando 

meu interesse de pesquisa e falci sobre a �i�n�t�e�n�~�i�i�o� de gravar imagens, �c�o�m�e�~�o�u� a discorrer 

sobre Hector Babcnco e uma lista de outros cincastas. No vfdeo "Tereza" esse preso aparece 

falando sobre Werner Herzog. Contou que ja tinha realizaclo filmes experimentais em Super-

8 e, a partir daf, n5o concordou mais em falar sobre a prisao. Toda vez que eu questionava 

sobre o cotidiano da cadeia ele mudava o assunto para cinema, filosofia grcga, ondc 

mostrava particular interesse pelos Pre-Socr::iticos. Por fim pcrccbi que ele fabria sobre a 

prisao apenas indiretamente e resolvi usar uma das horas que passava na cadeia conversando 

39 



sobrc assontos gerais com o culto assaltantc a m5o armada c, quando possfvcl, "pin<;ava" 

dele algumas informar;:6es sobrc a prisao. Posso dizer que ficamos amigos. 

Como a firma MINTZ (19R4) a respeito de um informante, "Taso", a amizade muitas 

vczes nao se constitui em um problema na rela<;ao pesquisador-pesquisado. Tornei-me 

amigo dcssc dctcnto e muito aprendi atravcs de suas rcpresenta<;ocs sobre o coticliano e os 

dilemas da prisao. Elc nao era exatamentc um prcso tfpico- como nao o era o informante de 

MINTZ- mas um preso que de forma perspicaz analisava seu proprio dia-a-dia. A sittw<;ao 

de prcso fez com que, diferentemente de MINTZ, eu tenha optado por nao revelar seu nome 

no decorrer do texto9• 

Nessa pcnitenciaria foi possfvel ver na pratica como a entrevista e apenas ma1s urn 

instrumcnto de accsso a informa<;ao. Procurando participar df alguns momentos do cotidiano 

carc'.'r{!rio, passei a almo<;ar com os funcionarios dentro dos pavilhoes. A partir daf tive 

contato direto com as formas atravcs das quais os guardas se referiam aos outros e aos 

presos, com os estere6tipos de "vacilao", "frouxo", "linha dura". Ouvi tambcm sobrc jogos 

de corrupr;:ao, como �f�a�c�i�l�i�t�:�:�~�r�;�:�a�o� de entradn de pequenas coisns proibidas ou fora do din. 

Cheguei a escntar dois guardns discutindo sobre a possfvcl troca de pavilhao de urn preso 

"cagUeta". Ambos gostariam de te-!o em seu raio. Por fim, um convenceu o outro, podendo 

ficar com o preso ate o momenta em que tres facas fossem encontradas no seu raio. 

Em uma das primeiras visitas a Pl, alguns guardas e um professor conversavam a 

respeito de um carcereiro que, por ter espancado varios presos, ficou em situa<;ao delicada. 

Sua casa - ele era casado e tinha filhos - vinha sendo apedrejada com freqUencia, recebia 

telefonemas anonimos, provavelmente de amigos dos presos que apanharam. Curiosamente 

fica ram do !ado dos detentos. clizendo que o funcionario "nih; sahia proceder". "balia de 

�g�r�a�~�·�a�'�'� e, alcm disso, como eles pr6prios afirmaram, "ele nciofazia vista grosscl'. 

9 Em urn cstudo na prisao a amizade C apcnas um dos sentiment as despcrtados nas visitas. A dUvida, a tristcza, a 
tcnsoo c ontrns sensa\'5CS nos acompanham em viirios momcntos, quando cmzamos sombrios corrcdorcs, 
convcrsamos, scntamos em cclas qucntcs ou gc1adas. 
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Durante o trabalho de campo ficou evidente a eomplementaridade esseneial entre as 

diversas formas de �o�b�t�e�n�~�a�o� de dados ja eitadas, como entrevistas, o video, as fotografias, a 

coleta informal de dados, o bloco de notas10, o "estar atento", atravcs do que foi possfvel 

comprecndcr muitos dos aspectos fundamentais do cotidiano das pris5es. Buscou-se o que 

podc scr chamado de uma metodologia intcrativa entre tecnicas diversas de obten<;:ao de 

�i�n�f�o�r�m�a�~�5�e�s�.� Algumas vezes, dados pouco significativos colhidos em entrcvistas adquiriram 

pertinencia quando relacionados a aspectos levantados em convcrsas informais. ADORNO 

(199la) aponta para a importancia cia coleta informal de dados · ao !ado das cntrevistas-na 

prisao: 

"( ... ) fragmentos de discursos e observw;rles extrafdas de instantaneos quase 

fotograficos o!Jtidos em con·eclores das instituir;oes prisionais, nos cafes em 

com't'rsas para!elas e aparentemente ingfJnuas, nos scrvir;os de revista e nas 

passagcns pc/os portocs de seguraJ11;a e 'gaio!as', nas sa/as de espcra c nas 

visitas cerimoniosas, no disposiroo das coisas e das pessoas em um espar;o 

que inspira de modo amhil'alente medo c curiosidade. Nuda disso pr)de ser 

desprezado, carregado que est a de significado" (ADORNO,op.cit.: 15). 

AI em de dados com essa natureza plural, alguns jornais do perfodo de pesquisa foram 

fundamentais, na medida em que informavam a respeito de acontecimentos em pris5es do 

Brasil e tambem porque os mcios de comunica<;:1io ocupam um espa<;o destacado nesta 

pesqmsa. 

�I�~� importante ressaltar que normalmcnte - com ou scm a camera - fui bern reccbido 

pelos presos jti que, no en tender deles, as nossas conversns njudavam a "timr �c�n�d�~�i�a�"�,� 

"passava as horas", o "tempo corria mais rapido". 

0 uso do vfdeo, e importante ficar claro, transcendeu a ideia de registro, 

principalmentc atraves da elabora<;:1io de produtos audiovisuais. Trechos editaclos de 

"Tereza" foram incorporados a este trabalho enquanto pontos de partida para discuss5es. 

10 As anotn('iics no cnderno de campo em pesquisas sohrc a prisflo aparccem como fundnmcntais, nn mcdida em que 
muilns vezes a pr6pria situayi'io da cntrcvista passa a scr objcto de invcstigayao. 
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Varios fragmentos de depoimentos, aqui presentes, se referem a forma final na qual 

apareccm no vfdeo. Desse modo, a experiencia com urn meio de produ<;ao de 1magem 

elctn1nica constituiu-se simultancamcntc em estrategia metodol6gica e objeto de 

investiga<;ao. A realiza<;fio de produtos finais em video tornon-se, inclusive, materia-prima 

de discussao, evidenciada de forma especffica no ultimo capitulo. 

Aprcscntando a no<;ao de "tempo" 

"Em que espw;o medimos o tempo que esta para passar? Sad no 
fwuro, donde parte? Mas n6s nao podemos medir o que aifl(/a nao 
existe! Sera no presente, par onde parte ? Mas n6s nao medimos o 
que nao tem nenhuma extensao! Sera no passado, para onde parte? 
Mas, para n6s, nao e mcnsurdvei o que jd nao existe!" (SANTO 
AGOSTINHO) 

E importante introduzir como a no<;:ao de tempo est:i sendo utilizada no texto. Pela 

abrangencia e polissemia desse conceito faz-se obrigat6ria a explicita<;ao dos sentidm: que o 

termo ganhar:i. A delimita<;fio conceitual como necessidade fundamenta1 metodol6gic:J. 

Dcfinir o "Tempo", aprcsent:1-lo como um conceito operacionalizavel, ou negar sua 

"caracterfstica de conceito" (KANT), admitindo porem que ele existe (SANTO 

AGOSTINHO), estudar a "durar;tio" (BERGSON) ou o "tempo social" (DURKHEIM) 

tcm sido uma das tarefas das ciencias e filosofia, ao menos desde PLAT AO (que apontou a 

maior importilncia da eternidade com relac;:ao ao tempo, sua imagem m6veJ)II. 

A proposta aqui porem nllo e a retomada das principuis abordagens a respeito do 

tempo, nem mesmo uma contribui<;:ao cfetiva para a discussi'io sobre o car:iter ontol6gico 

dessa no<;ao. A partir da leitura de alguns autorcs, e nao foram poucos os que rer'ctiram 

II Ver LACEY (1972). 
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sobrc a questao, a prctcnsao e somente deixar claro "que tempo e estc que esta presente no 

texto", quando for aplicado ao contexto prisional nos pr6ximos eapftulos. 0 esfon;o e para 

que fiquc nftida a utilizac;ao clas construc;oes relacionadas ao tempo no texto. Possivclmente, 

lcitorcs familiarizados como �c�k�b�:�~�t�c� sobrc o tempo irao sc deparar com ausencias de autores 

e idcias, mas o objetivo deste t6pico e sem duvida mais operacional que ser fertil do ponto 

de vista de contribui<;ocs te6ricas. 

Por que cstudar o tempo, ou ainda, cxpericncias sociais rclativas its formas de seu 

uso particular? A possibilidade de grupos sociais relacionarcm-sc de modo cspedfico com o 

tempo parccc ter despcrtado o interesse de muitos pesquisadores. EVANS-PRITCHARD 

descrevc os conceitos Nuer de tempo e, ao referir-se as rela<;5es dessa no<;ao com o 

ambiente ffsico, fala de "tempo ecol6gico". A utiliza<;ao do termo associa a rela<;ao e os 

constrangimentos espaciais na defini<;ao do tempo. 0 aptor se preocupa ainda com as 

unidades de tempo que compoem o que ele chama de "tempo estrutural". 

"Os perfodos maiorrs de tempo sao quase que inteiramente estruturais, 

porque os acontccimentos que re/acionam sao mudam;as no re/acionamf'nto 

de grupos sociais" (EV ANS-PRITCHARD,l97'S: 1 08). 

0 autor articula desse modo tanto as informa<;6es associadas ao ritmo e alteraq5es da 

natureza - o ambiente - quanto a dimensao social. Ambos - tempo ecol6gico e tempo 

cstrutural - referem-se a sueessoes de acontecimentos que possuem interesse para que a 

comunidade os note e relncione, uns aos outros, conceitualmente. Nao dispondo de 

"pequenas" nnidadcs de tempo12 - como horns - alem dos ciclos de elias, os movimentos do 

grupo sao essenciais para o sentimento de tempo transcorrido. A associa<;ao entre 

12 Fnlnr em "pcqucnns" unid;:Hks de tempo ntuaJmcntc pnrccc scr umn complicadn tarcfa, Na F6rmula l. por cxcmplo, 

n di"IJncin (cillci!lilt!n em tempo) de 2 scgumlos c �c�o�n�~�i�t�l�c�m�d�a� praticrtmcntc �i�n�s�u�p�c�r�~�v�c�L� 
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"movimento" e "tempo", e nao sua confusao como conceitos identicos13, torna possivel a 

comprecnsao da experiencia de dura'<ao e contagem do tempo. 

Articula-se ainda a dimensao social da cxperiencia temporal, na medida em que "( ... ) 

a hora da ordenha e a hora das refeir,:oes sao aproximadamente as mesmas para todas as 

pessoas que norma/mente mantem contatos nuituos (. .. )" (EV ANS-PRITCHARD,1978: 

116). E, com rela'<ao a expericncia "pessoal", "( ... ) um indiv{duo pode calcular a passagem 

do tempo em referencia a aparencia fisica e ao status de outros indiv{duos e as mudanr,:as 

em sua prt5pria vida, �m�a�.�~� tal mtftodo de contagem do tempo niio pos.vui uma ampla validn; 

coletiva" ( op.cit: 120). 

Nao se trata porcm de uma rfgida polariz<.H;:ao da expericncia temporal socialmente 

relevante e o calculo de tempo individualmente significativo. Essas esferas se relacionam e 

estratifica'<oes nas pr6prias sociedades apontam ainda para o quao relativo pode scr o tempo 

social 14 "( ••. ) uma vez que o tempo e para os Nuer uma ordem de acontecimentos de 

significar;ao importante para um grupo. cada grupo possui seus pr6prios pontos de 

referenda, e o tempo e, em consequencia, relmivo ao espar;o estmtural, considcrado em 

tcrmos de localidade" (EVANS-PRITCHARD,I978;J 18). 

Pesquisanclo em Bali, Clifford GEERTZ aponta: 

"Os calendarios sao usados principalmente nao para marcar o decorrer do 
tempo,( ... ) mas para marcar e classificar as modalidades qua!itativas nos 
termos das quais o tempo se manifesta na experiencia humana" (1989:257). 

0 simbolizante "calenddrios balineses" - s11o vdrios - e interpretado nfio s6 em sua 

potcncia virtual, mas na forma em que sua simboliza9ao atualizada e manifesta no vivido. 

13 Arist6tclcs afinna a associ;:H,;5o entre as �n�o�~�O�c�s� de tempo c movimcnto, o que nfio significa que scjam a mcsma 
coisa. ate porquc urn 6 mcdido pclo oulro, vcr LACEY (1972). 
14 A utiliz::u;flo dos tcrmos "individual" c "social" acoplados il �n�o�~�a�o� de tempo rcfcrc-sc a uma �q�u�a�l�i�f�i�c�a�~�f�i�o� do tempo 
no singular. c nao a �o�r�g�n�n�i�z�a�~�,�;�a�o� hicrtirquica de v:irios tempos. 
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Tanto para os Nuer quanto para os balineses uma "marca;;:ao" do tempo nao possui um valor 

in!rf.•Jscco a priori, distante de aconlecimentos relevantes, rotineiros ou nao. 

E ncccss<irio reconhcccr que se hoje falamos com descnvoltura a respcito de um 

tempo social, espacial e qualitativamente diferenciado, devemos muito a DURKHEIM, em 

sua discussao sobre as catcgorias de cntcndimcnto de KANT. Sc para estc ultimo o tempo e 
pcnsado como uma forma de sensibilidade a priori, inclusive primordial as no;;:oes de 

espa;;:o e acontecimcnto, para DURKHEIM "( ... ) o que exprime a categoria de tempo e um 

tempo comum ao grupo, e o tempo social, se assim se pode falar. Ela mesma (a categoria) e 
uma verdadeira instituit;iio social. E tambem particular ao homem; o animal nao tem 

rrpresenta(."iio deste genera" (1983:212). A concep<;;lio do tempo associada aos contextos 

sociais enfatiza a dimensao relaeional do tempo. Afastando-se de KANT, apontando a 

varia<rtio social como essencinl15, DURKHEIM tnmbem nao se aproximn de 

"psicologismos", nao considcra o indivfduo a instancia ultima para a comprecnsao do tempo. 

Aponta para a pouca importancia da perccp;;:ao pcssoa! desta no;;:ao, afirmando: 

"( ... ) a diferenr;a que existe entre a complexo de sensa,;oes e de imagens que 

SCIW' para nos orientar na durw;iio e a categoria de tempo. As primeiras sao 
o resumo de experWncias individuais que ntio sao vc"i!idas senao para o 

indivfduo que as fez"16 

E, se afastanclo cacla vez mais de uma instiincia pessoal do tempo, aponta: 

"NiJo e meu tempo que assim pode ser organizado: e o tempo tal como e 
ohjetivamente pensado por todos os homens de uma mesma cil'iliza('iJo. 

Apenas isro jd e suficil'nte para fazer enrrever que uma ro/ organiwrao deve 
ser coletiva" (DURKIIEIM, !9R3:212). 

15 0 distanciamcnto de DURKHElM em rclas:ao u KANT parccc dizcr rcspcito exclusivamcnte a questao da varia91\0 
social da pcrccp9ilo c nflo umn concept; no de que exiswm v:lrios tempos (DURKBEIM usa o termo no singular). Para 
KANT (1974) o tempo 6 unico, nfio pode ser porccl>id<> como conceito �j�~� que nno oxistem v6rigo tempos que 
possibilitcm compnmqocs entre caractcristicns uniformes c distintas. 
16 Cita91lo rctirndn de nolo (DURKHElM, 1983: 212). 
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Comentando o eaminho preparado pelo que chama de "Durkheimian School", 

PRONOVOST aponta para a conlribni<;ao desta na conccp-;ao de que o tempo "( ... ) possui 

uma dimensao especificamente social, derivada da vida social ( ... ). Alem disso, o tempo e 

quehrado em uma variedade de durac;oes (. .. )" (1989:07). 

DURKHEIM afirma niio ser residual a dimensao social na compreensao do tempo. 

Fala porcm de civiliza-;5es e sociedades inteiras com uma mesma disposi-;iio a relaeionar-se 

com o tempo de forma similar. Sera que, nao abandonando a perspectiva do tempo social, 

grufos e coletividades nao podem partilhar, atraves de rotinas especffieas, de rela<;5es 

particulares com o tempo diferentemente de outros grupos sociais? DURKHEIM parece 

poueo interessado nesse aspecto, snas macro ambi-;5es apontavam em outro sentido. Nao 

considero entretanto que pensar em termos de grupos �s�o�~�i�a�i�s� - nao falo de percep<;5es 

pessoais de tempo, que podem se tornar objetos fundamentais para outros pesquisadores -

seja um equfvoco. 

Vilrios autnr€ls, como sera visto a S€lguir, npontnrum parn a divcrsid;1dc tcmpoml no 

interior da propria sociedade. Nao se trata tambCm de um tempo social vivido em grupo 

imune aos valores cia sociedade como um todo. Mesmo profundas inser<;6es institucionais 

dificilmente apontariam para essa imunidade. Podemos pensar antes ern experiencias sociais 

diferenciadas, particulares e nao necessariamentc contradit6rias ou simctricamente opostas 

as conccp<;6es de ordem geral17 • De certo modo, o estudo de rotinas temporais espccificas, 

on;amentos particulares de tempo por grupo sociais - "( ... ) l'!irios grupos e classes sociais 

tem sua propria e particular �n�o�~�·�a�o� de tempo", como aponta PRONOVOST (1989:30) -

pocle colaborar para a compreensao etas rela<;5es humanas com o tempo no sentido generico. 

Em um numero especial cia "Current Sociology", Gilles PRONOVOST (1989) tra-;a 

nm caminho por onde a discussao do tempo na sociologia vem trafegando. Em um trajeto 

que parte de Hubert, Mauss, Durkheim, Mead, Sorokin, Merton, Gurvitch, o autor chega a 

l? "A-1erton, Sorokin e Gurvitch, em particular, analisaram a rclar;clo de grupos sociais com o tempo" 
(PRONOVOST, op.cil.:43). 
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estudos reccntes, mostrando que nao sao poueos os que trahalham ou trabalharam com o que 

clc chama de "sociology of time". Esta, enquanto clisciplina, e constitufcla a partir de aut ores 

que tiveram o tempo, nas suas difercntcs concep<;ocs, como objcto de estudo, e nao aqucles 

que apenas rcsiclualmcntc abordaram essa qucstao. Ja na introdll(;:flo cle aponta para o que e 

chamado de diversidade do tempo social. 

Dcntro desse panorama, PRONOVOST destaca trabalhos recentes que se debrUI;am 

sobre a questao do tempo a partir da reflexao empfrica de um grupo social, uma institui<;:ao, 

classes sociais, vcfculos de comunica<;:ao de massa etc. Entre os que analisaram o tempo a 

partir de uma dimensao empfrica estao Rezsohazy, Bourdieu, Zerubavel. 

Ao tratar de classicos como Mauss, Durkhcim e Hubert, PRONOVOST destaca o 

uso das categorias de tempo e espa<;:o como funclamentais para a compreensao clos ciclos e 

ritmos sagrados com os quais estes se preocupavam. Afirmaainda: 

"lluhert e Mauss apontaram freqllcntemente a natureza qualitatil•a do tempo 

social, distinta da regularidade matematica dos calendarios e ol/lros 
instrume/llos de medida do tempo" (PRONOVOST, op.cit.:05). 

A icleia de uma variedade de tipos de tempo social e hcterogeneiclacle entre as formas 

coletivas de dura<;:ao e atribufda tambem a Maurice Halbwachs e a Georges Gurvitch, por 

PRONOVOST. 

Estudos baseaclos no que c chamado de on;:amcnto de tempo se dcsenvolvcr:Jm ja a 

partir dos anos 30 nos Estados Unidos18, senclo que continuam scnclo fcitos, com frequencia 

crescentc, na Europa. PRONOVOST aponta ainda para uma tcndencia cada vez maior de 

IS Sorokin 6 apontado como um dos principais prccursorcs dcstc tipo de cstudo, hascndo na forma de como as pcssoas 
usam SC'tl tempo. PRONOVOST afirma ainda que "As primdras pcsquisas sohrr or(atncnlo dr !Cnlf'O tivcram Iugar 
no U.R .• )'.,)·., nos anos 20. Um dos pionciros foi S.C. S'trumilin, que complctou urn estudo em 1922" (l9R9:74). A 
proposta de pesquisa aqui �d�c�s�c�n�v�o�l�v�i�d�:�-�~� sc afasla dcssc tipo de cstudo indo em dirq:fio antes ?1 possihilicbdc: 
in!crprctaliva do que a dcscric;5o prccisa de rolinas. 
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realiza<;iio de trabalhos interdisciplinares no estudo do tempo. Soci6logos unem-se a 

psie61ogos, historiadores, fil6sofos e antrop61ogos19• 

Pierre BOURDIEU aponta os estudantes como urn grupo social que relaciona-se com 

o tempo de forma particular se comparado a outros grupos. 

"Scm d1ivida os estudantes vivem, e o sabem, num tempo e espar;o originals" 
(1968:61). 

Apesar de estarcm inseridos na socicdadc global, os ciclos de cstudos. presta<;6es de 

contas e examcs viabilizam, no entendcr de BOURDIEU, a conforma<;iio de ritmos 

espccfficos. A escola porem e vista por alguns autores exatamente como o local de 

conhecimento do controle de tempo no primeiro contato da crian9a com a institui9ao. 

"Cria/l(;as aprendem que o tempo social 6 delimitado, estruturado, 

constrangendo e opondo-se ao tempo livre" (PRONOVOST,l989:48). 

A inser9iio institucional dos estudantcs torna ainda possfvcl a quebra de padr6cs 

temporais da vida social. 

"Um esparo e tempo comuns ndo sao fatores de integrac;do exceto se seu uso 

for regulado por uma institui(,'Oo ouuma tradic;ao" (BOURDIEU,op.cit.:64). 

No caso da presente pesquisa n1i.o 6 dificil perceber os padr5es organizacionais de 

regula<;iio de tempo pela �i�n�s�t�i�t�u�i�~�a�o� prisao. Mcsmo estes, porem, sao cotidianamente 

ncgociados, como sera visto no proximo capftulo. 

0 constrangimento institucionaJ2° no uso do tempo nao demonstra mna imunidade aos 

padr6es temporais externos. Trabalhando as concep96es balinesas de tempo, GEERTZ 

19 "Desenvolvimentos significativos na sociologia do tempo podem ser inspirados em investiga,_'Oes intcrdisc,.p/inares. 
A sncio/ngia em reral rem muito o que aprol(/er com cstudas multidistiplinares" (PRONOVOST.op.cit.:93). 
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(1989) aponta para o quao estas se relacionam as transforma96es polfticas da Indonesia. No 

presente texto, essa associa9ao do tempo no cotidiano da prisao e no exterior sera enfatizada, 

tratando a rcla9ao do particular com os padroes genericos. 

A discussao atual sobre o tempo em nossas sociedades vern se pautando na tendencia 

cada vez maior a acelera9ao que se verifica nas mais diversas esferas da vida social. Uma 

das caracterfsticas associadas ao tempo nas sociedades contemporilneas, apontada por 

PRONOVOST, e a escassez. A velocidade aparece entao como norma e a dura9ao como 

possibilidade de redw;ao cada vez maior ou, em casos limites, a propria ideia de dura9ao e 

vista com expectativas de ser abolida. A �d�u�r�a�~�a�o� cia transmissao de um sinal televisil"(l, por 

exemplo, e reduzida ao instantaneo. 0 ideal de simultaneidade aparece em sua pknitude 

desvendando o que e chamado por Paul VIRILIO (1993b) de tempo real, no qual nao 

interessa apenas a aboli9ao da distancia, mas a compressa? maxima do proprio tempo. A 

administra9ao do tempo surge como fundamental, derivando no que VIRILIO chama de 

cronopolftica21• Nesse cenario interessa a compreensao do tempo vivido na prisao, 

relacionada ao ideal de velocidade. PRONOVOST (1989) aponta para o "(. .. ) olhar a/raves 

da i/us{io da un(formidade do tempo". Como compreender a ociosidade tendo em visra o 

tempo uti! como norma geral e mais ainda esta expectativa - da sociedade em geral - de 

otimiza9ao do tempo que resulta em um ideal de extin9ao de hiatos· temporais (tempo a 

princfpio, nao uti!)? 

(: importantc ficar claro que a expericncia de tempo na prisao em oposic;ao a 
velocidade dominante nao e vista aqui como unica, como refugio exclusivo do tempo a 

gastnr. Scm dtlvida um:1 �~�e�r�i�e� de grupos socials se dlstuncia desse ideal de ucelenu;:ao, como 

e evidente em grupos religiosos, "comunidades alternativas" (como o desejo de re

�c�o�n�s�t�r�u�~�a�o� de rotinas), ou mesmo setores do meio rural. Tais experiencias porem apresentam 

20 Entre as indica<;6cs de PRONOVOST sobre a analise do tempo em institui<;6es csta o trabalho de Roth, J.A., 
'TIMETABLES: structuring the passage of time in Hospital treatment and other careers··. Indianapolis: Bobhs
Merril.l963. 
21 A questao atual que se refere a administm<;ao do tempo parece cl1:1mar a atcn<;ao de rnuitos autorcs. "'A 
prcorupm;do com a organizm;fio e o planejamento do tcrnpo C uma das profundas, fundamentals, inclinar;Ocs do 
prcsiirtc"' (PRONOVOST,op.cit.:R6). 
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inclusive partieularidacles entre si, o que de eerta forma aponta no senticlo cia eompreens;io 

especifica da �n�o�~�5�o� de tempo social em cada uma delas. 

0 tempo enl1\o sen\ tratnc!o nos pr6ximos capftulos em sua c!imcnsao social; a 

possihilidade de lll11 "tempo particular" vivido na prisao, distanlc cia tcndencia moclerna a 
acelera<;ao; a utiliza<;flo do tcnno "tempo" no singular, pois so assim pode-se pcnsar em 

formas clistintas de rcla<;:iio temporal. Padrnetro tinico para permitir compara<_;6es. 

lntcrcssam ainda as rcpresenla<;'6Cs dos prcsos sobrc o tempo vivido encarcerado. 

";\ reprC.I'('IIIII('tio da dura(·£1o de uma atividade, por exrmt11o, curtrJ ou tonga 

- 11a qual o a lor se 1·i' em relar;tlo a uma tarr:fa !'articular- t>ade tcr 11111 !'Of'e/ 

fiuulamclltril 1111 estmlllrrt('rlo rio 'rcrsri!t!l!time' "(PRONOVOST.! 'JX'J:43). 

As pniticas e rcgras cotidianas cia prisao, a rotina, serf\o importantcs p<1ra a 

comprcensiio das formula<_;6cs dos prcsos sobre o tempo. 

0 cspa<;'O aparccc como um aspccto fundamental por sua rela<;'iiO com a no<_;ao de 

tempo. Usualmcntc o termo cspa<_;o - trata-se aqui cvidentemente de um conceito acess6rio, 

porem nao dispcnsavel - aparcccr;\ como configura<;ao de um ambiente, local das rclac;6es 

�s�n�~�:�,�i�n�i�~�1� cr·tH:'irio, contcx:tn cnrc¢crririo. A id6in de �c�~�p�n�9�o� .!4e nprcf'icntnnl n1gnrnnl'l �v�c�z�e�~� 

tambcm em sua dimcnsiio material, o �"�e�s�p�a�~�;�o�-�f�f�s�i�c�o�"� da prisao, que apcsar de seu aspccto 

concreto, cnccrra tambcm a discussao sobrc tcrritorios que scm duvicla transccnclc a 

organizac;iio material indo em dircc;ao a construc;ocs simb61icas. A pcrmeabiliclade espacial, 

�n�o�~�·�o�c�s� como "transparcncia", "limites", aparcccm como cssenciais nos capftulos 3 e 4. 
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2- DISCUTINDO 0 TEMPO E 0 ESPA<;O NO COTIDIANO DA PRISAO A 

PARTIR DA EXPERIENCIA COJ\1 VIDEO 

"As sociedades modernas assumiram a custodia de seus agressores 
e a defesa de sua dignidade humana como obrigw;ao moral. Os 
sistemaspenitenciarios brasileiros, antes de enfrentarem paradoxos 
da recuperm;ao, fracassam rws requisitos mfnimos da custodia -
garantir a existencia do prisioneiro e a satisfar;clo de s1ws 
necessidadcs basicas" (Antonio Luiz PAIXAO). 

"Quem fez a cadeia se souhesse que ia ser assim niio fazia ntio" 
(Preso do C.R.N.). 

Introduzindo o tcma 

0 objetivo deste capitulo e a exposic;:ao a rcspeito do tempo e espac;:o no cotidiano da 

prisao - na sociac;:ao1 carceniria - tendo em vista a expcriencia com video que se concretizou 

com a elaborac;:i'io do vfdeo "Tereza"2• Ainda que o trabalho de campo ocupe Iugar dcstncado 

neste capitulo, a rcvisao bibliografica a partir de autores preocupados com o cenario 

brasileiro prisional e essencial. Este capitulo ocupa posic;:ao inicial para que os seguintes -

qne se referem a um aprofundamento de questoes associadas ao tempo e espac;:o na prisao, 

I Uso aqui o tcrmo "socia,no", hcrdado de SlMMEL (1983). para dcsignar o conjunto de rchu;ocs sodais na �p�r�i�s�~�o�.� A 
socias:iio, difcrcntcmcntc da 11091i0 de SOciabilidade dcstc autor - que SC ref ere a forma - diz rcspeito a intcra91i0 que 
)eva em conta o contcUdo concreto da rcalidade. "Essa interariio sempre surge com base em certos impulsos ou em 
fu/ll;<lo de ccrtos prop!lsitos. Os instintos er6ticos, as interesses objetivos, as impulsos religiosos e prop!lsitos de 
defesa ou ataque, de ganho au jogo, de mnilio au instruqiio, e incontaveis outros.jazem com que o homem viva com 
mlfros homens, aja por eles, com eles, contra eles, organizando desse nwdo, reciprocamente, as suas condi96es-em 
reswno, para influenciar as outros e para ser influenciado par eles" (op.cit.:l65). Para SIM"MEL a socinbilidade 
transccnde () contcudo concreto em dire,ao a forma, e uma 110\'00 proxima do que chama de "mundo artificial" c cujo 
melhor exemplo c a "forma" de comportamcnto em uma rcuniao de scnhorcs. Na prisao, a sociahilidadc cntcndida 
dcsse modo podc scr urn conccilo gcncroso para a comprccnsi'io do ingrcsso do novato. o "tato"- no<;ao de SI1Vf\1EL �~� 

que o prcso prim:\rio precisa para scr bcm sucedido. 
2 Sobrc o video "Tcrcza", cdi,ao, divulga,ao, principais assuntos e forma to final, vcr capitulo 5. 
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como o "panoptico modcrno" co papcl dos mcios de comtmica<;:ao na organiza<;:ilo do cspa<;o 

e clo tempo carcenirio-possam ser dcsenvolvidos. 

!\s formula<;ocs c rcprcscnla<;6cs sociais sobrc a instilui<;ao carccdria no Brasil 

apontmn para o que vcm scndo chamado de crise, ou mesmo "falcncia" do sistema prisional. 

"Falidos" ou nao, presfclios, cadeias, pcnitenciarias3 continuam existindo e, usualmente, 

novos sao construfdos, antigos remodelados. A prisao continua e parece que por um Iongo 

perfodo pcrmancccra scndo a portadora da cxpcctativa de "solw;:ao" institucicnal do 

problema da �c�r�i�m�i�n�a�l�i�d�<�~�c�l�e�,� ou ao menos, da preserva<;:ao cia orclem. Tal "solu<;:ao" porcm, 

historicamente e no ;lmbito mundial, ainda nao se encontrou liberta de crfticas nem em seu 

p:1ssado nem em sua atualiclade. Desde o nascimcnto ate sua prolifera<;:ao, a pris5o e 

discuss6cs rclacionadas ao scu papel, sua funcionalidade, aspectos cticos envolvidos e sua 

efic:icia estiveram !ado a lado. !\ crftica, ou mcsmo o qucstionamcnto de sua valiclacle 

instituciunal, dcscnvolvcu-sc de fr>nna mais sistcm{itica em divcrsos pcrfodos histtiricos, 

resultanclo, em alguns momentos, em cxpcricncias particularcs de priitica carccraria 4 . 

f'ormas clifcrcnciadas de puni<;:ao legal a criminalidadc sempre cocxistiram e o 

cen:irio atn:il hr:1sileiro ni\o c �c�x�c�e�~�a�o�.� M11ltas. Jihcrdadc vigi:1da, cass:1c;ao tcmpur:1ria de 

dircitos, advcrlcncias c outras formas de pcna cst:io prcscntcs juntamcntc com modos 

ilegais, porcm muitas vezes tolcrados, de punic;ao, como linchamcntos, massacres, vinganc;as 

pcssoais. !\ pcna de morte, ilcgal no Brasil 5• aparcce aincla como forma de puni<;:ao praticacla 

na maioria clas vczcs por agentcs policiais, scmpre scm autoriza<;:flo judiciaria. Mas poucos 

3 A parlir de agom utilizo o tcrmo "prisfio" no scntido gcnCrico. "Cadcb" diz rcspcito, a principia, a inslituh;Ocs ondc 
os prcs0s nguanlam aiuda o jnlgamcnto. No Brasil. pcla snpcrloln\·fio, mnilas cadcias vcm sc lransformnnclo em 
presidios c �p�c�n�i�t�c�n�c�i�~�l�r�i�a�s� c o tcrmo tornou-sc tao gcnCrico quanto "prisf!o". aparcccndo divcrsas vczcs no tcxto. 
Presidios c pcnitcnci:lrias sc dcstinam awn mcsmo pdhlico, mas o;;; primciros sc distingucm pclo "regime de tranca". 
ns prcsos pcnn;lllcccm n maior �p�;�~�r�l�c� rio tempo nas cclas, cnqnaniO nas pcnitcnci(lrias os condcnnclos circulam por 
galcrias (COELHO. 1987). 
'1 FP.)f(' ns rli'<·crgCncias reJacion:Hi:Js ao modo de vcr a pris:lo, a �d�i�s�l�i�n�~�·�a�o� cn!rc utilitarismo c rctributivismo 6 
�c�~�~�c�n�.�C�i�;�l�l�.� l';1r;1 os primciros. entre os quais est{! o jurista Jeremy Bcnth;nn. a punit;;1o sc justirica por scr exemplar . 
com dcstaquc para �s�u�:�:�~� utilidade social. Os rctrihutivistas, cuja tcoria dcriva de Kant c Hegel , pcrcchcm n Ci<.;ligo 

como um fim em si mcsmn. como rcaCirma<;Iio do princfpio moral da socicdadc �(�P�A�I�X�A�O�,�l�9�~�0�)�.� Historic:rncntc as 
cxpcriCncias de cncarccr:uHcnto tcndcram a urn cclc!ismo entre csscs ponlos de vista. Sohrc cssa cliscuss:lo '-'Cr ainda 
SA ( l'YIO). 
5 Durante a rc-aliz;wJo dcsta pcsquisa cst:l scndo discuHda a possihilidacle de lcgalizaq:io da pcna capitaL klVcndo 
set ores favor:lvcis inclusive- f1 rcaliza<;J.o de um pkhiscito sohrc cssa quest flo. 
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;Jncditam na �c�x�t�i�n�<�;�~�o� da pen:. d,· priva,ao de lihcnlatk �~� c da pris:lo como "locus", cspa<;:o 

de exclusao social por uma durat;ao de tempo �~� ainda que considcrem o perfodo em que 

vivcmos como de cnsc institucionaL Mcsmo novas tccnologias de controlc social ou 

formub<;:6cs alternativas a prisao parecem ainda incipientes para se pcnsar que estamos nos 

momcntos finais da cxistcncia dessa institui<;:ao. 

Ainda que nao se prctenda aqui uma discussao de como o tempo passou a ser 

incorporado a idcia de pena, pesquisa essa fundamental, e como a pena de priva<;:ao de 

iibcrdaclc porum pcrfoclo de tempo passa a ser vista como "puni<;ao natural", vale destaear 
\ 

como ME LOSS I (I 985) interprcta cssa passagcm. 0 tempo c incorporado a pcna na mcdicla 

em que passn a scr visto como tm1 bcm, perccbido como valor. 0 clcsenvotvimento do 

�c�~�p�i�t�a�l�i�s�m�o� c acompanhado por nma valoriza<;:ao do tempo, sendo que v1vemos hoje uma 

exaccrhagao dcssa situar;ao. A respeito da Idadc Media, ME;_,OSSI aponta: 

" ( ... ) a �p�c�n�a�~�r�c�r�r�i�l�m�i�r�{�i�!�J�,� como illfercdmbio medido por valor, nao estm·a em 

cm/{lirao de encontmr na priva('iio do tempo tun cquil'(l/cnte do de/ito. Ao 

contuirio, o cqllil'(l/enlc do dono produzido pe/o de/i/o se encontrova na 

prh·a(fio dos hens socialnu·ntc ronsidcrado:•; como va!orcs: a vida, a 

intcgridade [f.sico, o dinheiro, a perda de status" (in MELOSSI e 

PAVARINI, 1985.:20). 

Nesse pcrfodo, as penas que se assoc1avam a uma dura<;:ao de tempo cram 

essenci;ilmcn!c aquclas aplicaclas pelo sistema canonico penal, no qual o tempo, como 

possivcl caminho para a reden<;:ao, aparecia mais valioso que os bens nnteriais. Para 

mcmbros cia igrcja que cometiam infra<;6es era comnm "(. .. ) a reclusilo em um morwst/rio 

por um rcmpo dctcrminado. A separar;ao total do mundo, o contato mais proximo com o 

culto e a vida re/igiosa, davam ao condenado a ocasiao, por mcio da meditar;ilo, de expiar 

sua w/J)(l" (i\1ELOSSr, op.cit:22). 

Ainda sobrc o regime pcnitcnciario canonico, MELOSSI aponta que cste "(...) 

ignorou complctwncnlc o rra/Jal!w encarccrado como forma poss[vel de execur;do da pcrw" 



(op.cit.:22). Neste t6pico se detcm na constrw;:ao da formula segundo a qual o isolamento 

(cspacial) por uma unidade de tempo era considerado a possibilidade unica de 

arrepcndimcnto e perdao. 

"( ... ) a pcna de nirccre · conw se rt'ali:ou na experitncia CW/i)nica · atribuiu 

ao tempo dt' internar(fo aftmr(fo de um quantum de tempo necessdrio para a 

pur!ficarilo segundo os criterios do sacramento de penitencia ( ... )" 

(MELOSSI, op.cit.:22) 

Apontando os aspectos fundamcntais do "tempo industrial", PRONOVOST nos 

auxilia na compreensao de que alcm do tempo scr ineorporado a pena, o c de forma 

historieamcnte particular, tendo em vista as caracterfsticas pr6prias dcssa "nova" formulas;ao 

a respeito do tempo. 

"De jato, o processo hist6rico da genese do tempo industrial imp/ica em tres 

aspectos principals: o traba/lw regular, a divisao do trabalho e a introdur;ao 

do 'tempo disciplinri' " (1989:25). 

l'RONOVOST avanqa essa discussao em um outro momento de seu texto afirmando: 

"Em nossas sociedadcs mawr \'{/lor e delegado ao tempo do que em 

sociedades tradicionais ( ... ) em nossas sociedades o tempo tem adquirido 

valor e /egitimidade; e uma parte integral dos vafm·es globais que 

parti!lwmos, tais como o trabalho, afamflia e a swide" (op.cit.:2S). 

Nao prctendo aqui a rcconstituic;ao hist6rica da trajet6ria dos processos de 

racionaliza.,ao cia punis;ao, do suplfcio ate as reformulac;oes penais a partir do seculo XVHI 

em dircs;ao a privas;ao de liberdade: a dctenc;ao por um perfodo de tempo como penalidade 

por excelGncia6. Esses trcchos foram destacados com o intuito de esbos;ar um ambiente no 

6 FOUCAULT (1991) aprcscnta uma ampln discussfio a rcspcito dos proccssos de transig?io de pcna1id:.Elcs atC o 

domfnio da penn de �p�r�i�v�a�~�f�i�o� de lihcrdndc. 
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qual foi possfvcl a implementa.;;ao da idcia de dura.;;ao a pen<1. Observa.;;oes hist6ricas 

apareccrao de acordo com o conteudo discutido em cada momcnto. Nao e a proposta, 

tambcm, a elabora<;;ao de um roteiro sistematico acompanhando o desenvolvimento 

significativo rcferente a investiga<;;ao das institui<;;ocs carcenirias. Opto, neste momento, por 

ter como pressuposto algumas observa.;;oes "quase-consensuais" a respeito do estudo do 

cotidiano atual das pris6es, como a existcncia de um conjunto de regras nao escritas e 

acordos sociais entre os presos, as formulac;:oes de tipifica.;;oes sociais pcrtinentes na 

organiza.;;ao de condutas no ambiente carcerario, entre outros aspectos. 

Regras e pad roes de cond uta 

"Ninguem ens ina o cddigo nao-escrito, no decorrer do tempo e que 
e!e (o preso) vai aprender" (Miriam P. de CASTRO). 

Muitos estucliosos cia questao carceraria parecem concordar com rela.;;ao a um ponto 

sobre o cotidiano das prisoes. 0 sistema e usualmente classificado, no caso brasileiro, como 

ca6tico, o que torna necessaria a pereep.;;ao de que as a.;;oes sociais dos presos encontram sua 

embora muitas criticas da popula<;;ao "fora clos muros" apontem nesse sentido, associando 

ociosidade a plena autonomia do uso do tempo e organizac;:ao do espa.;;o. 0 poder de 

constrangimento das a.;;oes nao e uma exclusividade do quadro administrativo. Mecanismos 

de regula.;;ao de conduta social estao presentes eotidianamente. Entre as contribui<;:6es dos 

estudos sobre prisoes estao as que apontam para a existencia de um conjunto de regras e 

padroes simb6licos, em constante atualiza,.ao, que orientam as ac;:oes sociais nos presidios 

e penitenci<\rias. 
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"Assim como a direr;ao da cadeia tem suas regras de funcionamento e as 

impoe com rigor aos presos, estes tamhbn dispoem de um conjunto proprio 

de regras que tem vigencia entre eles e sao aplicdveis por uns presos sohre 
mlfros somente" (RAMALHO,l979:41). 

Nesse sentido se definem as regras, muitas vezes acordos tacitos, do "proceder", "atuar". 0 

conhecimento dcsses aspectos e essencial para a conduta dos presos, que s6 assim podem 

ser relativamente bem sucedidos em sua experiencia earceniria. 

Em urn depoimento gravado em video, presente no document;irio "Tereza", a ide in da 

existcncia de regras no relacionamcnto entre os presos est;) evidente: 

"Cadeia e uma lei, se voce nao entrar nela ( ... ) voce pode ser ladrao, pode 

ser traficante, ce pode ser o que for. Se oce deu entrada para vacilar entao 

quer dizer que ce vai apanhar pelo erro que voce cometeu dentro do 

barraco.( ... )Cadeia acho que qualquer um tira, entendeu? Td certo que existe 

cam que e burro, entendeu, voc!l explica, exp/ica, exp/ica e/e ac!w que voce 

tU tirando cle tamhem, ele nao qucr entrar na sua linha" (Preso do 5o. DP). 

A entoruH;;ao com que sao ditas essas frases aponta no sentido de demonstrar a fon;a atraves 

da qual as rcgras sao impostas e os meeanismos de coen;ao para quem n:lo as scgue7 . 

Apcsar da existcncia dcsse conjunto de rcgras e acordos, pelo mcnos dois aspectos 

tem que ser levados em considera<;ao. 0 primeiro diz rcspeito ao fato de que regras nao 

asscguram a estabilidade das rela<;oes na prisao, nao exclucm do convfvio com os 

companheiros a "( ... ) situar;iio do imprevisfvel, na qual a vida tem que ser negociada dia a 

dia" (CASTRO,l991:63). A competencia da a9ao social entre os presos, no sentido de 

�p�r�e�s�e�r�v�!�l�~�f�i�l�o� pessonl e obten<;;i'\o de vnntugens, depende da orientn<r1!o de tnis r19Cles pelas 

regrns. 

7 Q:'.:wdo for considcrado importantc dcstacar sc o dcpoimcnto foi captado em video, gravado apenas o som. ou 
nnolado, umn ohscrvagfio sed colocada no lndo da dcsignaqfio do cntrcvistndo. Todos os trcchos do vidf'o "Tercza" 
que forcm utilizados no tcx!o scrfio dcscri!os como tal. 
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"As formas de dominm;ao desta natureza (entre a popular;ao carcerdria) 
sendo menos visfveis, sao mais eficazes" (CASTRO,op.cit.:58). 

0 modo de se alcan-;ar obcdiencia e entao uma caractcrfstica fundamental no sistema 

carc.cdrio, previsto nos regulamentos, exercitado pelo quadro administrativo e nas rela<;oes 

cotidianas entre os presos. Nao e absurdo pensar em duas estruturas de clomina<;ilo. uma 

politica, associacla a interesses organizacionais e outra "social", rclativa aos pr6prios presos 

entre si. Dentro cia prisao "( ... )a violencia e endemica. Ai/1(/a assim e passive! a media dos 

internos 'tirar cadeia' em relativa seguranra: basta que se tornem membros competentes 

des/a sociedade sui generis , ohservando seus c6digos, val ores, normas e hdbitos e 

aprcndcndo a gramatica de sua articular;ao. Em s'i/1/ese, evitar o comportamento tfpico do 

'mcihlo'" (COELHO,I987:63). 

0 segundo aspccto, que nao pode ser desprezado, e que essas regras nao devem ser 

vistas como plcnamente aceitas, nao sao padroes estaticos consensuais de uma popula<rao 

homogenea. Como aponta PAIXAO, podemos encontrar pelo menos dois grandes gmpos 

que asscguram distin96cs entre a popula<;ao carccraria, visfvcis nitidamente em uma 

institui9ao na qual se observa o sistema de progressao de regimes8 "(..) os presos no regime 

fechado ('intramuros', () '/ado de ca') e no regime progrcssivo ('extramuros', 0 '/ado de hi')" 

(1987:44). Os primeiros estao mais pr6ximos da designa<;ao de "mundo do crime"9, onde as 

"regras do procedcr" se aproximam do comportamento tipificado da "malandragem". Para 

esse grupo, pniticas ilegais no interior da prisao sao rotincims, sendo seu comportamento -

com as dcvidas cxcc<;oes - nao muito distinto dos padroes e valores da criminalidade exterior 

a prisao. 0 outro grupo, possuidor de vantagcns e direitos junto a administra9ao carccrari;;, 

8 Em vigor no Brasil - con forme nota da introdu\'50 - a progrcssao de regimes foi cxpcrimentada em meados do sec. 
XIX, em umn prisao inglcsn situada na Ausln'ilia. Nessa ocnsifio foi dcnominado mark system, (SA.1990). Variando 
no que se rcfcrc no mlmcro de csttigios - na Irl:mda, ern 1R53, o sistema progrcssivo ap;1rccia com quatro f;1scs - o 
ohjctivo central C n rcintcgrrl<;flo gradu01l com a socicdadc, rcst;lhclccendo lw;os afctivos c morais. 
9 ExprcssOcs como "mundo do crime" ou "nwlanclragcm" cslar;io associadas, llO tcxto, i't parccla de prcsos considcrada 
�n�~�o� rcc!ipcr<lda 110 interior da pris:1n, pclos pr(lprios nlorcs inslilncionnis. 
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sofre constr:mgimcntos na conduta de seus integrantcs tanto por parte do "mundo do crime" 

quanto pelo quadro de funcionarios. Orientam muitas vezes suas ac;:6es baseados em padr6es 

externos, ja que muitos tcm acesso, scm intermediarios, ao "mundo da rua". V;\rias outras 

fnn"J:lS de agrupamcnto coexistcm no interior das pris6es. Divis6cs entre a "malanclragem" 

fazcm com que o "proceder" dos presos seja sempre um processo em atualizac;:ao, bem 

clistante cla ideia de um papel, com regulamentos, fixado na parede. 

Certamentc um numero grande de regras sobrevive, temporal e espacialmente, com o 

suporte da tradic;:ao oral. Nao usar o banheiro em celas supcrlotadas durante as refeic;:oes e 

mn habito em muitas pris6es e nao segui-lo pode resultar em punic;:ao. Dispositivos punitivos 

da propria massa carceraria tambem sao vari:\veis de aeordo com pris6es ou distancias 

geogr;ificas. Mcsmo de um "barraco" (cela, "X" ou "xadrcz") podem ser obs.ervadas 

condutas, punitivas ou nao, significativamente diferenciadas. 0 "Xl" pode ser coletivo -

tudo que se recebe : alimentos, roupas, drogas, e dividido, enquanto o "X2" pode ser 

individual - cad a um e dono do que ganha. 

0 uso do tempo aparece inserido em ncgocia<;:6es que compreendem as rcgras de 

conduta dos presos e entre cstas uma das mais significativas e a que aponta para o fato de 

"( ... ) mmca agrcdir o diretor ou um funcionario para niio desencadear sohre todos, 

indistintamcntc. a reprcssiio institucional" (COELHO, 1987:72). Entao, saber "proceder" e 

tambcm eonhecer as relac;:oes de causa e efeito na prisao, o rigor dos dispositivos de castigo 

e, principalmente, nao "atrasar a vida" de outros presos, nao tornar a dura-;:ao da pena "mais 

longa", simbolica ou factual mente, ja que muitas vezes a opr,:ao administrativa e a sanc;:ao 

eoletiva. 

A discussao dos padr6es sociais de conduta nao pode excluir os agentes da ordem, 

guardas e administra<.;iio. 

"Quanto ao guarda, clc eo Iiltimo c/o de uma auleia hicrcirquim que comq·a 

no Diretor do estahdecimento, passa pe/o Chcfe de Seguranr;a. pe/o Chefe de 

Vigii£1ncia c, fino/mente , pelo lnspetor. Esta hierarquia constitui a espinha 

58 



dorsa/ tfaquifo (/UC' C (} prcoCUjJ(l((/O r/ominanfe !lOS prj,•.J)e,t;: a segurGII[;G" 

(COEL!IO,op.cit.A 1). 

Os guardas, em geral, nao se opoem a uma ruptura dos atributos formais de sua 

�p�o�s�i�~�f�l�o� e niio dcscartam a possibilidadc de �o�r�i�c�n�t�a�~�o�c�s� infonn;1is para suas a<;6es, 

atualizadas cotidianamcnlc. Essa dimcnsao informal caractcriza o que c chamado de "(. .. ) 

cultura organizacional, Iugar onde se verifica o interciJm!Jio entre delinqiicntes c agcntes 

da ordcm, os quais atrilmem significados subjctivos ds normas e diretrizcs formulae/as no 

cxercicio concreto c diariamcnte rcnovado de pr5r em fimcionamento as agencias de 

' contem;iio e de reparariio sociais" (ADORNO,l99lb: 67). Sendo assim, nao so as regras 

referentes a conduta da popula<;ao carceraria se fazem presente, como tambem compoem um 

conjunto de formula<;Oes a partir da experll!ncla concreta . 

A atuac;ao de agentes institueionais tambem se pauta em um repertorio fundamentado 

c �m�'�t�~�i�l�a�s� vczes eristalizado a partir do saber priitieo, ainda que a eonstruc;ao de tipifica<;6cs 

sociais e a �f�i�x�a�~�f�t�o� de estcre6tipos (muitas vezcs moclelados inicialmcnte na vivcncia 

cotidiana) orientem suas �a�~�o�e�s� no senlido de evitar a �r�a�d�i�c�a�l�i�z�a�~�a�o� de particularismos no 

convfvio diario com os prcsos. Estes, por outro Jado "(. .. ) niio tem o menor interesse em 

alil'iar o fordo dos guardas; no regime de 'tranca', des niio perdem a oportunidade de 

solicitor a atenriio do guarda de serviro na galeria, e para isso apresentam os mais 

divcrsos pretextos, particularmente necessidades de ir ao serviro juridico, a enfermaria, ao 

serviro social, etc. Procuram de todas as formas obter alguns minutos j(;ra da cela" 

(COELHO,l987:42). Nao so interpresos, a negociac;ao a respeito do passar o tempo 

fumbmenta-se tambcm no convfvio com os guardas. 

Tensoes entre as esfcras de organizac;ao formal e informal (ADORNO, 19') l b) se 

explieitam nao so no cotidiano carcedrio, quando se trata da aplica<;:ilo de polfticas ptiblicas, 

como no comportamento das agencias policiais externas a prisao e na esfera judiciaria. 0 

sistema eomposto pclas leis nflo est(l imune a sun atualizneiio, mr1itas vezcs dcsfiguradn ou 
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arbitraria, no cotidiano. Da mcsma forma, c6digos de atua<;ao policial nao encontnm seu 

cspclho nas n<;Ocs prUticnsl 0 . 

Dentro da prisao, o intrincado das rcla<;ucs socials mcdiadas por pr::iticas 

institucionais e cotidianas dos intcrnos (CASTRO,l991) encontra sua expressao manifcsta 

em forma de tens6es que, usualmente, eolocam os atorcs soeiais, presos e agentes da 

institui<;ao, frentc a dilcmas. 

"Niio vcr, niio ouvir e niio falar constitui a/go mais do que uma esti·ategia de 

sobrevivencia duramente aprendida pelo primario nos xadrezes policiais e 

ape1jeir;oada nas penitenciarias. 0 'cr5digo' institucionaliza a cultura dos 

mais fortes e sua dominw;iio sobre o amhiente carcerLirio e transforma a 

ordem interna das cadeias em a/go muito prr5ximo ao 'estado da natureza' de 

Hobbes, dada a jl-agilidade das barrciras normativas ao uso da f(m;a e da 
fraude no rC'solur;iio de conflitos" (PA1XAO, 1985:102). 

No atual eontcxto de violcncia "(. .. ) nao lu11ei de silencio que imper;a a circular;ao de 

�i�n�f�o�r�m�a�~�:�r�k�s� noticiando hediondos crimes de morte. Seus autores, quando identificados, 

parcccm mesmo instados a re/atar com todos os dcta/hes o ato praticado, como se fosse um 

ato de hra\'llra e de hcrofsmo que /he cmifcre prcstfgio.fonte de respeitabilidade pessoa/, no 

interior da massa carceraria" (ADORNO,l991 b:72). Com rela<;ao aos agentes 

institueionais, ao tomarcm conhecimento de tais crimes, muitos sc calam (obviamente nao e 
apontada aqui ncnlmma forma unanime de concluta) c v;1rios passam inclusive a rcspeitar 

mais esscs prcsos, distanciando-se das pr:iticas formais de puni-;:ao, alimentando a tensilo 

entre as orienta<;oes te6ricas e as atividades cotidianas. 

No que se rcfere a ndministrasoao institucional podc-se obscrvar que os diretorcs c 

supcrvisores que compoem o corpo burocn\tieo das prisocs nao ignoram as tens6cs te6ricas e 

pr:iticas no cotidiano careen'irio. Muitos ja foram guardas ou ocuparam postos menos 

cotados a partir dos quais construiram suas carrciras. Outros, poueo familiarizados, fazem 

10 A respcito dcstas tcnsOcs c da �f�r�a�g�m�c�n�t�a�~�U�o� na �r�c�l�a�~�f�i�o� entre polfcia. �j�u�s�t�i�~�;�n� c prisfio, qucstOes fundamcntais para se 
pcnsnr em mclhorias no sistema pcnitcnci;'irio e succsso nas polflicas pUhiicas pcnais, vcr ADORNO (op.cit.). 
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amizades com agentes institucionais antigos (CASTRO, 1991 ). 0 conhecimento pela dire-;ao 

dos dilemas do cotidiano muitas vezcs justifica a situa.;:ao que, diante de graves problemas, 

nao se pense na altera.;:ao da estrutura formal, revisao profunda de regulamentos, por 

exemplo. Normalmente, diante de momentos de conflito, opta-se pela troca nominal de 

pcssoas, ja que estas sao apontadas como pouco aptas para a atua.;:ao no contcxto de tcnsao 

entre o tc6rico e o pratico. 

A experiencia com vfdeo na prisao tornou possfvel vivenciar os dilemas entre o 

fonnalismo te6rico e o cotidiano ncgociado. As diretorias das instituiqoes visitadas 

colocaram uma serie de obstaculos a produ<;:ao de imagens. Alegando motivos de seguraJ1(;:a, 

indicaram, inicialmente, 0 que podia Oll nao ser gravado. Captar imagens de varios locais da 

penitenciaria s6 foi possfvel porque funcionarios diferentes nos acompanhavam e o que 

alguns proibiam, outros autorizavam. Um guarcla foi designado para ficar proximo aos 

presos nos momcntos de grava.;:ao das cntrcvistas. So depois de muito dialogo com o D!retor 

Geral essa ordem foi revista e, finalmente, conseguimos a privacidade desejada. 

Alguns locais de um presfdio sao envoltos em mistcrio, como as celas de cast:go. Os 

dctcntos que nfio passaratn por I{l as conheccin atravCs de �c�o�n�v�c�r�s�~�:�s�,� construindo tllll qtndro 

de terror nilo dcsmcntido pcla rcnHdade. JmngMM dcsses cubfculos fomm obtldas na 

confusao de ordcns c contra-ordens que nos acompanhava. A dificuldade inicial de se gravar 

imagens e depoimcntos em prisoes revela a pr6pria vitalidade da representa<;:ao sobre o 

conteudo dessas informa<;oes. 0 diretor as vezes se preocupa com graves denuncias sobre 

espancamentos e corrup<;:ao, por exemplo. Se a fala do preso pode incomodar, a imagem e 
vista pclos atorcs sociais de um presidio como um documento com poder ontol6gico de 

vcrdacle e, em nome de uma possibilidade maior de obte-las, quebramos alguns acordos 

prccios com a dirctoria. Conversei com muitos presos sobrc v<1rios aspectos do eotidiano, 

nao me limitando a questoes como solidao e reabilitaqao, como queria o diretor. 

A experiencia com vfcleo na prisao tornou niticla ainda a compreensao de como o 

dirctor de uma penitenciaria e um ator social clotaclo de grande autonomia. Apesar de 
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autoriza<;5es de superiores, os diretores podem facilitar ou nao a realizac;ao de pesquisas ou 

outros trabalhos. 

Como exemplo dos dilemas cotidianos enfrentados pelo quadro administrativo e 

�d�i�r�c�~�a�o� de uma penitenciaria esta a tolerancia relacionada aos aspectos materiais do espac;o 

prisional, que vai desde uma maior ou menor permissividade na entrada de objeto•; ate it 

"vista grossa" para com a depredac;ao espacial da propria prisao. Mesmo destruic;oes muitas 

vezes nao sao punidas de forma exemplar sob o argumento da normalidade de praticas 

depredat6rias por homens encarcerados. Em outros momentos porem esse argumento parece 

perder a validade e punic;oes severas, prescritas ou nao, sao aplicadas. Nesse contexto 

emerge entao uma tensiio ainda mais profunda associada ao tratamento diferenciado dos 

presos. Muitos internos apontam para a necessidade de uma postura igual diante de todos os 

presos, mas poucos afirmam que isto ocorre de fato na prisiio. Dessa forma, mesmo 

pregando uma universalidade de direitos e deveres, a maioria dos presos orienta suas ac;6es 

reconhecendo o particularismo e busca, nesse ambiente, a obtenc;ao de regalias e vantagens 

pessoais. 

Nao s6 o espa<;o, mas o uso do tempo na prisao tambCm nao se distancia da 

perspectiva de tratamento diferenciado. A tolerilncia nao e exclusivamente sobre o uso do 

espago mas sobre as formas ilegais de passatempo. Jogos com apostas sao proibidos, mas 

tolerados. 0 acesso ao trabulho na pris1lo, por sua escassez, apurece como um exemplo 

nftido da particularizat;ao do tratamento entre a populat;1io carceniria. 

A arbitrariedade e a revisiio de posic;6es sao muitas vezes adotadas pela dire9ao sem 

que scjam expostos os motivos. Mais uma vez a experiencia com o video tornou possfvel 

vivenciur essa dimensao. Ap6s ter permitido que eu conversasse com quem quisesse, na hom 

da grava<;ao das primeiras imagens o Diretor da PI me passou uma lista, com outros presos, 

afinnando que aquclas pessoas dariam melhorcs dcpoimentos. Arbitrariamcnte foi contra 

todas as suas autoriza<;6cs iniciais. Ncssc momento porcm cu ja havia aprcnclido a negociar 
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ordcns na prisJo. Como outras tantas, essa ordcm foi revista e diante dos argumentos de que 

os novos presos poderiam ficar tfmidos e ainda haveria uma frustrac;:ao dos presos com os 

quais combinei gravar, o diretor cedeu. 

0 conjunto de regras imposto pela administrac;:ao - que compreende tanto as previstas 

em re)!ulamentos quanto as de inspirac;:ao cotidiana fixadas pclo tempo - e muilas vczcs 

aplieado sem que os pr6prios presos saibam o porque de tais crdens. Devem cumpri-las no 

entanto. Esse proccsso usunl de exeluir o prcso do conhecimento da �m�o�t�i�v�a�~�a�o� de tais rcgras 

leva a maximiza<;iio da autoridade, "que como tal nao pode ser questionada", limitando entao 

o poder dos presos em negocia<;6es que muitas vezes nao chegam a acontecer. "Deve-se 

odedecer porque deve-se obedecer". Esse fa to traz implica<;6es para o cotidiano carcenirio, 

poupando o guarda e a burocracia administrativa de ter que informar os presos. Mesmo nao 

sabendo os "porques", a existencia de san<;6es para a nao obediencia e bastante clara. Como 

ex()111plo, Gresham SYKES aponta a proibic;:ao de se levar comida para celas em uma prisao 

de New Jersey. Os presos espc:culam sobre o fato e entre a popula<;ao carccr;\ria sflo 

apontaclos varios motivos. Os internos porem siio informados apenas que nfio podem fazer 

is to. 

"As regras, os comandos, as decisoes que 'caem' sobre os que sao 

controlados nao sao acompanhadas por exp/icar,:oes, pclo motivo que isto e 
'impraticdvel' ou 'muito diffci/'" (SYKES,l975:60). 

Fato semellmnte a esse pode ser visto atraves das palavras de um culto preso: 

"( .. ,) o apilo e a ordem ( ... ) ntlo existe ordem verl!al, de acordo com o 
hordrio e a situ01;ao, so o apito" 11 (Preso da Pl ). 

11 A discussao dn roJinn c dos "api!os" na prisao sera fci!n no capitulo 4 , no qual c dcstacado ainda o papcl da 
tclcvisao na �o�r�g�a�n�i�z�a�~�a�o� da rotina carccnlria. 
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J\inda a rcspcito da popula91io carceniria, e ncsse cemirio de regras e acordos que a 

emergencia de lideran<;:as e a econom1a de poder entre os presos se realiza. Gfrias e 

express5es conformarn uma tradi<;:ao oral peculiar12 - fixada pelo tempo - sendo que o 

conhecimento e uso destas, muitas vezes define, ou ao menos indica, maior ou menor adesao 

do preso ao "mundo do crime" no interior da prisao. A "fala tfpica", marcada por um ritmo 

particular, e composta ainda por numeros de artigos, de pavilhao, de celas e matrfcula. Como 

mostra um dos depoimentos do video "Tereza": 

"0 12 (> o cara que mexe com maconlw. Ele route maconha, vende coca{na, 

\'Code diversas coisas que srriam droga, ellftio ele eo artigo 12. 0 16 (> um 

artigo que so eo viciado. Elefwna maconlw, de lama pica, cnjim, tudo que 
for tli'Oga, se e/e nilo j(!l' ( ... ) se nilo peg a rem ele ventlemlo, entendeu, enttlo 

e/e e um /6" (Preso do 5o. DP). 

Names de animais, apelidos, sao prescn<;as constantes no linguajar intramuros. 

"Boi na cadeia, por exemplo, e o banheiro ( ... ). Tatu na cadeia e o buraco 

pro voce conseguir a fuga e geralmente o tatu e acostumado acontecer de 

dentro do boi, certo. De dentro do boi ja �c�o�m�c�~�:�a� a fazer o taru pro ce ir 

embora" (Preso do 5o. DP- Trecho do vfdeo "Tereza"). 

Nomes de mulher sao tambcm escolhidos com freqiiencia para representar uma pluralidade 

de situa<;5es ou objetos. 

"Maria /ouca e 11111 alcoo/ mislllrado com /aranja, ou entiio /imiio e 11111 

j)OUCO tie Ofi/C(J!' e 1/nJ fJOIICO de agua /ambf>m se fiver filllito j(u·te, ne. fSSO 

substitui a pinga" (Prcso do So. DP- Trccho de "Tereza"). 

tl Umn �i�n�v�c�~�l�i�s�n�>�f�i�o� delidn •nhre n "fnln Hpicn" nn priono, n $fntose entre tormo•@ mlmoron herdndoo do• discursos e 
nrtigos jnritlicos. us gfrias qnc n!ravcssnm os "muros". faz-sc necessaria. Algnns tcrmos nascem na "mnlnn<lragcm" c 
chcgnm a prisno. Outros fnzcm o caminho inverso. criados na �r�c�1�n�~�f�i�o� entre os presos, chegnm hs ruas antes mesmo 
que scus criadorcs. 
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' ' 
A "Tcrcza" e uma corda com multiplas flii1\0CS, como sera visto no ultimo capitulo, a 

"Marta Rocha" e um paozinho, o "Xaveco da Julia" e uma trai9ao. 

Muitos intcrnos, em regime scmi-abcrto ou aberto, sc cxpressam oralmente de forma 

difercnciada com a administra9ao e com os presos do regime fechado. Manipulam o 

linguajar de acordo com contextos e sujcitos distintos. A aproxima\ao do modo de falar com 

o "nmndo do crime" faz com que estes se sintam identificados com o grupo, ao mesmo 

tempo que os internos sabem que se expressar quase que exclusivamente atraves de gfrias 

com psic6logos, psiquiatras ou assistentes sociais, por exemplo, pode significar um 

"atraso"D na sua situa9ao carceraria. 0 uso de gfrias, dentro do ambiente prisional, indica 

maior ou menor adesao a malandragem. Presos que se consideram recuperados evitam a 

utiliza\ao dessa "fa! a tipica", como um dos internos entrevistados na PI eo famoso Eandido 

da Luz Vennelha, que, ap6s 25 anos de prisao completados em agosto de 1992, afirmou: 

"Estou com Deus e Ionge da gfria dos mafandros". 14 

Rrgras, ritos e grupos 

"De fa to, o tempo sri e wn tem!Jo vivido (psicolrigica, socio/iigica ou 
politicamente) pe/o fato de ser interrompido" (Paul VIRILIO). 

0 conhecimento das rcgras na prisao c tcstado por uma scrie de rituais de inicia<;:ao e 

de passagem, como o ingresso do novato, a participa\ao em um plano de fuga, a adesao a 

l3 Giria rccorrcntc, o "atrnso" C tudo que significa a1go contra o intcrno, a pcrda de urn beneficia, uma "mancha" no 
born comportamenlo. Nao s6 urn possfvel aumcnto do tempo passado na prisao. mas tambCm a complica9Uo de 
direitos e rcgalias. Grossciramcnte, o "atrnso" estaria prOximo a idCia de atrapalhar. "Fulano me atrasou" scria algo 
como "Fui atrapalhado ( delatado, impcdido, rouhado) por fulano". 
14 Dcpoimcn!o no jornal "0 Eslado de Sao Paulo" em 02/05/1992. 
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rcbcli[lcs e motins etc. As "provas de coragcm", "provas de lealdadc" �(�C�A�S�T�R�~�)�,�l�9�9�1�)� alem 

de funcionarem como testes rcfcrentes a pcrten9a ao "mundo do crime" pcrmitcm o 

estabclccimento de unioes e alianc;:as , ainda que na maior parte das vezes poueo duradouras, 

entre presos. 

A solidariedade entre a popuht9ao carceniria c vista como uma ameac;:a a ordem 

(CASTRO,op.cit.), sendo a emergcncia de grupos rivais menos atemorizante que uma ac;:ao 

coordcnada em massa com objetivos c intcrcsscs comuns. A adesao a determinado grupo 

pode trazer vantagens, mas simultaneamente, a perda de confianc;:a de outros presos. Dessa 

forma, �t�o�r�n�a�r�~�s�e� um mcmbro compctcnte em uma institui"ao cmccniria e tamhl:m orientar 

suas ac;:ocs com ceria cautela. Nao se devc deixar de cstar atcnlo em tllll ambiente ondc "( ... ) 

manta re/acionamcllfos de amizade pode sigmj/car �p�r�o�t�c�~�I�i�o�.� mas tamhem pode traduzir 

fraqucza e levar ao dcsprest(gio" (CASTRO,op.cit.:63). 

As inser96es em grupos no ambiente carcerario sao extremamente particulares. Ao 

mesmo tempo que talvez esse seja um dos maiores exemplos de convivencia social 

obrigat6ria, no qual necessaria mente �d�e�v�e�~�s�e� aprcnder "como proceder", a escolha de 

parcetros e o poder de negociac;:ao de companheiros de cela nao esta completamente 

cxclufda. Normalmente presos sao obrigados a conviver com outros com hist6rias de vida, 
'· 

luibitos, valores e comportamento significativamente difcrenciados. Nao c regra a �s�c�p�a�r�a�~�·�a�o� 

por artigos do e6digo penal ou entre "novatos" e "expericntes". A possibilidade de altcra<;:ao 

dos companheiros, rcsultando em transfcrcncias espaciais dentro da prisao, depende do 

prcstigio do solicitante com �r�e�l�a�~�a�o� a aclministrac;:ao e com a propria popula"ao carceraria. 

Um novato clificilmente possui autonomia para mobiliclade espaeial e de parceiros. Muitos 

presos porcm passam grande parte do tempo em reclusao solicitando mudan\as de 

inslllllit,;!lo por eli versos motlvos. Entre os mnls freqOentes esta n �n�p�r�o�x�i�m�a�~�!�l�o� com a famnia 

atravcs cia transferencia de cidade ou algum atrito irremediavel com internos da prisao. 

Nesse caso existe ainda o "seguro" visto pelos presos como "cadeia clentro da cadeia", onde 

ficam separados, ao menos teoricamente, doentes contagiosos, presos "jurados de morte", 

66 



criminosos de alta pcriculosidade c outros, cujo convfvio com a populat;:ao da prisao c visto 

como uma ameat;:a em qualquer sentido. 

A mobilidade espacial na prisao caracteriza-se, ainda, como um rccurso estratcgico 

administrativo no sentido de scparar lideraw;;as, desmobilizar grupos, alem de funcionar 

como instrumento punitivo para atores sociais envolvidos em pianos de fuga. A trajet6ria 

por varias cadeias de um preso envolvido em rebeli6es e persegui<;:6es no sistema15 vai de 

acordo com o que vem scndo dito: 

"Sa{ de hi, as turma bateram em mim, sa( fui pra Wenceslau, passando por 

Pirajuf, Avare ( ... )fui pra Araraquara. Todos estes Iugar que a gente passou 

a gcnte apanhou. Fiquei dois meses em Araraquara, mandaram eu de mlta 

pra Penitenciaria do Estado. Cheguei Ia fiquei tres meses na cela forte, 
dormindo no chao duro, maior patifaria" (Preso da Pl). 

Se, como muitos pesquisadores da area de cicncias sociais vcm apontando, a 

expcricncia temporal c marcadamente qualitativa e o tempo e pcrcebido por grupos e 

indivfduos a partir de marcos significativos que particularizam momentos no fluxo cotidiano, 

os rituais aparecem como fundamentais para a compreensao do tempo na prisao. 

"Atividades servem como wn ponto de referencia para a distinrao simb6/ica 

entre diferemes tipos de tempo. 0 tempo e uma re/{/(;ao entre atividades" 
(PRONOVOST,l989:40). 

Como atividades diferenciadas sao escassas na prisao, os rituais afinnam sua importancia na 

relat;:ao com o tempo vivido. 

Os rituais do cotidiano carcerario nao sao exclusivamente realizados por iniciativa 

dos presos. Praticas organizacionais compreendem, especialmente em penitenciarias 

15 A utiliz::H;flo do tcrmo "sistema" pclos pr6prios prcsos 6 rccorrcntc. 
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�m�a�i�o�r�c�~�.� �p�a�k�s�t�m�~� cvcntuais, ritllR rcli!J.iosos 16, tr11hnlhos em j!!rupo etc. llistoricamente, a 

esses rituais tern sido entregue a expectativa de �r�e�i�n�t�e�g�r�a�~�a�o�,� o "encontro com Deus" ou com 

valores sociais em salas de aula e trabalho. Mesmo atividades coletivas esportivas nao se 

realizam scm o consentimento administrativo e, normalmente, com o acompanhamento de 

;1gct;tcs institucionais. Em grandes penitenci:irias sao organizados torneios de futebol -

rituais de grande prestfgio - com freqiiencia17 , sendo a nao �l�i�b�e�r�a�~�a�o� de uma ccla para a 

�p�a�r�t�i�c�i�p�a�~�a�o� no campeonato um mecanismo punitivo usual. 0 hodrio do futebol, o cspa<;o 

para sua pratica, o acesso a bola e a outros equipamentos, a �o�r�g�a�n�i�z�a�~�a�o� e datas de torneios 

internos1s sao pautas de �n�e�g�o�c�i�a�~�a�o� na prisao. Barganha-se tudo: alimentos, drogas, roupas, 

"surras", direitos, deveres, vantagens, trabalho , lazer, protet;ao, em urn mercado concreto e 

abstrato, formal e informal, tolerado ou nao, onde porem , dificilmente as duas ou mais 

partes envolvidas no neg6cio estao em �s�i�t�u�a�~�a�o� similar de poder. 

0 ritual no qual a �i�n�s�t�i�t�u�i�~�a�o� afirma de maneira enfatica sua �d�i�s�p�o�s�i�~�a�o� disciplinar e 

principalmente sua fort;a de dominat;ao e, scm duvida, o que compreende as praticas 

associadas ao ingresso do novato19• A chegada nos distritos e delegacias policiais e 

marcante, nao s6 pela reclusao em cubfculos, a maioria deles superlotados, mas Ltmbem 

porque a utllizat;no de metodos intlmldatorlos, extremamente vwlcntos, nao fol abandonada. 

Tortutas ffsicas e verbals, sofisticadas ou nfio, espancamentos, sao ainda a re:;ra em muitos 

estabelecimentos. 

"A po/icia pega oce na rua, e ladriio, averiguaqiio. Que jeito que eles 
desco!Jre que oce roubou e ta/7 As vezes c{J are assina bronco que niio e sua. 
Pau de amra. Eu nao tava aguentando mais o pau de arara a( cortei o 

16 As rcligiocs mnis divcrsns alojam-sc em prisocs brasilciras. Em muitos casos, a ociosidadc, a disponihilidadc de 
tempo dos prcsos podc tcr sc constitufdo em fator de facilidadc pam o engajame01o de indivfduos c sctorcs da 
popnln<;no carccraria em atividadcs rcligiosas. Em fnn,ao da exist6ncia de Iantos grupos rcligiosos, ehega-sc a temer 
por sCrios connitos entre estes. con forme mal6ria puhlicnda no Jornal do �B�r�a�~�i�l� em 28/03/1993. 
17 1v1csmo no pcqucno 5o. Distrito Policinl de Campinas, urn campconato tlc futchol entre cclns acontccia durante as 
cnlrevistas. 
!R No Centro RecducacionaJ de Neves C costume uma partida de rutchol ans domingos com times "de Cora". 
19 A popula((f!O carccr:'iria tcm se tornado cada vcz mais jovcm. falo cstc apontado c cstudado por urna sCric de 
pcsqnisadores da area. como ZALUAR (1983), BRANT ( !986). cnlre oulros. 
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/Jraro. af elcs niio pode mais me pendurar ne, porque tem que enfaixar aqui. 

Eu me cOI·tei. Eumesmo me cm·tei com gilete" (Preso da PI). 

Nao sfio raros "assaltos scxuais" mcsmo por agcntcs policiais, ou pn'iticas imedintas 

de extorsao. Rituais com alta brutalidadc acontecem ainda - com ccrta frcqi.iencia • entre os 

pr6prios prcsos, na maior parte das vczcs nada satisfcitos com o ingresso de novatos no 

pouco espa<;:o das cclas. Associando o cxcesso do tempo disponfvel a pratica sexual, um clos 

entrcvistados de BRAGA aponta: 

"0 que e que a gente pode fazer aqui dentro? Sd pode mesmo jogar carta, 

fazer plano de assai toe comer cu" (1989:48). 

"Pcgar o bonde"20 e sair do Distrito Policial em dire91io a penitenciaria e tambem 

submcter-se a uma nova serie de novos rituais de entrada. Cortar cabelo e barba, ganhar 

uniforme (cada vez menos comum), ouvir discursos, registro nos arquivos e rccebcr um 

�n�u�1�~�1�e�r�o� de matrfcula sao atividades ainda frcqUentes em alguns estabelecimentos. Das 

"pnhicas de triagem" a mais marcante talvez seja a experiencia do isolamcnto. o 

confinamento a absoluta ociosidade, normalmente por algumas scmanas, muita> vczes 

apontaclo pclos agentes institucionais como o "momenta do arrependimento". 

Entre os rituais mais csperados pclos presos esta, scm duvicla, a visita. E a 

possibilidade de contato dire to com o "mundo de fora", rever pcssoas caras, rclacionar-se 

com csposas ou parceiras eventuais, passar "bons momcntos". Quase que unanimcmente o 

momento apontado como o "que passa mais rapido" na prisao foi o que comprcende as horas 

da visita. Bastantc aguardaclo, e nesse encontro que sao rcccbidos presentes e produtos em 

geral. Alem da renova<;ao do ponto de vista emocional e ncssa ocasiao que uma serie de 

20 "Pcgar o Bonde" 6 antes de tudo uma gfria associada ao movimcnto. Neste caso �r�c�f�c�r�c�~�s�c� a viatura que ieva o prcso 
a pcnitcnciaria. Podc tam hem dizcr rcspcito a libcrdadc. "pcgar o bondc e ir cmbora". "Dar o bondc" significa ainda 
lcvar mtlrazcr um objcto. 
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mcrcadorias, pcrmitidas ou nao, entra na prisao e alimenta os mecanismos de trocas e vendas 

entre os presos2t. 

Na PI existe a visita Intima quinzenal, que pode ocorrer no sabado ou no domingo, na 

qual o preso recebe esposa, companheira, amante, das oito horas da manha ate as dezesseis 

hor<Js. Ao lado desta esta a visita normal, tambem quinzcnal, o que torna o sis'.ema de visitas 

d<J Pl um sistema semanal de visitas alternadas, um fim de semana a "normal", o outro "a 

Intima". A visita normal vai das treze as dczesseis horas, podendo porem ser ampliada em 

meia hora, de acordo como numero de visitas22 ou com a �d�i�s�p�o�s�i�~�.�;�a�o� do diretor. 

"0 apita da visita e a mais sagrada ( ... ) eo apito pra sair da visita eo apito 

mais dolorosa. Nesta hora o rarar;clo apita junto com o apito do 

funcianurio" (Preso da PI). 

0 tom cmocionado de tllll depoimcnto dcssa natureza �t�o�r�n�a�~�s�e� imcdiatarnente vi sf vel em sua 

�c�a�p�t�n�~�i�l�o� com gravndor de audio. 

21 Na Pl foram citados alguns casos de amnnlcs, csposas. mfics, irmfis, que foram prcsas ao tcntnr ingre,sar com 
drogas na prisfio, normnlmcntc pcqucnas qunntidadcs alojadas nos org:ios scxuais. Em SOUZA (s/d) 6 rclatndo urn 
cpis6dio dcssa natureza com cruel dcsfccho. A mae c prcsa eo filho morre. 
22 Quando o numcro de visitas e muito grande. a fila na quat as pcssoas sao rcvistadas torna-sc por ctcmais lcnta. E. 
comum os visilantcs s6 conscguircrn ingrcssar quando falta pouco tempo pant o fim do hon1rio prcvisto. Esse C urn dos 
aspectos rcclamados pclos prcsos com rclat;lio hs visilas. Elcs criticam tamhCm, com ccrta frcqUCncia, maus tratos 
rccchidos por famitinrcs c nmigos. 
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\ Ncgociando na "Economia Dclinqiiente" 23 : 

do "Caldo" ao "Xerife" 

Com o intuito de Jprofundar a discussao a respcito cia compctcncia de atua<;ao dos 

presos na socia<;flo earcerariJ, sao importantes as formas de adesao as rela<;6es comerciais 

coticlianas. Como aponta COELHO: 

"( ... ) o estado nao atende, ou atende mal, as necessidades h6sicas dos 

infernos, desenvolveu-se dentro de cada estabelecimento prisiona/ uma 

'economia' sob todos os aspectos irregular e ilegal. Vende·se e compra-se de 

tudo, empresta-se dinheiro, penhoram-se ohjetos os mais variados" 

(1987:54). 

Em um cenario de escassez generalizada, os objetos que entram na prisac logo v1ram 

mercaclorias, sendo extremamente valorizados pelo valor de usa ou rariclade. 

Barganhas, neg6cios, "rolos", acontecem rotineiramente, sendo atividades mais ou 

menos explfcitas em fun<;ao cia postura dos agen!es policiais e do regulamento interno. Os 

guarclas e funcionarios variam em seu comportamento: alguns reprimcm sistematicamente, 

muitos eventualmente, outros faz.em "vista grossa" e v:irios participam dcsse mercado como 

abastecedores. Para os presos, saber "proceder" nesse tipo de economia e nao ser vacilao -

correqao com as dfviclas (COELIIO,op.cit.), nao delatar praticas proibiclas e, sendo portaclor 

de bens desejaveis, "niio amard-los", colod-los em circula<;iio. No controle de certas 

atividades cstao prcsentcs as organiza<;6es em grupo, caracterfstica quase que obrigat6ria 

com rela<;ao as clrogas, "( ... ) () scgmcnto mais pr6spero da 'economia delinqlicnte' n 

(COELHO,op.cit.:57). Esse mcrcaclo regula, alem de varios aspectos do cotidiano prisional, 

o acesso aos bens do "mundo de fora". 

23 0 tcrmo "economia dclinqiicnlc" 6 utilizado com frcqucncia por Edmundo Campos COELHO. 
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Na prisao a maconha, rcconhccidamcntc utilizada, e rcprcsentada como uma 

possibilidadc de que o tempo seja passado tranqiiilamente. Em urn programa de TV gravado 

nas dependcncias da Casa de Deten«ao de S.P. c transmitido em rcdc ao v1vo, um preso 

chegou a afirmar: 

"Usamos drogas paraficarmos mais tranqtlilos aqui dentro"24• 

Obscrva-se atualmente o uso crescente de cocafna intramuros, chegando a fazer parte 

do 'mercado ilcgal. Estimulante, em um cenario onde divergencias e conflitos sao 

gencralizados, e diffcil prever o que acontecera nas prisoes. 

"No infcio, quando falavam sobre trdflco, o material era geralmente 

maconha; no df'COITer da pesquisa, os traficantes comer;aram a trabalhar 

mais com cocafna. Nao somente o tr6jico, mas o consumo de cocaf11a entre 

os presos teve wn aumento considerdvel" (MARQUES Jr.,1991:67). 

Nessa econonua ilegal grande parte dos presos se relaeiona. Uma personagcm da 

prisao ocupa um particular espa«o no mercado, eo "cafclo" ou "zica" (gfria mais comum em 

prisoes de S .P. )25• 

"0 'cafdo' e 0 inferno SCm jamflia Oli desassislido por e/a, que nrJo 11'111 

'visila'; abandonado e 'esquecido' dentro das prisoes, ele sohrevive de 

pequenos cxpetliemes" (COELHO, 1987:57). 

Atraves de alguns servi«os o "cafdo" pode se engajar no mercado clelinqliente como 

"olheiro" - observando os guardas, ou "faxina" - encarregaclo de limpeza. Tais tarefas, 

cntrctanto, sflo me nos numerosas que os "cafclos", sobrando entflo uma imensa fatia da 

24 "Programa Livre". vciculado pclo SilT, em 07/04/1992. 
25 "Zica" podc sc rcfcrir a um indivfduo que nao "colahora com mcrcadorias" ou que sO arruma confusfio. "Zica" 
tamhCm diz rcspcilo a uma situ::u;fio negativa: "acontcccu urn a zica c a cadcia virou". 
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popula\(ao carceniria submissa as lideran\(as e dcsprovida de poder. Mesmo os considerados 

"reintegrados" n1io se excluem de eventuais participa<;:6es nos pequenos neg6cios entre 

presos. 

A valoriza\(1io do cigarro e um famoso aspecto do cotidiano earcenirio. Tabelas de 

prc<;o com valorcs em cigarro, premios em torncios de futcbol etc. Rccentcmcntc, porem, 

cada vez mais dinhciro em cspecie, mocdas ou "promiss6rias em papcl de pao" circulam, 

demonstrando uma maior permeabilidade simb6lica e factual na prisao. Facilitamento de 

fugas, altas corrup<;6es, nao sao pagos com cigarro mas em grandes somas de dinheiro. 

Vale dcstacar que a adcsao dos prcsos a padrocs de concluta do "mundo do crime" 

muitas vezes nao e o resultado de uma a<;ao racional sustentada em um calculo de custos e 

privilcgios. Apcsar de grande parte do ingrcsso na "rnalandmgcm" tlcntro tla prisflo scr 

motivado por lucros, materiais ou nao, muitos sao obrigados a essa participa<;:ao. Esse 

aspccto fica nftido no depoimento com grava<;:ao em audio, onde e explfcito um tom de 

rancor: 

"A famf/ia do cara niio tem nada, nego explora o cara, forr;a o cara a 

mandar frazer dinheiro, frazer isso, frazer aquilo, radio, bagulheira. A 

pessoa niio fem nada, a fam£/ia tambbn niio fem, mas fa/a pra mae e pro 

pai, fraz isso se nao eles vao me mafar" (Prcso cia Pl ). 

Mccanismos de imposi\(iio pautaclos em privai(6Cs, violencia ffsica, "assaltos 

sexuais"26 e instrumentos coercitivos em geral, que vao da amea<;:a a morte de fato, estao 

Ionge de desapareeerem do cotidiano carcerario. Ap6s a adesao, um leque de sedutoras 

pcquenas vantagens se apresenta, novos valores sao experimentados e envolve-se 

dcfinitivamente em um complexo de rela<;:6es sociais. 

26 Sobrc assnllos sexunis entre a populac;5o carccraria vcr DAVIS (!975). 



Possuir bcns na prisao :1parccc cnWo como fundamcntnl. Muitos prcsos passam a scr 

prcstigiados pela posse ou pcla possibilidade de trazerem objetos, alimentos, roupas ou 

drogas. 

"A genre vale na cadeia o que tem. Se a gente niio tem nada, niio vale 
nada" (Pre so da Pl ). 

, Nesse cen:irio, lideran<;as entre os presos imp5em san<;5es aos infratores de acordos e 

disp5em de privi!Cgios e regalias na socia<;iio carceraria, inclusive relacionados ao uso do 

tcmpo27 • Normalmente os lfdcres acumulam varios dcveres, como a manuten<;ao de uma 

certa ordem no xadrez, controle do jogo e da �~�?�o�m�i�d�n� c n �r�e�p�n�,�s�c�n�t�n�~�;�i�i�o� dos prcsns jnnto i\ 

administra<;ao. Em alguns casos, o excesso de presos em uma cela leva a burocratiza<;ao 

hier;irquica das fun<;oes. Nao mais o "chefc da ccla"28 cuida dos bcns rccebidos, comidas e 

cigarros por exemplo, mas o seu "bra<;o direito", o "boieiro", que organiza e distribui para os 

presos de acordo com crit6rios negociaveis. Ncssc caso o "lfder do barraco" dedica-se a 

tarcfas consiclcradas mais importantes, como a rela<;ao com os agentes institucionais. 0 

"xerife da cela" por6m 6 antes de tudo leal e, apesar de seu contato com a administra<;ao, 

nao 6 um "caglieta" ou um "vigia" dentro do xaclrez. Nao basta querer para se tornar mn 

"xerife", pois mesmo nao sendo normais elei<;6es atraves de voto, "(. .. ) geralmente ocupara 

o posto urn pre so mais antigo, mais experiente ou mais respeitado ( essas qualidades niio 

coincidem necessariamente)" (COELHO,l987:67). 

A idcill de uma negocim;fio dus ntividudes do uso de tempo pnrece npropriudn, ni'io 

significanclo uma "troca do tempo", pois todos tem ou podem "ter tempo" em excesso. E 

27 As dislin,ocs entre a anloridadc dos diretorcs e a antoridade de lidcrcs prcsos fica cvidcnle na classifica(:ao 
propos! a por SIMI\1EL (1985) que aponta pclo mcnos duas formas de antoridadc. A primcira emerge da crcdibilidade 
c nfirma o valor da pcrson;llid:::Hlc individual - no caso o "xcrifc da ccla". A scgunda forma - supra individual - diz 
rcspcilo ao fain de unw pcssoa scr invest ida de um:1 rcpulal"ilo, scr nmncada a urn alto papcl ou cargo c a partir dai 
cxcrccr sua nutnridadc snhrc um grnpo que nfio a cscolhcu. E cviJcntc que ncssc segundo cnso uma �f�o�r�~�a� pcssonl 
anterior pam chcgar !I nomca\'fto e lmporlante, Essa forqa, porcm, tcndc a scr rcconhccida em uma ou!ra csfrm distinta 
do local ondc a autoridadc sent cxcrcidn. 
2R Sao sint1nimos de "chcfc de ccln": "juiz do xndrcz", "lfdcr" ,"chcfc" c "xcrifc", sendo estn Ultima giria usnda com 
mnior frcqiiCncia no Rio de Janeiro. 
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nftida, porcm, uma economia que prevc neg6cios envolvendo as formas de acesso ao modo 

de uso do tempo, em atividades de lazer e trabalho �(�n�e�g�o�c�i�a�~�a�o� inclusive com a 

aclministra.;:ao ). 0 tempo disponfvel qualifiea a eeonornia interna, institueionalizando 

algumas priiticas como forma de obten<;:ao, "ilegal do ponto de vista regulamentar mas 

tolcrada IW pnitica", de bens e �v�;�~�n�t�a�g�c�n�s�.� 

Entre as �s�i�t�u�a�~�o�e�s� limitcs de uma �n�e�g�o�c�i�a�~�a�o�,� em todos os nfveis do cotidiano 

prisional, csta a que se rclaciona a propria idcia de pcna como um perfodo de tempo 

prcscrito formalmcnte. Dada a senten.;:a, a partir do momenta em que o criminoso esta preso, 

ck procura de todos as modos ncgociar, alcm de pequcnas vantagcns rclacionacbs it m:mcira 

de cumprir a pena, obtendo a diminui<;:flo real do perfoclo passado na prisao, "alivianclo" a 

�c�h�t�r�a�~�;�a�o� do regime fechado, por exemplo. Nesse tipo de negocia<;:ao, o preso sabe que os 

diretores de institui.;:oes carcerarias sao atores sociais com multiplos poderes, que podem 

conceder safdas mais demoradas (no caso de presos em regime semi-aberto) ou mesmo 

"ndinntar" o Judo dos presos com urn pnrecer individual favoravcl n rcspcito do 

comportamento intramuros. 

As tipifica<;oes sociais 

Ainda sobre o coticliano do "mundo do crime", e importante a �e�x�p�o�s�i�~�a�o� referente a 
discussao das �t�i�p�i�f�i�c�a�~�;�o�e�s� sociais em jogo no sistema penitenciario. A atua9ao dos policiais 

atravcs da �f�i�x�a�~�;�a�o� de estere6tipos sobre "quem sao os criminosos" e um fato pcrtinente j:i 

tratado por varios pesquisadores da violcncia: 

"( ... ) a ar;clo dos membros da organizw;clo policial se orienta por teorias de 

senso comum, estere!5tipos e ideologias organizacionalmente formulados" 

(PAIXAO, 1983:20). 
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Ou como aponta Alba ZALUAR sobre a atua<;1\o policial no "mumlo da rua", onde "(. .. )a 

rcpr!'S!'IIfcu;clo do criminoso como um pobr!' e suficicntemcntc indicativa por si" (1983:254). 

Mesmo que o objctivo desta pesquisa repouse nas praticas carcenirias, a �f�i�x�a�~�a�o� de 

estcre6tipos por policiais transcende os mnros institucionais. A atua91io pautada em 

tipificn96es nao significa a redlH;ao de pniticas violentas, podendo se pcnsar inclusive no 

contrario, ja que, diagnosticando prematuramente quem sao os criminosos ou, se estes s5o 

ou n5o violentos, pode-se "providenciar a morte" no locus do crime ou no locus de moradia 

do criminoso e, dessa forma, antccipar-se e ignorar os mecanismos judiciarios de puni<;ao. 0 

instantaneo se impoe em uma perspectiva que deveria compreender uma �d�m�a�~�a�o� que 

tornassc possfvel a defesa. 

"A po/fcict parece agir de modo difer!'nciado, e est a mais propensa a atirar a 

(/1/0/qll('l' fii"OI'OC{I(;'()O - Oil 111!'SII10 110 01/SfiiCiO de - Cf/10/ldo Ol/10 /lOS bairros 

populares" (PINHEIRO ct alii, 1991:1 06). 

Nesse mesmo artigo fica claro que as formas de atua<;ao sustcntadas na con:;tru<;flo do 

A fixa<;ao de esterc6tipos leva a uma "profccia autocumprida" (COELHO,l9R7) ja 

que ao sc dcmarcar um tcrrit6rio como "locus de criminalidade" ou delimitar que "tipos de 

homcns" sao provaveis criminosos, policiais acabam atuando de forma enfatica em 

determinado local ou atingem gmpos sociais especfficos. Encontrando ali criminosos, 

alimentam suas expectativas estereotipadas e orientam suas �a�~�o�e�s�.� Economia de tempo 

fundada na delimita<;ao espacial e de suspeitos. 

29 Sohrc proccdimcntos ::mtorittirios de agentcs e ngCncias policiais. mcsmo em pcrfodos de transil;ao dcnh>t.::r{ltica: 
"Oromhate contra o r:rirne cornum sef?ue as linhas cnnvencimwis e anteriorcs a ditadura, enriqw:cifhs pelas 
ilcga/idadrs agrrgadas durante esse perfodo, como a militari'::ariio do policiamcnto ostensivo, alit'is, consagrado pela 
constituiciio de 1988" (PINHEIRO, 1991: 51). 
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As tipifica<;ocs sociais nao se fixam no ambicntc externo a prisao, constituindo-se em 

elementos fundamentais para a comprcnsao da rela<;ao entre os presos e entre estes e os 

guar,.bs, na mcdida em que envolvem "persegui<;ocs", "vista grossa", "fixa<;ao de bodes 

expiat6rios" etc. 

" (As) ( ... ) fliJificcu;oes niio apcnas constituem 'mapas' cognitivos com o 

mnflio do qual o guarda sc orienta em meio a 'sociedade dos cativos', mas 

suprcm-no tambem com regras prdticas de conduta para as ocasioes em que 

tenha de lidarface a face com os presos" (COELHO,l987: 80). 

Como um interessante exemplo de tipifica<;oes recoiTentes no ambicnte carcerario , 

P/\IXAO aponta: 

"0 homicida de origem rural e d<icil; o trajicante-de t6xicos, sagaz e 

ardiloso; o estuprador, voltado para a pederastia; e assa/tantcs se 

organizam em palo/as (. .. ) o ju/gamento do guarda estd contaminado por 

esterc<ifliJOs e crenr;as, organizacionalmentc produzidos, que reduzem 

consideravelmente a pretensiio a objl'fividade empfrica auto-atribufda a 

seu conhecimento" (1987 :55). 

Na Pl, uma das tipifica<;oes sociais dcstacadas e a que se relaciona a figura da 

"bicha". Um dos principals momentos do video "Tereza" e o depoimento de um preso, 

homossexual assumido, e a lcitura que cste faz do espa<;o da prisao : 

"0 cora quando e homossexual, na mai01·ia das cadeias, cerro, niio pode ter 

faca, nao pode bater em /adriio, mesmo que esse /adriio venha hwnilhar, 

certo? Niio pode, niio pode discutir. A /Jicha ton que ser suhmissa a tudo, 

certo? Ate numas idcia, quando Iii 1111111 pri de /adrao conversando, se a 

bicha mora dentro da ala, a !Jicha !em que sair de !ado, ja2er o pape!zinho 

de mulhcrzinha del a. mulher do tempo antigo, da fazenda, ne" (Preso da Pl). 
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Oa hicha se espera a suhmissao que vai alcm do ato sexual. 

"Tinlw !Jicha qur tinlw que transar com quin:r numa noire, o xadrez inteiro. 

A maioria td tudo carregada de AIDS" (Prcso da PI). 

Dcssa forma, vir a "ser mulher" na prisao transcende a pratica sexual. Virar bicha e 
assumir uma serie de posturas, o que faz com que muito da violencia entre os presos esteja 

relacionada a alguma questao sexual. 

"0 cara achou que eu era mulhcr, cu nao sou mu/lzcr, sou homcm. Su!Jir nos 

minhas cosras ninguem vai .subir. Ali comerou a guerra, comerou o cara 

querendo ( ... ) a[ .mfmos pra rua ele me deu 11111 tiro na cabera. pegou de 

ra.1pao ( ... ) sa!Jendo que e/e ia malar eu, eu matei ele" (Prcso da Pl). 

1\ for<;a dcsse dcpoimcnto, bcm como a naturalidadc com a qual a idefa de morte e expressa, 

ficam nftidas na grava<;iio em audio dessa entrevista. 

Classifica<;oes estereotipadas estao presentes em todos os nfveis de rela<;6es sociais 

dentro da prisao e aparecem como uma perversa cristaliza<;ao da pratica. Entre a propria 

popula<;ao carceraria as formula<;6es nao sao muito distintas das fixadas pelos guardas. Em 

quase todas as prisoes existem os "feras" - poderosos e conhecedores do "proceder"; o "falso 

malandro" ou "mctido a malandro" - o que procm·a impressionar outros presos 

(RAMALH0,1979); o "bacana"-que possui bens no "mundo de fora", entre varios outros 

"personagens" que povoam as prisoes. Do "malandro" se espera a adcsao ao 6cio, do 

"bacana", possibilidades plurais de passar o tempo. 

Como excmplo da inversao cotidiana do cstere6tipo, vale citar o depoimento de "uma 

bicha", presente em um trecho editado do vfdeo "Tereza". A "bicha" que se propos, com 

sucesso, a enganar os malandros. 

"!'or exemplo, uma liirha na C(J{/eia, se cia amiga com wn cora, o cara da 

tudo pm eta, a hiclw emu/her do cora, arto. Entiio ningubn mexe, a !Jicha 
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nfio pode conversar com ninguhn, dd tudo pra /Jicha que ela precisa, 

cigarro, tudo (,.). Mas eu nao tinlw desses problemas porque eu nao queria 

sexo com ninguem, ne ( ... ). A( eu comprei Filinasma, que nc/o tem nada a 

1•er com droga ne, e comecei a vender, era uma carte/a eu pagava 18 

cruzeiros, a[ eu vendia por 20 cruzeiros coda comprimido e coda carte/a 

tinlw 20 comprimidos. E eles comprava ne e eu nao tava nem vendo, ne, 

dinheiro pra mim eu quero e mais com eles (,.). Ficava com a boca 

espwnando, "to muito louco", a( eu falava e boa essa bola, a[ ne, dinheiro 

pra mim. E nessa eu mmulava minlws cartas, ne, comprava minhas linhas, 

pra fazer min has toalhinhas (,.)"30 (Prcso da Pl ). 

Nao e clifcrcnte o uso de estere6tipos nas rcla<;:oes sociais que envolvem agentes 

�n�d�m�i�n�i�s�t�r�a�t�i�v�o�~� I' utorl!'s �s�o�1�0�i�n�i�~� presos, no qno �~�<�!�'� r10fen'l lis tipifiG!l<;'Cios form11lndns pclos 

Jiltimns snhre os primeirns. Um cxcmplo nftidn dcssc aspcctn pnclc scr ohscrvadn nos 

momentos de troca da dirctoria, fcnomeno usual em prisoes brasileiras JJ. Com a chegada de 

um novo dirctor a massa carcer<\ria vive tllll perfoclo de expectativas ate o momento em que 

podc classificar esse diretor em um clos estcre6tipos usualmente aplicados para os cargos. 

Sao mais freqiientes: "linha dura", "frouxo", "tolerante", "moderno" .... Dessa forma, os 

primeiros atos do novo cliretor empossaclo sao funclamentais para os momentos seguintes na 

ocupa<;:iio de seu cargo. 

As tipifica<;:5es e sua atua<;:ao como regulaclora de um saber pratico, os estere6tipos na 

relas-ao entre os pr6prios presos sao pontos de grande importilncia na compreensao do 

cotidiano carcerario. 

�;�:�~�o� A for(;n de mnn fn1n como �e�s�~�n� 11e torno. 11cm dUvidn. nftidn nn �c�n�p�t�n�~�n�o� nudioviiwnl, �"�R�i�i�l�~�c� trechol hom como muitos 
outros, cstno prcscntcs no video "Tcrcza", omlc a oralidadc c a gcstualidadc inform am significativamcntc pam o modo 
como cssas "fa las" fornm colctadas. 
31 E comum que um mcsmo detcnto, dur:wlc sua cstada na prisfio. conviva com um grande nUmcro de difcrcntcs 
dirc!orcs. 
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Sobrc a mortc, a fc, o tempo c o cspa!;o 

"0 homem foi durante milenios, o senhor soberano de sua morte e 
das circunstdncias da mesma. Hoje deixou de se-lo ( ... )" (Philippe 
ARIES) 

A morte na prisao aparece como rotina. Aprende-se a conviver com amigos mortos c 

com amea<;as pessoms. 

"A morte e um a priori na vida do malandro ( ... )" (MARQUES Jr., 
1991:125). 

As expectativas sobre o futuro esbarram niio s6 nas diriculdades do estigmatizado ex-preso, 

como tambcm na pr6pria perspectiva real de morte no carccre. Diante de amea<;as, o tempo 

apresenta-se como fugaz e a morte na prisiio niio representa o fim de conflitos generalizados 

mas o surgimento de outros. Mata-se na rela<;iio preso-preso e presos-agentes institucionais. 

Mata-se com impar freqiiencia. A morte torna-se banal, como dcmonstra o tom tranqiiilo do 

depoimento que abre o vfdeo "Tereza", de um homicida jurado de morle: 

''Eles queria matar eu, por coisas banais. Eu, na troca de tiro matei e/e, e 

agora to Jurado de morte pela quadrilha dele, ne. As lllrma Ia querendo 
cm-rer atrds" (Preso da Pl). 

A partir desse dcpoimento e posslvel pcnsnr em uma �a�p�r�o�x�i�m�a�~�f�i�o�,� no que se refere 

ao caniter ciclico, entre tempo e morte na prisno. A rotina �d�o�~�>� "di;1s igunis" �l�~�v�a� a 
considera<;iio de que o pr6ximo tambem sera assim. A morte e, muitas vezes, exatarnente o 

fator de quebra de continuidade - quando se perde algum amigo por exemplo - representada 

na sua quase que contingcncia de presen<;a. Um morto nunca c o primeiro e com certcza nao 

ser;i 0 ultimo. 

RO 



"0 pessoa/ morreu de gni('CJ ( ... ) us veus por uma coisinha m(nima ( ... ) mas 

nao tinha acerto ( ... ) tinlw que morrcr mrsmo pra seguir o ritmo na cadeia" 

(Preso cia PI). 

1\ a<hipta.;-ao a morte nao c uma novidaclc na prisao para o criminoso. Na rua, muitos 

de scus companhciros provavclmcnte morrcram jovens em tirotcios. !I omens fortes e vivos. 

Nas cclas, muitos ja cstao em cstaclo de "quasc mortc", amc;H;ados, fcridos, gravcmcnte 

doentes, o que faz com que a mortc muitas vezcs seja apenas lamentada. 

"Soou o a/arme. Soou o a/anne, desceu e/e, os funcionarios foi tudo 
cmTendo. Trouxe o cadaver na mao, um negao todo cheio de sangue, m!. 

Tanto negao que tinha na cadeia nem imaginei, ne ( ... ) Mas na hora que eu 

vi o (Jcu!os dele na mao do funcionario eu lembrei, ne. (Falei) Ja era, 

coitado" (Preso da PI- Trecho de "Tereza"). 

Contra a mortc pouco ha para ser fcito. Muitas vezes esta c apontada como unica 

solw;:fio para con11itos, mas como foi dito, scu cnn'ltcr cfclico s6 asscgura que outms virllo. 

Em Belo Horizonte institucionalizou-se, na rclw;ao interprcsos, a "ciranda da rnorte", 

justificacla por motivos de escasscz espacial. Em celas superlotaclas c fcito mn sorteio, na 

maior parte simulado, de onclc saira o nome do preso que morrera. Violenta estratcgia para 

chamar a atcn.;-ao de autoricladcs para a precariedacle institucional, a eficacia dessa conduta 

csba1-ra na banaiiza.;-ao da morte. Sabcndo disso, os prcsos muitas vezcs se utilizam dcstc 

falso sortcio para exatamente "ficarem livres" de um criminoso que nao c bem vindo em 

suas cclas. 

A morte ou sua amea.;-a e uma estrategia constantc na auto-administra<;ao dos espa<;os 

da prisao. No 5o. Distrito Policial conhcci mn "xcrife de cela" que desafiou a �c�l�i�r�e�~�:�l�o� ao 

amea<;ar de morte um jovem "men or de I 8 a nos" que havia sido colocado no "seu xadrez". 

Temendo uma reprcsalia, ja que o lfder inclusive marcara a hora da cxecw;:ao e nao estava 
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disposto a prorroga-la, o dirctor autorizou niio so a rctirada do mcnino bem como de outras 

"zicas" que Ia estavam. Eficaz em alguns casos e na maioria niio, a amea<;a de monc e a 

propria morte apareccm como instrumcntos freqlientcs de ncgociat;:iio em varios nfveis, 

inclusive territorial. 

"Os presos da cadeia do 2o. Distrito Policial (em Campinas) fizeram pacta 

de marie ha dez dias par causa da superlotm;iio. Amew;aram matar o 

primeiro que fosse co/ocodo nos celos com eles"32 

Estando prcso, distanciar-se do risco de morle passa a ser uma possibilidadc cada vcz mais 

remota. 

"Umitado pelas caracter[sticas de (in) disciplina da cadl'ia o indil'(duo 

perde o con/role da l'ida, a morte pas.1·a a sa determinantc nos rclarc!es 

inlcrnas do malandragem" (MARQUES Jr., 1991 :26). 

Pouco sc cspcra em termos de scguran<;:a de policiais e agentcs institucionais em 

geral. A rotina encerra af um de seus aspectos mais funebres. Sua quebra para a massa 

carceraria se da na maior parte das vezes por motivos pouco desejaveis e de extrema tensiio. 

Enquanto o Inzer aparece muitas vezes como o break nas atividades exercidas alem 

dos muros, a "normalidadc da cadeia" cncontra sua antitese no momento da "virada". Ainda 

que -.a mortc apare<;a como "quebra", como "evento", sua freqiicncia faz com que seja 
' 

incorporada aos pr6prios ciclos temporais na prisao. Ao tempo de calmaria se suede 

bruscamente o instante da morte iminente. Nem todos porem conscguem pcrceber o "chciro 

do peri go" a tempo. Estes morrem. De acordo com um trecho de "Tereza": 

32 Jornal "Folhn de Sno Paulo". cndcrno Folha Sudcstc. ern 22/05/1992. 
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"Um .w> niio mata 11111 .w>. !:; 2, 3, pra matar 11111, nf. E com faca, niio adianta 

gritar porque na hora que o bicho ta so/to e as turma comer;a a dar facada a 

polfcia tudo corre"(Preso da PI). 

Em um cemirio onde a ociosidade da a falsa aparencia de calmaria, nem mesmo aliar

se a lll11 grupo, turma, quadrilha Oll "irmandade" e garantia de seguran<;a. 
�~� 

"E ( ... ) os mano e os matador, ne. C/l('gava na cadeia matam urn, fazia 

parte da quadrllha deles, da irmandade de/es, que era os mano, nt!. Matava, 

mataram bastante na cadeia. Inclusive tem ate o Pedrinho Matador que e 
da quadrilha dos cara, ne, os mano, os marador da cadeia. Matar o que, a 

pessoa matdum na cadeia pode matdlOO, 50 que e a mesma coisa" (Preso 

da Pl- Trecho de "Tereza"). 

Das turmas, apenas os vinculados a alguma religiao muitas vezes escapam imunes, 

sob a alega<;ao de que "nao fazem mal a ninguem". Hoje, com a emergencia de inumeros 

grupos de inspirm;11o religiosa, os conflitos entre estes n11o esUio descartados. Sea ociosidade 

e o tempo disponfvel, ali ados a condi<;iio miseravel, a emergencia da morte e ao signo de urn 

possfvel arrependimento tornaram possfvel a presen<;a de cultos religiosos, permitidos e 

incentivados pela administra<;iio, o fenomeno da organiza<;iio em "torno da fe" ja come<;a a 

apresentar problemas. Primeiro porque e publico o fato de que, durante um perfodo, aliar-se 

a urn grupo religioso era importante sinal de recupera<;iio e os presos sabendo disso nao 

negavam sua participa9ao ate porque os rituais sao no mfnimo uma forma posslvel de "matar 

o tempo" no ciclo da cadeia. Em segundo Iugar os conflitos antes meramente verbais, que 

levavam ao desprezo de um grupo religioso por ontro, come'fam a assumir contorno de umu 

"guerra entre fac96es".13• De algum modo, todos aqueles que delegavam a religiao a 

33 0 "Jornal do Brasil" de 2R/03/I993 aponta "a prolifcra<;fio dns scilas" que prcocupn as auloridades penitenciiirias. 
Ao falar do sistema carccnlrio do Rio de Janeiro, o joroal !rata de uma questao que atinge todo o pnfs. "Essa scihita 
�m�m�1�~�{�c�s�t�m�;�i�i�o� de JC refigiosa, rommulada por scitas tlvidas de adeptos, espalhou-se por todo o sistema penal da Nio de 
Jcmciro". A rcligifio aparccc prcscnlc de fonna cnf{itica na organiz<H;5o das rolinas carccr:lrias, com riluais di:!rios e 
marc:1d:mwntc nos dias de visila. "Aos dominROS, C imprcssimumtc o mfmcro de missimulrios disputando a arcn(tlo 

dos infernos das penitenciiirias", ncrcscenta o jornal. 
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expectativa de rcsolm;iio do problema da criminalidade e pregavam sua crescente presen<;a 

no interior da prisiio como mecanismo de ressocializa<;iio, parecem ter motivos de sobra para 

questionar se a aplica<;i\o mccilnica da f6rmula "rcligii\o - cadcia - rccupera<;1io" e realmentc 

cficaz. 

Para OS presos que sc tornam adcptos de alguma religii\o e prometido um futuro de 

redcn<;iio e o presente e visto como uma expia<;iio necessaria, dor suportiivel, condi<;ao para 

uma rcdcn<;iio do erro comctido no passado. 

0 tempo passado na prisiio e muitas vczes tambem o tempo da nao reconcilia<;ao 

possfvel com ideais sagrados. Considerado como tempo morto pelos presos, desvia-se da 

ideia de tempo da purifica<;iio de formuladores da penitenciaria can6nica na Idade Media. Na 

prisiio reconhece-se o tempo Iongo enquanto puni<;iio que nao necessariamente traz a 

redenl(ao. Condena-se homens a uma condil(aO condenada pel a sociedade, a ociosidade: 

"(. .. ) o significado dominante do tempo eo de um recurso escasso que nao 

di'l'e Sl'r desperdir;ado impunemente. Para as nossas sociedades existe um 

tipo de atitude etica ou moral a respeito do tempo" (PRONOVOST, 

1989:29). 

Enquanto o tempo livre passa a ser valorizado peh1 sociedade no sentido de melhoria 

da qualidade de vida, essa valoriza<;iio s6 aparece para pessoas que trabalham 

sistematicamente, no qua! o descanso e visto como necessiirio. Essa valorizal(iiO positiva do 

tempo livre nao encontra seu espa<;o quando esses mesmos atores sociais olham para a 

prisilo. 0 tempo livre niio aparece como merecido, e nem mesmo como desejado, para uma 

grande parte da popula<;ao carceniria. 

Retomando o tema da fe e da morte, provavclmente o nurnero de homicfdios em 

pris6es motivados por raz6es religiosas ainda niio seja significativo. De qualquer forma, a 

morte, como foi clito, aparece como um clcmcnto prescntc e fundamental pam 11 
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comprccnsao de aspectos do cotidiano �c�a�r�c�e�r�~�r�i�o�.� Existem, na prisao, locais onde e possfvel 

matar e nao ser descoberto, ou melhor, esses lugares sao reconhecidos por toda a popula<;ao 

carceniria como territ6rios onde a morte impune se faz possfvel. 0 vfdeo "Tereza" remete a 

esses locais atraves do depoimento de um detento : 

"( ... ) subi pro sol, os cara achava que eu tinha que morrer, ne, entiio, tinha 

um Iugar hi que matava e niio dava nada, ninguem, a poUcia niio via" 

(Pre so da P 1). 

Pode-se ainda conduzir um preso para a morte atraves da trai<;ao. Um convite que, 

pelo desconhecimento, leva ao locus da morte. 

,, 

" 'Xaveco da lii/ia' na cadeia eo seguinte: eu na suafrente sou seu amigo e 

por detrds de voce eu vm1 levar voce para um xaveco, vou fa/ar pro ce, 
'vamos chegar ate ali'. Entdo, se voce niio entender talvez eu possa ate td te 

ln•ando voce pra morrer" (Preso do So. DP- trecho de "Tereza"). 

A ociosidadc, o trahalho, o jogo e o artesanato 

"E bas/ante disseminada entre os presos a idCia de que 'a caber;a (do 
preso) e a oficina do diabo'. Muitos dos entrevistados alegaram niio 
ter outra motivar;iio para o trabalho a niio ser 'matar o tempo' ou 
distrair a atenr;iio ou ainda 'niio ficar pensando em besteira' " 
(Vinicius Caldeira BRANT). 

A respeito do trabalho na prisiio, na transi'<ao entre os seculos XVIII e XIX, 

ROTHMAN (1971) aponta que alguns estudiosos do crime declaravam que a roti na de 

trabalho pocleria reabilitar o preso, mas que a maior parte dos diretores de prisao estavam 

preocupados apenas em 'salvar' o dinheiro do estado, ocupar os presos e deixar nfticlo que o 

encarceramento era uma puni<;llo. 
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A idcia de que o trabalho alcm de existir na prisao deve ser duro o bastante para 

signi\icar castigo (o isolamento muitas vezes e representado como insuficiente) transcendc 

locais e epocas. Sobre a prisao de Pentonville, no seculo XIX, IGNA TIEFF aponta: 

"0 traha/lw era extenso e incessante, uma hora e meia antes do cafe, tr£1s 

horas antes do a/mora, quatro horas d tarde" (1978 : 04). 

Analisando o pensamento de Cesare Beccaria, MELOSSI explicita a relac;:ao entre o 

tcmpo-trabalho e a ideia de compcnsac;:ao pelo erro cometido. 

"Tempo e dinheiro, e posto que qualquer bem que tenha sido tomado pelo 
de/ito pode scr l'alorizado cconomicamente em uma sociedade baseada no 

intercambio, um tempo detcrminado que se deve descontar (traha/hando) no 

aircere pode pagar a ofensa cometh/a " (MELOSSI, in MELOSSI e 

PAVARINI, 1985:103). 

0 trabalho encarcerado foi representado socialmentc de forma diversa, variando 

temporal e espacialmente34• Ora a enfase tende a ser a labortcrapia, ora o castigo em si. Em 

uma Rasp-lwis holandesa (casa de trabalho e nao uma prisao, no seculo XVII) destinada a 

mendigos, vagabundos e ociosos em geral, o trabalho na instituic;:ao aparecia como 

impnrlnnt!', tli'mln I'm �v�i�~�H "� n �n�~�?�G�i�l�~�~�i�d�n�d�p� �d�i�:�~� miio,,l!;'"ubra v!vi<hl 1111 {)>a'!Ptltl (Mfi:LOSSI. In 

MELOSSI e I' A V ARINI, 1985). Por outro lado, nos Estados Unidos, ja no seculo XIX, 

trabalhadorcs livres protestavam contra a competic;:ao a que tinham que se submeter com os 

trabalhadorcs presos (ROTHMAN, 1971). 

Mcsmo que nos mais divcrsos momentos o trabalho encarccraclo scmpre apare<;a 

associado a uma serie de cxpcctativas, PA VARINI afirma: 

34 A rospcilo dos dilemns relacionados as expectntivas do trahalho encarcerado, entre a reabilita<;fio e a gern<;fio de 
rccursos ccom1micos pnrn a prisao. e. ainda sohre as particulnridndes da produ<;fio no cfircere, ver SALLA (1991). 
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"( ... ) aindo que historicmnente se lmscou fazer do tral>alho careen/rio wn 

trabalho produtivo, na realidade esse intento quase semrre Jracassou: do 

ponto de vista econnmico, o C<lrcere chegou apcnas a ser uma 'empresa 

marginal'" (in MELOSSI ePA V ARINI, 1985: 189). 

Condcnados atualmcnte no Brasil a ociosidadc, OS prcsos devcriam estar a disposi<;ao 

para o trabalho o tempo todo e, por urn raciocfnio mecanicista, essa possibilidade faria com 

que existisse umn vulorizat;llo poNitiva do u·ubalho, nwnos fl"lo offcio e �m�a�i�~� polo fnto de se 

"ter algo a fazer". Essa concep<;ao remonta n uma perspectiva introduzida ja no sistema da 

PenDsylvania onde "( ... ) GfJOS wn per[odo de total isolamento, scm companheiros, livros ou ., 

ferramentas, os funcionarios permitiam ao preso o traha!lw em suas celas. lntmdu:ido 

neste momento, o trahalho niio seria a imposir;ao de uma tarefa punitiva, mas uma divcrsc1o, 

um prazer, e niio umfardo" (ROTHMAN, 1971: 86). 

Esse raciocfnio porem se rompe atualmente na pnltica. 0 "nao trabalho'" - nao 

confundido com a ociosidade ple11a - come<;a a se transformar em valor na prisao. 

"Netn todos gostam de trahalhar. Tem uns que joga 'peladiJo' (futebol) o dia 

inteiro. Owros se puder vao fer /ivri,IIw, ver T\1 ( ... )" (Preso do C. R.N.). 

Formas outras de "matar o tempo" aparecem e varias vezes, por seu carater sedutor ou 

coercitivo, agregam muitos presos. 

Paul VIRILIO aponta que: 

"(, .. ) a urgencia do tempo de traha/ho aparece como celllm do temJh> e o 

tempo livre das ferias, do �d�e�s�e�m�p�r�e�~�;�o�,� como ten1po de uma periferia, 
sulnir/Jio do tempo( ... )" (1993b:ll). 

A prisao coloca sua popula<;flo em meio a esse tempo periferico, priva o preso da propria 

ideia de tempo central. Na prisao configura-se somente esse tempo marginal, que ali 

�t�r�a�n�s�f�o�r�m�:�.�H�H�~� em hegemonico. Muitas vezcs as pr6prias mercadorias produzidas, com 
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investimcnto de tempo e trabalho, ficam tambcm a margem do mercado, na �m�~�d�i�d�a� em que 

"( ... ) os bens prisionais costumam ser estigmatizados ou mesmo rejeitados" (SALLA, 

1991 :R7). 

A justi<,:a brasileira, cuja representa<,:ao maior associ ada a eta e a morosidade, da ainda 

o suportc para o sentimcnto de tempo marginal. Com respostas vagarosas, a ideia de "morte 

do tempo" encontra aqui um outro pilar. Qualquer expectativa de revisao processual sera 

tambem vagarosa, os presos aprendem a lidar com institui<,:6es cujo tempo e lento35 Emerge 

daf um paradoxo. A clientela cia prisao nao convive pacificamente com essa ideia de "nao 

mgGm:ia". �A�n�~�i�o�s�o�s�,� tGm ainda n vclocidadc eomo ideal nos tempos atuais. /\os poucos 

percebem que de nada adiantara a expectativa de pressa nesse cenario. Desi!udcm-se 

institucionalmente associando lcntidao com inoperancia. 

A possibilidade de nao estar ncsse "tempo marginal'' muitas vezes e remota, j<\ que 

em geral o trabalho e escasso nas pris6es e o acesso as oficinas se da, nao raro, atraves de 

negocia<,:ao. E com a administra<,:ao que "se arruma um trabalho", sendo um dos principais 

motivos para um preso se engajar em algum tipo de trabalho a possibilidade de remi<,:ao36 de 

pena. Tres elias trabalhados, de acordo com a legisla<,:ao vigente, significa menos um dia de 

pen<\ a cumprir. No relat6rio de uma ampla pesquisa coordenada por Vinicius Caldeira 

BRANT sobre o trabalhador preso no Estado de Sao Paulo, sao apontadas tres motiv;H,;iies 

declaradas pelos presos para a adesao a uma atividade produtiva no interior do drcere: 

"A ocuparao do tcmpo ocioso; a ohtcn,·ao de recursos indispen.wiveis ii 

so!Jrevivencia; e os beneffcios de redur;ao de pena, assegurados em lei, ou de 

vantagens no interior do carcere, proporcionadas por regulamentos ou pela 
vista gross ados guardas e da administrar;iio" (1986: 131-132)37 

35 E. �i�n�l�c�r�~�.�<�!�l�.�1�1�1�1�C� vcr qno u glrin "corrorin" ostrl rclncionnda exnlnmenlo h possihilidndo do obten<;no de um fnvor, 
muitns vezcs nssociado h si!Ua,ao judicial do prcso. A "cmreria" 6 antes de tudo urn mcio de ohtcr nlgo, de ''acclcrnr" 
o que 6 normal mente Iento. 
36 Como aponta SALLA (!991) cxistc uma divcrgcncia jurfdica a respcito da utiliza,ao dos tcrmos remi.&iio ou 
rcmi,;ao. 
3? Essn pcquisa de Vinicius Caldeira BRANT dcstaca qucstOcs pcrtincntcs c mcsmo surprccndcntcs a rcspcito do 
trabalhador prcso em Silo Paulo. Entre os dados colctados est:\ o que afirma que apcnas I% cta popula,ao carcdria de 
S.P. nunca trabalhou ate scr prcso (!986:74). 0 aulor aponla ainda para uma scric de ocupa,ocs na prisi!o que de 
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A respeito do trabalho em pris6es atualmente, ADORNO e BORDINI apontam para 

o scguintc fato: 

"( ... ) !'miJOra seja freqiii'nte que e/('s (os presos) admitam que o trahalho 

ajuda a passar o tempo, evita os efeitos perniciosos da ociosidade e permite 

uma profissionalizarao, e igualmente comum que encontrem dificuldades de 

se incmporar ao mercado de traballw, quando em liberdade, na ocupGI;iio 

para a qual foram profissionalizados. No momento em que isto sc verifica, 

descortina-se o verdadeiro sentido do trahalho penal: ele aparece como 

sofrimento, como purgm;·iJo p!'!os crimes cmnetidos e pcla carreira 

instituciona/ de encarceramento ( ... )" (1991: 138) 

Sobre as vantagens obtidas como trabalho, um preso do C.R.N. afirma: 

"Ttti/Jrl!hn porque ta'uda a ;uwsoa q cansar. Nllt> JU'('Cistl fit.·ar cflm a crthct;a 

11arada. Quando preciso sair a direrao me ajuda". 

Em regime semi-aberto, este preso - que trabalhava junto a administra<_,:ao - afirmou ainda a 

facilidadc que tinha para dcixar a prisao, mcsmo scm autoriza<;ao dajusti<;a3B. 

No que se rcfcrc as atividadcs no c;\rccre para passar 0 tempo, (1 jogo39 c a !lla!S 

freqlientc e, alem de "fazer com que as horas �p�<�~�s�s�e�m� mais rapid as", supre em parte a 

earencia de dinheiro, movimcntando somas significativas no contcxto prisional. Entre os 

jogos existem os que sao praticados legalmente e os proibidos. Ambos sao reconhecidos 

alguma forma indica a ociosidadc como scndo antes uma gcncraliza<;5o. Mcsmo que parte dos prcsos trabalhe nao 
podcm scr ncgados falos como a irregularidadc no acesso no trabalho, oficinas frcqficnlcmcnlc fcchadas. Os palios de 
prisocs conlinuam rcplctos de dcicntos ociosos. Mcsmo os que lrahalham n5o enconlram, quando sacm. ocupn<;1io 
similar a que desenvolveram na prisao. Nfio mro, o trahalho executndo C anliquado, ohsolcto e nada Uti! qu:1ndo 
comparndo nos pad rOes cxtcrnos. 
38 Para urn aprofundamcnlo da discussao sobrc o trabalho na prisao, difercn<;as entre o trabalho cncarcerado e o 
trahalho no "mundo da nm", perspectivas a rcspcito da �p�r�i�v�a�t�i�z�a�~�a�o� de prisOcs, indicac;Oes bihliogr:'ificas sohre essa 
qllcsFin. vcr SAL LA (1991). 
39 E �'�~�i�g�n�i�f�i�c�a�t�i�v�a� a �c�l�a�b�o�r�a�~�a�o� hisl6rica de atividadcs particularcs do uso do tempo n3 prisao. E atrihufda a urn 
dctcnlo, Victor Orvilhc, a �i�n�v�c�n�~�5�.�o� do jogo "palavrns cruzadas" - um dos rna is divulgados passalcmpos at6 hnjc - em 
uma prisfio da Africa do Sui. Alguns esporlcs prnlk::uJos em cspm;os fcchados, como o squash. tamhCm sC' �n�r�i�,�~�!�n�:�1�r�:�u�n� 

em pcnilcnciarias. 
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como prcscntcs na prisao. Entre os lcgais, cstao o domiJHi, a dama, o xadrcz, o p1ng·pong 

(em potlCas pris6es). Quanto aos ilegais, o baralho aparece com clestaque. 

Jl<:g;ll 111m �m�u�i�m�~� �i�n�~�!�i�t�u�h�;�o�~�~� �c�n�r�e�~�n�1�r�i�n�.�~�.� o joso dl' cnrtnH 6 p!'rmitido lllm �u�l�,�~�;�w�m�n�~� e 

tolerado em praticamente todas. Muitos jogos nao sao proibidos em si, mas por se 

associarcm a apostas. E visfvel inclusive uma distin'>fio entre prcmios, permitidos em 

torneios, e apostas individuais em dinheiro. E curioso porem o fato de que o baralho com 

apostas em dinheiro, plenamente ilegal, seja talvez a mais popular forma de passar o tempo 
\ 

na prisao. 

0 futebol40, entre os esportcs, c a telcvisao, cnnstantemcnte ligada, sao tumbem 

formas significativas 41 de "tirar o tempo de cadeia". Essas atividades entretanto nao 

despcrtam o scntimcnto de utilidade do tempo para os pr6prios presos, visfvel inclusive pclo 

torn no qual foi dado o seguinte depoirnento como audio gravado: 

"0 pessoa/ .fica jogando .filtebol o dia todo, convasando, jogando dama, 

domino, essas coisas ( ... ) sem nenhum proveito, uma situapio /amentavc/" 

(Pre so da PI). 

Afirmar que sc joga para alguem que julgara sc o preso esta ou nao recuperado, como 

psic6logos, psiquiatras, assistentes sociais, nao e uma boa �o�p�~�a�o� - e os presos sabem disso.42 

Se teoricamente os detentos reconhecem que suas atividadcs nao sao consideradas "formas 

socialmente sauchiveis" de usar o tempo, na pratica elas proliferam, permilidas ou ocultaclas, 

expHcitas ou precariamente camufladas. 

Uma das poucas atividades consideradas uteis pelos prcsos, com o intuito de passar o 

tempo, e a leitura. Na PI, durante a pesquisa, uma escola e uma biblioteca funcionavarn 

40 Algumas prisilcs. como o C.R.N., aprcscntam niml:r a possihilidatk de pr;l!ica de oulros csportcs. 0 hallcrofilismo c 
modnlhlades divcrsns de excrcfcios rlsieos ;;;i\o valoriz:ulas, poi.s al6m de pnssnr o tempo tornnm o prrso prr.paradn. 
forte, para 11111 eventual confronto. 
41 A tclcvisfio sed tratada em sua �r�c�l�n�~�I�i�o� com tempo c csp:190 na prisao no capitulo 4. 
42 A haixa crcdibilidadc dos presos a respcito das cntrcvistas com psic61ogos, psiquiatras c as:sistcntcs sociais C 
notOria. lroniznm os testes de nvnJia9f'io c qucstionnm o tempo das entrevislas. "Eies pOe psic61ogo, psiquiatra pra 
analisar a RCnte cinto minutos. Cinco mitwtos niio dii pra psiquiatra conhecer a gcnte, nrio (M'' (Prcso da Pl). 
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prccariamcnte, mas existia dcmanda e uma frcqlicncia assfdua. Estudar na prisao, alcm de 

auxiliar a "matar o tempo", e uma forma de "ser bem vis to pel a diretoria". A leitura solitaria, 

nas cclas, tambcm c uma forma recorrente de passar o tempo. 

"Lrio 11111 hom li\'ro, Jn·a �f�,�n�r�i�q�u�r�r�·�r�~�·� a rultura e JHtssar as horas·" (Presq da 

p !). 

Em poucas prisocs brasilciras cxistem outras atividadcs de "matar o tempo". Algumas 

expericncias, como a format;:ao de grupos de tcatro com os presos, surgem csporaclicamente. 

No C.R.N. havia um grupo tcatral religioso denominado "Unidos por Cristo". 0 presidio 

Esmeraldino 13andcira - em 13angu - no Rio de Janeiro, durante o ano de 1992 foi um dos 

exemplos eta tentativa administrativa de incentivo a atividades culturais como "estrategia de 

reintegra<;:ao" . Para um preso porcm, em entrevista a um jornal43, o teatro como forma de 

matar o tempo na prisao aparece como a questao mais importante. 

"0 tecllro faz o tempo na cadeia passar mais r6pido". (Preso - em 

depoimento a Folha de Sao Paulo) 

Existem ainda, mesmo que pouco freqiientes, trabalhos associacfos a aiguns 

acontecimentos externos. Em uma materia veiculacla no Jornal Hoje44 estavam presentes 

detentos de uma dclegacia eta cidade de Sao Paulo ocupados com a confec<;ao de fantasias 

para uma escola de samba. Entre os depoimentos na materia destaca-se ode um funcionario: 

"Presos ocupado,\' Sl! .\'(11/ll'm lmportuntes" 

E a fala de um preso: 

"Jornal "Folha de Sao Paulo". 02/07/1992. 
44 Na Rcdc Gloho. em Hi/02/1993. 
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"( ... )."if' vi esse scrviro para n/)s scria nwisfc/cil tirar nossos �d�i�a�s�~�~�.� 

0 artesanato aparece como uma atividade comum na prisao, situada na interface entre 

as atividades prescritas pela administrac;ao e aquelas elaboradas a partir de intenc;6es da 

pr6pria populnc;iio carceraria. Cicntes da precaricdade das ofertas de trabalho na maioria das 

pris6es brasileiras estimula-se, ainda que muitas vezes apenas retoricamente, o artesanato 

nas prisoes. Madeira ou papelflo sflo os materiais recorrentes e o preso que se dediea ao 

artesanato e muitas vezes bem visto pela administrac;ao. Aponta-se como positiva a 

disposi<;ao voluntaria ao trabnlho, que muitas vezes pode ser comercializado, atraves de 

intermediarios ou em dias de visita, no exterior. 

Dilemas se apresentam quando se trata da prodw;ao e do comercio c'as pec;as. Na 

confecc;ao muitas vezes e necessaria alguma ferramenta que se aproxima imediatamente de 

uma arma. No C. R. N. conversei com um preso em uma cela individual na qual havia urn 

serrate. Chaves de fenda, facas, estiletes sao vistos, com pennissao em muitos casos, nas 

maos dos presos. Urn dos dilemas e que se esse preso portador dos pcrigosos objctos e 
considerado "recuperado", seus vizinhos talvez nao o sejam. 

Um problema que aparece para o preso durante a realizac;iio do artesanato e que, por 

niio ser reconhecido oficialmente como trabalho, muitas vezes os objetos sao dcstrufdos 

pclos pr6prios guanlas. 

"A coisa mais ruim quwulo vod 16 fazendo um trahalho c que o guarda 
ch('ga (' que!Jra car;ando droga. Til doh/a, e ruim dcmais. E 11111 tempo que 

pcrdeu. Basta a tempo que se perdeu aqui. Tem que rccuperar o tempo" 
(Preso do C.R.N.). 

Um outro conflito surge na �c�o�m�e�r�c�i�a�l�i�z�a�~�a�o� do artesanato. 0 intermedi<lrio que se 

prop6c a vender conhece a �s�i�t�u�a�~�a�o� de carencia do preso e a partir daf formula qualquer 

�p�r�e�~�;�p�.� Os presos porem estao cientes da �r�e�l�a�~�;�a�o� trabalho (medido em tempo, como 
) 

quantidadc de tempo dedicada a produc;iio) e custo final do produto. Vendem por qualquer 
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pre;;o mas sentcm-se explorados. Acham injusto o dinheiro pago par um objeto no qual 

trabalharam meticulosamente, aplicaram "todo o tempo do mundo". Reclamam "( ... ) da 

quantidade de tempo dispendido na fabricar;tio de cada rmw das per;as em comparar;ao com 

o pret;o infima oferecido ( ... )" (RAMALHO,l979:38). 

A expressao "trabalho de preso"45 refere-se exatamente a prodw;ao detalhada dos 

intcn'ios, o tempo de espera transformado em trabalho minucioso e preciso, a repeti<;ao, a 

constru<;ao demorada dos objetos. Essa situa<;iio expressa o tempo disponfvel na prisiio, mas 

revela a nao aliena<;ao com rela<;iio a padroes exteriores os quais revelarn uma associa<;ao 

entre tempo investido c valor. 

0 artesanato no carccre nao se difere muito da atividade do brico/eur que, se 

arranjando com limites matcriais, dedica-se a rcformula;;ao do usa anterior e das 

caracterfsticas iniciais do que tem disponfvel. Um preso da PI, que se recusou a rnostrar o 

rosto em video alegando ser urn artista que nlio poderia se comprorneter, faz suas esculturas 

em sabao quando seu irmao deixa de levar madeira para a prisao. 0 terna de seus objetos era 

normalmcnte mulhcrcs nuas, o que nao era vista com bans olhos pela aclministra;;ao. Nas 

palavras dele, cuja camera s6 pode captar 0 audio: 

"( ... ) entiio eu far;o escultura tambem, mini-escultura em sabiio, pra poder 
passar o tempo, pra pader desenvolvcr meu traha/ho". 

Quando o prcso passou a se dedicar a confec<;ao de imagens sacras, pode receber madeira da 

propria administra<;ao e com orgulho ostentava o fato do diretor ter um dos objetos, por ele 

confcccionado, em sua sala. 

0 artcsanato, por nflo scr obrigat6rio, funciona para a administrac;ao como uma forma 

de vcrificac;ao de urn engajamento individual ao trabalho. Livra a "culpa institucional" de 

nao haver trabalho para todos e universaliza a possibilidade de tcr algo a fazer, ainda que 

45 Citada oral mente por Paix:io. 
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nao assuma os mcios para a confcc<;ao de pc<;as. A adcsao individual a cssa "possibilidadc 

universal" algumas vezes qualifica o prcso, conta pontos a seu favor. 

Quando se fala no texto em escasscz de trabalho em pris6cs brasileiras, trata-se antes 

de uma generaliza<;ao do que da descri<;ao de um cemirio homogeneo. Muitos internos 

trabalh:un em divcrsos cstabclecimentos, que comprccndcm inclusive colonias agrfcolas, 

como o C.R.N., aqui estudado. Nestas, um conflito particular associado ao trabalho emerge 

com maim fon;a: a n1lo adapta<;l\o do pmso u1l.l:uHl eom o nwio rural e a �u�t�i�l�i�z�n�~�·�u�o� de 

utensflios de trabalho como armas, instrumentos de fuga etc. Alem desse aspecto, o contato 

entre presos de origem rural e urbana nessas colonias nao e representado como positivo 

pelos funciomirios de prisoes. Um antigo carcereiro do C.R.N., orgulhoso por ja ter passado 

por varias pris6es mineiras, afirmou: 

"Chega um cara do campo que matou a nw/her, fica conhecendo os 

vagahundos da cidade 11a cadeia, ora, se o cora jd teve coragem de matar, 

vai virar bandido, assa/tante,.fdcil,fdcil ( ... )"(Guardado C. R.N.). 

As rcprcscntac;ocs sobre o tempo na sociac;fw carccraria 

"0 tempo e um problema essencial. Quero dizer que ja nao podemos 
prescindir do tempo. Nossa conscifincia estd coniinuamente passando 
de um esrado a mlfro, e isto e o tempo: uma sucessao" (Jorge Luis 
BORGES), 

0 estudo do tempo vivido em uma institui<;ao necessariamente passa pela discussao 

que envolve multiplos significados em constante negocia<;ao entre a administra<;iiD e os 

presos, entre h<ibitos e regulamentos, entre pratica e imposi<;6es burocraticas. Este t6pico, 

94 



embora tenha que se remeter a alguns aspectos ja tratados, aparece como imprescindfvel por 

dizer respeito diretamente ao ponto central da pesquisa. 

A expcctativa do tempo ntilizado no trnbalho, expectativa esta que pode ser vista 

formulada dentro do discurso da administra<;ao e tambem no que se refere a uma expectativa 

da sociedade em geral, encontra seu inverso na pn\tica. A articula<;ao entre o cotidiano dos 

presos e o conjunto de regras atualizaclas pela aclministra<;ao resulta em uma particular 

combina<;ao de praticas temporais. 

0 tempo uti! do trabalho carcer:irio fixa sen espa<;o enquanto "quase utopia", 

distancia-se do plano pratico, porem nao dcixa de ser uma dimcnsao levada em conta 

eircunstnncialmcnte. Espcra-sc que o prcso trnbalhe, ninda que n1io hnjn trabnlho. 0 tempo 

dos fatos. relacionado aqui a uma dimensao concreta, impoe-se enquanto ociosidade em 

geral e a "virada de cadeia", trazendo eventualmente o _tempo fugaz, vertiginosamente 

acclcmdo, o tempo cia fuga e da morte, compoem um qnadro complexo cla articula<;ao 

temporal na prisao. Emerge ainda na experiencia carceraria um tempo csscncialmente 

punitivo, o tempo castigo, o isolamento cspacial por um ,perfndo de tempo, variavel, tempo 

passado em um cubfculo solitario, por cxemplo. 

A cela de castigo - e as representa<;6es sobre ela - configuram hoje o locus sintetico 

das formas punitivas no espa<;o prisional. Normalmente ir para o "cublculo" e tambem 

submeter-se a uma "surra" anterior. Se alguns presos nao passaram pelas celas de castigo, 

nao e negada a estes a constru<;ao de uma imagem impressionista, atraves de relatos de 

muitos que 1<1 ja estiveram. 0 espa<;o prisional aparece, em alguns momentos, quase que 
' transparente, variando nesse aspecto inclusive politicamente. A violencia nao est:\ 

necessariamente escondida. Na "solitaria", condenado ao rompimcnto de qualqucr forma de 

rela<;flo social, inclusive intramuros, como o contato com outros prcsos, impossibilitado de 

executar qualquer forma de atividade usual de "matar o tempo", o preso esta plenamente 

exposto a sua dor ffsica e aos constrangimentos espaciais, que incluem o frio, o chao 

normal mente molhado e, nt'lo raro, ratos e baratas. 
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A celebre frase de Lucio Fh\vio "a �c�a�/�J�e�~�a� do preso e a oficina do diabo" e 
significativa para a compreensao do que pode ser entendido como o tempo das mentes na 

prisao. Ocioso - e a cela de castigo aparece como uma radicaliza<;5o dessa situa<;ao - o prcso 

dispoe de "toclo o tempo" para planejar fugas, revoltas, vivenciar conflitos internes de 

qualquer natureza. 

0 tempo das mentes - para os presos - tambem pode ser visto por um outro !ado, 

como a idcia de tempo ocioso se faz sentir, como o "ficar a toa" pode ser assumido enquanto 

valor e como o tempo passado e representado como "tempo perdido", "tempo morto". Se 

MELOSSI est;\ corrcto ao associar o surgimento da pena de priva<;ao de liberdade por um 

perfodo de tempo a um momento no qual o tempo passa a ser valorizado enquanto bern, scm 

dtivida a prisao alcan<;a sucesso como castigo, pois apesar do tempo preso nao ser convertido 

em trabalho titil, a representa<;ao usual na prisao e de que foi um tempo inteiramcnte 

11 1110rto" . 

. A riqueza da expressao "malar o tempo", quando aplicada ao contexto prisional, se 

revcla. Diantc de meses e anos, referencia temporal quantitativa da pcna, institucionaliza-se 

uma revo\ta na mente dos presos re\acionada ao tempo. Este surge como o inimigo que devc 

ser morto, vencido. 0 Iongo ten1po vividCJ no 6cio �n�s�~�~�H�1�1�c� scu peso c niio e de �g�r�~�c�;�~� qne 

muitos presos justificam seu engajamcnto em algum tipo de ocupa<;:i\o (quando conseguem) 

como uma forma de anna na I uta contra o tempo"'· 

Uma outra qualifica<;ao do tempo na prisao e a de "tempo perdido". 

";\ genie Jica a{ pculendo wna vida, p{), a r·ida Iii }fm1 f marrl\'ililnsa, 
f'{'tdcndo os anns, niio dci"; 

"0 tempo que se pcrde llqlli dentro I' irrccuperrive/" 
(Presos da Pl ). 

46 0 peso dns horns nssociado a uma tcndcncia a ncclcra\'1iO no "mundo de fora" sera discutido no capitulo 4. no qual 
a prcscn;;a dos meios de comunicm;3o ajuda a comprccndcr que, mcsmo encarcerados, os presos n3o estao alhcios a 
essa tendCncia. Vivc-sc cntao em urn "impCrio do tempo morto", que, mesmo scm vida, sc faz sentir plcnamente. 
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Encarcerado, pouco ha para ser feito no sentido da �r�e�c�u�p�e�r�a�~�;�i�i�o� do tempo, "para acha-

lo", de forma satisfat<lria. Muitas vezcs as tcn!ativas de fuga sflo justificadas como uma 

busca do tempo perdido na prisao e a dela<;iio que leva o plano ao fracasso, urn "atraso". 

Certa vez, na PI, foi-me relataclo um epis6dio no qual tllll preso np6s umn "fugn 

espetacular" morreu por overdose de cocafna ao comemorar o seu feito. Diante do tempo do 

mundo da rua, o preso optou por saborea-lo em doses grandes demais. Depois do tempo 

perdido, perdeu-se a vida. 

Com a ociosidade observa-se uma ruptura do ideal do tempo passado na prisao. 

"0 tempo medido e pago deve ser tam/Jem um tempo sem impureza nem 

defeito, um tempo de boa qualidade, e durante todo o seu transcurso o cmpo 

deve ficar aplicado a seu exerdcio. A exatidiio e a aplica<;iio silo, como a 

regularidade, as virtudes fundamentais do tempo disciplinar" (FOUCAULT, 

1991:137). 

Com a ausencia de ativicladcs, o exercfcio do tempo aplicaclo se ve clistante. Observa-se a 

partir daf uma conlluencia nas �r�c�p�r�e�s�e�n�t�a�~�;�o�e�s� da prisao sobre o tempo. Ao menos cnquanto 

discurso, a ociosidacle passa a ser valorizada negativamente por todos os atores sociais 

envolvidos no cotidiano carcenirio e tambem pela sociedade. Existe um consenso na crftica a 

ociosidadc. �O�r�g�a�n�i�z�a�~�o�e�s� de Dircitos Humanos enxergnm af a ruptura com a �r�e�i�n�t�e�g�r�a�~�f�i�o�.� A 

sociedadc "em gcral" nssocia a ociosidadc a vagabundagem, ou mesmo a nilo �p�u�n�i�~�i�t "�.� Os 

administradores vcm af a perda de dinheiro com () desperdfcio de mao-de-obra. lvluitos 

prcsos · afirmam que o "tempo pas sa mais devagar". �G�u�a�r�d�~�.�s� eonsidemm que sao 

incomodados porque os presos nao fazem nada, argumentam que s6 quem trabalha na prisao 

sao os guardas e demais funcionarios. 



Rctomanclo as rcprcscnta<;6cs dos prcsos, aquclas que sc assoc1am ao futuro e ao 

passado mostram-se particulares. Os internos que sc apresentam como recuperados sugcrem 

um futuro "cle luta e trabalho" fora dos muros. Comum a todos os prcsos esta a idcia de que 

um futuro distantc do crime sen\ nccessariamcnle marcado por dificuldades. Os dctcntos 

apontam a cxistcncia de um contexto social marcadamente negativo ao ator social com o 

r6tulo de ex-preso. A constrw;:ao racional, potencialmente objetiva, do ambiente de atua<;ao 

futura mostra um �c�e�n�~�i�r�i�o� perversamente adverso, nftido atraves da preocupa<;ao apontada de 

que o ex-preso e tido tipicamente ainda como criminoso, ao mcnos, potencial47. 

Sobrc o passado, sao prescntes as rcprescnta<;oes que apontam no sentido da nega<;flo 

da culpabilidadc pessoal pelo crime cometiclo. Algumas vezes e clescrito um cenario onde o 

crime ou foi fruto de uma nccessidade lxisica ou o criminoso se envolveu quase que 

ingenuamente. Outro fator, mais recorrente, que aponta no sentido de alivio da culpabilidade 

pelo crime cometiclo, c notaclo quando os presos apontam para o fato de que "toclos roubam 

e s6 cles sao punidos". Um dos mais fortes trechos de "Tcrcza" aprescnta a seguinte edir;ao: 

"Todo mundo ton direito de error, porque sci eu nao? Antes de eu nascer Ja 

existia roubo. ( ... ) Agora vamos supor, pergunta pra mim, quem que e mais 

ladrao nrsse mundo, os pr<iprios po/fcia que e tudo safado, certo? Po/fcia 

( ... )esse negcicio, Tenente e esses uns como se diz o ( ... )como quefala ( ... ) o 
juiz. Mais /adrao do que e/e nao existe.( ... ) Eu tc! pro mim ir embora, certa, 

eu nan sl'i quando mas eu vou, eu nc!o nasci aqui, certo?" (Preso do 5o. 

D.P.). 

0 trilnsito entre reprcsenta<;6es sobre o tempo na prisao nao sc faz livre cia prc::cn<;a 

hegemonica cia ociosidade. 

"Sea erasao no espar;o e freqiielltcmenrr possfvel a escapada no tempo nao o 
i! mais" (VIRILIO,l993:15). 

47 Algumas pcsquisns rcnlizndns • como n de JlORDINI c AllREU �(�1�9�8�~�)� sohrc o momcnlo ftlluro do dclcnto ao 
dcixnr n prisno • �j�~� diagnosticnram que muitos vol!am a tmhnlhar em suns nntigns protisslics. 0 "nprcndiz.ado" na 
cadcia. do ponlo de vi:;;la pnltico. nndn significou, corrohorando n rcprcscntn9ilo de "tempo perdido", 
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' A cxperiCncia temporal e tao inequivocamente social que se torna diffcil "escap8r" 

dcla. Dcslocar-se no cspa<;o e possfvel, mas transitar por difercntes formas do uso do t•:1npo 

ou desafiar o ritmo hegem6nico e sem duvida muito diffcil. 

De forma majorit{!ria, o tempo na prisao aponta para a redundiincia como regra, a 

monotonia que inclui porem uma certa expectativa de instabilidade. A novidade e a quebra 

do tempo aparecem enquanto promessa, sendo que, quando chegam, rompem o ciclo dos 

dias que e retomado a seguir. 

A percep<;fto do tempo no coticliano carcedrio aparece ainda diretamente afetada por 

distin<;oes entre a popula<;ao carceraria. Enquanto presos no regime aberto e semi-aberto 

trabalham, poucos do sistema fechado desempenham atividades consideradas como trabalho. 

Nao raro, presos que sao vistos como "recupemdos" pela administra<;fto associam-ou falam 

que associam - o tempo passado na prisao como uma possibilidade de reflexao, de pausa. 

Essa formul:u;:ao entretanto e vista com desconfian<;a pelos pr6prios atores sociais na prisao. 

Sabe-se que vnlorizar o "tempo cumprido" de penn e um dos fatores que pode levar a uma 

interpreta<;ao do arrependimento. 

0 preso, muitas vezes, "clcpara-se com o tempo" em situa<;6es cotidianas inversas as 
do mundo de fora. Nan raro, alem dos muros, "sentimos o tempo", "percebemos sua 

�p�r�e�s�e�n�~�a�"�,� pel a escassez, pel a sua falta. Na prisao, o tempo e muitas vezes representado 

como uma imensa entidacle, todos ali parecem ter alguma forma de reflexao sobre essa 

�n�o�~�f�l�o�.� 0 dctento dcpara-se com o tempo pclo excesso com o qual estc se apresenta, o que 

cria uma interessante clualidade verbal, simultaneamcnte o "tempo perdido" e o ''tempo 

excessivo". Obviamcnte o exccsso c scnticlo enlJuanto tal pel a inscr<;ao anterior no "mundo 

da rua", on de foi possfvcl eonvivcr com as reprcsenta<;6cs usuais de valoriza<;ao do tempo 

clesde que "uti!". Deparando-se com o excesso do tempo enquanto "entidade", passar o 

tempo, matar o tempo, sao sempre expectativas recorrentes, mas devido ate a propria 
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grandcza do "inimigo" que prctendcm "matar", silo armas por demais fnigeis. Mata-se parte 

do tempo de um eli a e no seguinte ele volta, inteiro. 

' ' 
Aspectos da �s�i�t�u�a�~�i�i�o� atual da prisfto no llrasil 

Ainda relacionado as �o�b�s�e�r�v�a�~�o�e�s� iniciais sobre o dia-a-dia na prisao, �c�o�n�s�i�d�e�r�a�~�o�e�s� 

associadas a situac;ao atual do sistema nao podem estar ausentcs da discussao aqui proposta. 

Essas observac;oes sao imprescindfveis na caracterizac;ao do ambiente onde ocorrem as ac;oes 

sociais clos prcsos. Escasscz espacial, pobrcza material, corrupc;ao, incremento cia �a�t�u�a�~�a�o� 

religiosa, violencia abusiva sao caracterfsticas da maioria das prisoes brasileiras e estao 

clistantes de sercm claclos pouco relevantes para a compreensao das pr;iticas sociais no 

carcere. Mesmo que nao se pretencla um mapcamento aprofundado do cenario atual, tais 

�c�o�n�d�i�~�o�e�s� nao podem ser vistas como dados acess6rios. 

Dlscutlndo o estado do sistema penitencllirio brasileiro, Sergio ADORNO analisn 

suas questoes mais graves: 

"A supe1popu!ar;do carcadria encontra-se na origem imediata de ndo poucos 

outros problemas, sobretudo a promiscuidade que promm·e toda a sorte de 

contaminar;do - patohigica e crimiiUigena -, exacerbando a vio!encia como 

forma institucionalizada e mora/mente leg[tima de so!tu;c1o de conflitos 

III/1'1'.11!/Jjl'll\'OS" (199111:71 ), 

Contamina<;ao pato16gica, em fun<;ao da proximiclade ffsica e cia precariedacle de instala<;oes 

sanit:!rias, escassez de artigos de higiene pcssoal - muitas vezcs s6 adqniridos na cconomia 

informal e ilcgal na prisao-as doen<;as encontram af o espa<;o ideal de �p�r�o�l�i�f�c�r�a�~�'�a�o�.� 
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"Trata-se de wna popularao de alto risco, vulnerd\'el a toda sorte de doenras 

ilt(ecto-contagiosas, Jato ainda mais agravado pc/a recente epidemia de 

MDS" (ADORNO,op.cit.:72)1'. 

Do ponto de vista da criminalidade, nao raro, a superpopula<;ao coloca !ado a lado 

litcralmcnte, prim;\rios e rcincidcntcs, latrocidas e autores de pcqucnos furtos. Distritos 

policiais c dclcgncias sao, cspecialmenlc em areas urbanas desenvolvidas, o local de maior 

agravamcnto dessa situa<;ao. Espa<;os destinados a um curto perfodo de estacla de 

delinqlientes, muitos vcm se transformando no local de cumprimento de penas apesar de nao 

sofrcrcm, em sua maioria, scquer rcformas pam csta nova fun<;ao. 

A �i�m�p�r�o�v�i�s�a�~�;�a�o� parece tcr sido transformada em solu<;iio institucional - nada eficaz -

para se cnfrentar os problemas rclativos a escassez de recursos. Salas de aula em 

penitenciarias maiores transformam-se, nao raramente, em celas. Estas por sua vez, 

improvisadas ou nao, apresentam-se com freqUcncia deterioradas. Como afirma o delegado 

' do 4:io. D.P. de Sao Paulo: 

"Tivemos que trans(ormar a cela de seguraw;a (solitdria) em ce/a comum. 

Trocmnos as portas de ferro por grades""''. 

Esse cenario porem nao aparece como uma exclusividade do Brasil. Mesmo em 

paises europeus, durante dctcrminados perfodos, a situa<;ao nao se configurou de forma 

diametralmente oposta. 

"Em paf.\'es como a llillia, o cdrcere, por suas dcjiciencias de organiz(/(;ao 

hem conhecidas, nwrra foi um mode/o de controle disciplinar e muito me nos 

de adestramento para o trabalho produtivo, mas, pe/o contrario, wn modelo 

4R Como excmplo de uma iniciativa no com hale ?1 disscmina<;flo da AIDS em prisf'lcs hmsilciras cst:l a �r�c�v�i�~�;�t�a� em 
qnadrinhos "Lampadinha". Elahorada em 1991 por scis dctcntos do Presidio Central de Porto Alcgre/RS, como npoio 
do GAPA. A rcvistn nhorda as principais formas de conlamirw,ao da AIDS c os modos de prcvcns:ao. A historia 
hascia-se nas cxpcriCncias dos pr6prios prcsos, tocando - scm hipocrisb - em aspectos c:;scnci1is do colidiano 
carccdrio. A forma final da rcvista inc lui uma sCric de gfrias e trata de drogas c scxo na prisao. 
4'! Dcpoimcnto do dclcgado Alfredo Luiz Ondas, no jornnl Folha de Sao Paulo em 21/03/1993. 
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de desgow'mo e de r;narquia, inclusive 110 nfvel administrativo e de 

controle"50 

Atuando dirctamente sobre o cotidiano dos presos no Brasil, o fen6meno da 

superpopula<;ao faz com que acordos e formula<;oes de conduta sejam uma condit;ao 

imprescindfvcl para a sobrevivencia em cubfculos. Ao se referir a estabelecimcntos 

prisionais e dclegacias policiais de Bclo Horizontc, Rio de Janeiro e Sao Paulo, ADORNO 

afinna : 

"Ne/cs, freqiientcmentr, instituiu-se sistema de rodfzio, a fim de que todos os 
reclusos de uma mesma ce/a passam ilesjl'tuw· c/o rcpousrJ, pois nao 1111 camas 
rm 111imero sufiriente, o que ohriga inclusive a que muitos se sujeitem a 

dormir 110 cluJo dr cimento" (1991 h:71 ). 

Recentemente essa situat;ao parece tcr chcgado a nfveis ainda mais ca6ticos, com a 

present; a inclusive do que vem sen do chamado de "homens morcegos", prcsos que se 

amarram em grades para podcr dormir51• /\lcm dessa cstratcgia e do rcvczamcnto, cxistem 

ainda formas de racionamcnto do espa<;o como "dormir de valetcs" (presos dormem um ao 

!ado do outro em posir;-fio invertida de pcrnas c cabc<;a) e a �"�t�r�a�n�~�a�"� (detentos deitados de 

frcnte um para o outro com a perna entrela<;ada). 

Ncsse cenario, o "boieiro" ocupa espar;-o fundamental ja que "a existencia de restos 

de alimentar;:c1o, guardados ou acumulados, contrilmi para a disseminar;:c1o de insetos, ( ... ) 

dos quais os presos se veem assediados com picadas e mordeduras" (ADORNO, op.cit.:71). 

Se a possibiliclade de acloecer e uma constante, os tratamentos tambem nao deixam de ser 

1m:, problema, ja que a superlotar;-ao de unidades hospitalares (COELHO,l9R7) e a 

prccaricdade dos rccursos ambulatoriais (ADORNO.op.cit.) parecem cstar Ionge de cki•;ar 

de ser realidade. Convive-se com doen<,:a e morte ro(ineirmnente. 

5o Aprcscnt:J9iio de Guido Ncppi Modona em ME LOSS I c I' A VARIN! (19R5). 
51 Con forme materia publicada no Jornal Folha de Sao Paulo em 21/03/1993. 
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Scria ingcnuo acrcditar que rcgrns de comportnmcnto entre n popuh1c;:ao carccrriria 

nao sao atingidas ou mcsmo moddadas pcla situac;ao do sistema pcnitenciario. Scm dt1vida, 

em prisocs de outras localidadcs que nao aprcscntam tais carencias sao formulados padrocs e 

regras de convivcncia. Aqui, entretanto, certas praticas sao quase que necessarias para a 

sohrevivcncia. Sc a �a�t�n�;�~�<�;�-�f�l�o� em tun mcrcado dclinqiientc, por cxcmplo no tr;\fico de �d�n�'�g�~�s� 

intramuros, e um fndice de adcsao ao "mundo do crime", e porque intcresscs e necessidades 

podcm ate scr fonnulados acima de ambicntcs, mas so sc concrctizam nelcs. 

\ 

"A omissao do poder p1iblico e tanto mais grave quando se conhece a 
extensao em que a 'economia delinqaente' e sustentada pelas famflias dos 

infernos. lsto e, o estado lhes transfere o encargo de suprir certas condil;oes 
�m�(�n�i�n�t�o�.�~� dr �.�r�\�o�h�r�m�·�i�1�·�~�n�r�i�n� nlia t:!Jl(Jnf/$ n �c�h�~�j�(�J� ou n fi!!tn fJU?'(trc(Jr(l(/o mt:M, 

indiretamellle, atraves dos mecanismos da 'economia delinqiiente', tambem 

uma parcela considcravel da massa carcerdria. E com sua tolerancia 

pragmatica, com sua polftica de 'vista grossa' tnmina por faur com que 

estas famflias sustentem, involuntariamenrc, tamhem as ati1'idades 

jlagrantcmente criminosas da '('conmnia delinqiiente' " (COELHO, 

1987:59). 

No contcxto de violcncia generalizada, discriminam-se posluras, valorizam-sc outras. 

"Enfr(' os detentos, loma-se quase impossfvcl intervir nas displllas violentas, 

que cnvolvcm os mais difcrentes inieresses e o!Jjctos. Tudo e passive/ de 

qu!'rela: confrontos entre quadrilhas; suspeita de delarao: envolvimento no 

trdfico de drogas, na explorarao de atividades internas, no mifico de 

injlucncias sobre os /Joderosos', sejam aqueles procedentes da massa 

carcer(iria ou da equipe dirigcnte; posse de objetos pessoais; obtenrao de 

favores sexuais, o que compromete niio apenas os presos, sobrerudo os mais 

}ovens e primdrios, muitas vezes comercializados no interior da popu/([(;ao, 
mas tamhem suas esposas, .was companheiras e suas fi/has; nwnuten(·ao de 

prh•ilf:gios conquistados ou cedidos: di,lpuras de postos de rmbaiho" 
(ADORNO,op.cit.:72). 
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E importante ficar claro, como apontam os varios autores, que nem todos esses 

conflitos sao observaveis em qualquer prisao no Brasil, apesar de estarem presentes na 

maioria. Em alguns locais se apresenta de forma mais violenta o conflito manifesto de 

interesses , em outros, disputas camufladas acontecem. Existem algumas prisoes em que a 

superlotal(ao (ainda, talvez) nao seja a tonica. E o caso da Penitenciaria I de 

Campinas/Sumare, um dos locais estudados nesta pesquisa. Esse fato porem nao significa a 

inexistencia de diversos aspectos apontados, como o trafico de drogas52 , assaltos sexuais, 

nos qums presos sao "zoados"53, rituais de inicia\(ao extremamente violentos, 

espancamentos na cela de castigo54 . 

Em algumas prisoes poucas visitas bastam para nos defrontarmos com redes de poder 

entre os presos. E facil reconhecer lideran\(as e grupos. Em outras, compreender regras e 

disputas de interesses e uma questao de tempo de convfvio com os detentos para penetrar em 

um complexo jogo de rela<;iks sociais escamoteadas. Em locais com regime de tranca, 

internos detidos em celas a maior parte do tempo, uma ligeira con versa ja denuncia padroes 

explfcitos de comportamento. Em penitenciarias maiores, onde presos trafegam por galerias 

e pavilhoes, a ociosidade muitas vezes da a falsa impressao de absoluta calmaria, 

tranqiiilidade. Com certeza estar preso nao e ficar em meio a conflitos e disputas o tempo 

todo. Por outro !ado, negar a vio!encia generalizada como uma das principais caracterfsticas 

da maioria das instituil(6es carcerarias brasileiras e, no mfnimo, omissao. 

"As mortes de infernos se banalizaram e, mescladas a jitgas, bata/has 

campais entre grupos organizados de infernos e enji'entamentos com a 

Po/fcia militar, atestam a projiuula erosiio da 01'(/em social dos presfdios e 

penitencitirias" (I'AIXAO,I985:97). 

52 Durante a �r�c�a�l�i�z�a�~�n�o� do trabalho de campo um funcion;lrio da P2. vizinha a PJ, foi prcso portando maconha nas 
�i�m�e�d�i�a�~�O�e�s� da pcnitcnci:iria. 

53 Nas palavras de um prcso da Pl, em dcpoimcnto do video "Tereza": "zoar e ( ... )jazer a genie( ... ) bater mz genie 
( ... ) vamos supor, IW cadeia antigamentc wlo tinha nut/her Iibera do, m?. enulo as pessoas que eram mais fracas faziam 
papel de mulfter". Mcsmo �c�o�m�-�~� possihilidadc de visitas de mulhcrcs, a prtitica de "zoar" �p�c�r�m�a�n�c�~�e� prescnte. 
54 0 Dirclor de Scgur:mt;a da Pl foi afaslado por abuso de violCncia no pcrfodo de autorizat;flo para o nosso ingrcsso 
ncssa instituit;ao. 
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Em um cenario onde Indices de reincidencia criminal devem ser objetos de 

�i�n�v�e�s�t�i�g�a�~�6�e�s �5�5 �,� as polfticas publicas penais apontam, quase que exclusivamente, para o 

�e�s�f�o�r�~�o� no aumento de vagas oferecidas - procurando muitas vezes nao ir contra a 

�s�u�p�e�r�p�o�p�u�l�a�~�a�o�,� mas deixa-la nos nfveis atuais - com a reforma ou �c�o�n�s�t�r�u�~�a�o� de novas 

pris6es. Mesmo essas iniciativas sao por demais tfmidas. Vez ou outra propostas tecnicas de 

�a�l�t�e�r�a�~�a�o� sao formuladas, como a �r�e�g�u�l�a�~�a�o� e controle da abertura com o exterior. Muitas 

nao chegam a ser implantadas, algumas sao e fracassam, poucas sao bem sucedidas e a 

maioria e por demais superficial para significar alguma �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�~�a�o� real no sistema 

penitenciario como um todo56. 

A discussao sobre a �s�i�t�u�a�~�a�o� de precariedade geral e os "remedios" - t6picos e 

epis6dicos - formulados e aplicados nao se esgota neste capitulo, sendo retomada adiante. 

Nao se pode ponSm falar em regras e acordos ignorando as caracterfsticas atuais que 

conformam o ambiente, o contexto da �s�o�c�i�a�~�a�o� carceraria, ja que esses fatos agregados sao 

propiciadores de violencia (ADORN0,199lb) tanto na prisao quanto no futuro do ex-preso. 

55 Sobre reincidcncia criminal vcr: BOIHHNI c ABIUCIJ (1985), ADORNO c llORiliNI (1989), Af)ORNO 
(!99la), AllORNO c IIOIWINI �(�1�9�~�1�)�.� 

56 Sobrc polilicas organizacionais c dilcmas vcr: ADORNO (1991 b) . COELHO (1987) c PAIXAO ( 1987). 



3- A VIGILANCIA- AS "DURAS", 0 "CAGUETA" E AS CAMERAS- 0 

PANOPTICO HOJE 

"Ate aquele momento gravavamos em video sem a/term· 
significativamente o cotidiano da prisdo. Swpreendentemente, um dos 
funcionarios que as vezes nos acompanhava bateu fortemente em um 
ferro. Foi o sujiciente para que centenas de pares de olhos ocupassem 
o mimisculo e.1par;o de vidro no centro das portas das celas. A 
partir daquele momento, presos que se acostumaram a ser vigiados, 
vigiavam nossos movimentos" (Trecho do caderno de campo). 

Das "duras" e "gerais" as fotos e numerus 

Diversos modos de estabelecirnento da vigilancia se configurarn no sistema 

carcenirio. Sirnultaneamente, formas articuladas do vigiar se complernentam, 

compreendendo tanto as que envolvem contato ffsico direto na rela'<ao com o guarda, como 

as pniticas de deh19iio entre a popula9iio carceniria. Alem destas, documentu<;iio, numeros, 

ficharios, fotos, relat6rios atua!izam informa96es. 

"A propria arquitetura prisiona/, transformando cada wn em potencial 

vigilante do outro, abre espa(·o para conjlitos permanentes nas relar;oes 
intersubjetivas, envolvendo ntio somente presos e guardas, nuts estes e as 

equipes tecnicas, estas e os diretores penais, estes e os diretores 

administrativos e assim sucessivamente" (ADORNO, 1991 b:73-74). 

Um novo olhar complexifica hoje a vigilancia. Objetivas de cameras formando um 

circuito fechado de informa9ao visual passam a varrer o espa9o de algumas prisoes, 

inclusive no Brasil, configurando algo que pode ser interpretado como uma moderna faceta 

pan6ptica (MACHADO,l991). A PI, um dos locais visitados nesta pesquisa, possui urn 
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desses circuitos de TV. Essa possibilidade recente e o aspecto fundamental neste capitulo. 

Antes, porem, e interessante um olhar breve em dire<;;ao as formas usuais de vigiliincia. 

Vigiar aparece como um dos aspectos essenciais na prisao. Buscas, apreensoes, 

"duras", "gerais"' sao mecanismos habituais de uma maquina-vigilante que atua, nesses 

casos, atraves da proximidade ffsica. Ao preso cabe mostrar-se, ou ainda ocultar-se, de 

forma competente. 0 ideal de vigiliincia e entao dependente dos guardas que o atualizam, na 

medida em que este se realiza atraves da atua<;;ao de agentes institucionais que, como foi 

dito, pautam-se em estere6tipos e nao raro fazem "vista grossa". Qualquer diretor de prisao 

sabe, como foi dito em entrevista, que "todo preso tem sua arma". 

A "vista grossa" aparece entao como uma situa<;;ao limite de toleriincia, 

reconhecidamente praticada e fix ada a partir da pratica. Em um Iugar on de "tudo vira arma" 

(Preso da PI) ou "a prisao eo local onde e mais facil se conseguir droga" (Funcionario do 

C.R.N.), a situa<;;ao de exposi<;;iio do preso se apresenta de forma complexa. Ao mesmo 

tempo em que todos reconhecem um numero incontavel de praticas ilegais no espa<;;o da 

prisao, os a gentes institucionais �h�~�m� ao seu I ado o "direito de olhar", a possibilidacle de, em 

um dado momenta, deixarem de !ado a "vista grossa" e organizarem buscas destinadas, de 

fa to, a encontrar. Muitos presos ja "cafram"2 assim dentro da propria cadeia. 

No contato direto detentos e guardas se expoem. Os primeiros, objetos da situa<;;ao 

concreta de vigilancia. Os guardas, por outro lado, mostram suas posturas nesses instantes, 

sao testados, colocados "em cheque". Se toleram praticas ou objetos ilegais sao vistas de um 

modo, se nao, classificados de outro. E muitas vezes nesses momentos que os estere6tipos, 

tratados no capitulo anterior, sao formulados e fixados na repetil(ao de atitudes. 

l "Duras" c "gerais" sfio formas de cxcrdcio da vigilfmcia que sc constilucm em �i�n�s�p�c�~�_�;�O�c�s�,� revislas, no corpo ou nas 
cclas, visando cncontrar alguma irrcgularidadc, por cxcmplo, o porte de drogas ou annas. 
2 "Cair" C uma gfria usada denim c fora da prisao. No "mundo da rua" significa ser prcso, dcnlro C scr pcgo em 
flagrante, "'sc dar mal". 
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"Eies (os guardas) podem ser analisados igua/ aos internos. Uns valem 
alguma coisa, outros, nada. Uns impoem wn moralismo que e/es pr6prios 

niio tem. Querem te submeter a uma disciplina que e/es niio possuem" (Preso 

do C.R.N.). 

Nao raro crueis, as buscas funcionam duplamente. Armas e drogas sao achadas, 

algumas vezes apreendidas, e se verifica a intimidw;;ao e �a�t�u�a�l�i�z�a�~�a�o� do exercfcio do poder 

que se constitui como a face essencial da "dura"3• Ao !ado dessas praticas administrativas de 

vigilancia existe o controle burocnitico de �i�n�f�o�r�m�a�~�o�e�s� que, freqtientemente, funciona 

simultaneamente, respaldando o exercfcio do vigiar. 

Se a �d�o�c�u�m�e�n�t�a�~�a�o� pessoal hoje em dia aparece reconhecidamente como forma de 

controle da �p�o�p�u�l�a�~�a�o� em geral, na prisao observa-se essa �s�i�t�u�a�~�a�o� acentuada. Proliferam 

fichas que incorporam pareceres teoricamente atualizados, fotografias de diversos angulos, 

numeros de matrfcula, de cela, de pavilhao. 

"0 exame que co/oca os individuos num campo de vigiliincia situa-os 
igua/mente numa rede de anotar;:oes escritas; compromete-os em toda uma 
quantidade de documentos que os captam e os fixam" (FOUCAULT, 

1991:168). 

Poucos porem sao os estabelecimentos carcenirios brasileiros que possuem seus 

ficharios em dia, renovados. Observa-se, quase que como norma, uma defasagem temporal 

relativa ao ingresso de novatos e a �a�t�u�a�l�i�z�a�~�a�o� de cadastros. Sobre a forma de �o�b�t�e�n�~�a�o� de 

dados dessa natureza, "( ... ) nunca e demais /embrar que 0 preenchimento de fichas 

cadastrais nas agendas pelas quais transita o preso e realizado de modo pouco uniforme. A 

coleta dessa informar;:ao ora pode ser obtida junto ao proprio preso ou extraida de 

processos criminals" (ADORNO e BORDINI, 1991:122). 

3 Nonnalmente. ao entrar na prisao, eu passava por um processo de revista. :f\.1uitas vezes a "dura" nao era tao 
minuciosa e, em algumas visitas, chcgou a nilo acontccer. 
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Na pnitica diaria, o momento no qual as informal(ao articulam diretamente o vigiar e 
a recontagem. Em penitenciarias os presos costumam circular pelo pavilhao ate a hora de 

voltarem para as celas. Normalmente estas sao verificadas uma a uma. Procura-se entao a 

ausencia - por fuga, morte ou indisciplina. 

A delac;iio na cadeia 

"Na malandragem niio pode caglletar (. .. ) cagtletou, deu mancada, 
lamentavel" (Preso da PI- Trecho de "Tereza"). 

Ao lado da vigiliincia que acontece na relal(ao entre presos e guardas, uma outra 

forma, velada mas reconhecida, aparece como essencial na social(ao carceraria. E a 

"cagiietagem" interpresos. A al(ao dos presos e pautada na sua relal(i'io com os outros e, de 

certa forma, constrangimentos aparecem em uma situa,.ao onde "todos se vigiam". Porem, 

como aponta urn interno para COELHO (1987:70) , "pre so niio e po/fcia de pre so". Os 

"cagiietas" (alcagiietes) aparecem entao como perversos vigilantes e mais, a importancia 

destes para a admistra<;ao do cotidiano carcerario encontra eco na atua<;ao dos guardas. Nao 

sao poucos os rituais de extrema violencia que procnram a "extra91io de informal(fies", 

variando de dcnuncias de rcbcliao, emcrgencias de grupos c lidcran<;as, trMico de drogas 

intramuros etc. 

Na ocasiao da primeira visita ao 5o. Distrito Policial de Campinas, em uma sittJal(ao 

particular de entrevista na qual conversei com varios presos simultaneamente, um deles, 

Jfder de cela, apontava para urn dos presos que estava no patio, com o corpo todo cortado 

por "gilete", e afirmava: 

"aque/e ali e cagtieta, cagiietou na rua, niio tem mole pra ele aqui niio" 

(Preso So. D.P.). 

109 



A �d�e�l�a�~�a�o� aparece entao como algo que vern da rua e, no cotidiano prisional, tendo 

em vista o elevado numero de atividades ilegais que proliferam nesse �e�s�p�a�~�o�,� encontra uma 

maior possibilidade de ocorrencia. A represalia a "cagi.ietagem" passa a ser considerada 

normal e a violencia plenamente justificada. 

"Tinha safado, pi/antra, que ninguem gosta de safado e pi/antra que fica 

cagiietando os irmiio, entiio sa[a assim, vai matTer. E matava" (Preso da PI). 

Esse mesmo detento aponta para uma �s�i�t�u�a�~�1�1�o� na qual a morte foi considerada o 

melhor mecanismo para dar fim a "cagi.ietagem", porem tratou-se de urn equfvoco e ja era 

tarde demais para remedia-lo. 

"Os cara induziu ele, levou e/e pro barraco do cara. Af urn cara falou, quem 

cagiietou foi ele, mataram o cara. Af depois de quase um ano foram 

descobrir que quem morreu era inocente e o cara que acendeu pra matar era 

o cagiieta" (Preso tla Pl). 

Entre o silencio e a tlelagao, "caglietas" continuum a ser desprestigiados pelos presos 

e, nao raro, severamente punidos por �l�i�d�e�r�a�n�~�a�s� da populagao carceraria: 

"Na verdade, caglletas reconhecidos como tais existem poucos e por serem 

rotulados, reconhecidos por todos, sao praticamente neutralizados em suas 

funr;oes de delar;ao. Mas a 'caglletagem' existe e a possibilidade de a/guem, 

um qualquer do grupo 'cagiietar', acaba por serum elemento de restrir;iio do 

espar;o das infrar;oes. ( ... ) 0 funcionario tambem desconfia do preso que 

'cagiieta' porque do mesmo modo que fa!a de um preso, pode falar dele e 

prejudica-lo" (RAMALHO, 1979:58). 
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Na Pl gravei em video a entrevista com urn preso que afirmou ter escapado por 

pouco da morte ap6s uma "cagiietagem". Esse detento tern urn primo policial e ocultava isso 

na prisao por achar que poderia ser mal visto4• Urn outro preso descobriu e se encarregou de 

contar para outros. 0 que lorna interessante esta hist6ria e que urn detento delata urn outro 

por medo de que este ultimo delate as pniticas proibidas na prisao. "Cagiieta-se", por 

preven\iio, contra a "cagiietagem". A conclusao da hist6ria aparece assim descrita pelo preso 

primo de urn policial: 

"F oi quando eles me levaram pro meio do patio, um }a tinha tirado meu 

estilete, dizendo ( ... ) este dizia ser meu amigo, mi. Tirou meu estilete, deixou 

eu sem prolefiio nenhuma ( ... ) foi quando veio uns em 6 em 7 e tentaram me 

agredir, ne. A{ eu sa{ co1-rendo, tinha um outro rapaz que tava enxugando 

uma dgua com rodo e felizmente consegui me defender com o rodo, mas 
ainda levei uma esti/etada no ombro" (Preso da PI- Trecho de "Tereza"). 

A dela'<ao, mais ate que a propria personifica'<ao do delator, introduz, do ponto de 

vista espacial, um recorte significativo. A exposi'<ao a que os presos se submetem ganha um 

novo contorno, apresenta-se em sua face mais perversa e nao menos eficaz. 

"Hoje em dia ate co/ega seu td te traindo pra ganhar polllo com a diretoria" 
(Preso da PI). 

0 vigilante nao ocupa um espa'<o outro, mas partilha do mesmo, dificilmente 

diagnosticado e no qual pode agir. 0 vigia tambem e o vizinho, "o irmao no qual nao se 

pode confiar" (Preso do C.R.N.). Nao ha fronteira espacial e a unica defesa com rela'<iio a 

estes e a coer'<ao, a puni'<ao, nao raro a morte, como forina de prote'<ao em um �e�s�p�a�~�;�o� 

marcado pela exposii;ao e, porque nao, pela visibilidade. Ao !ado desse aspecto apontado por 

4 Posteriormcnte, em uma �c�x�i�b�i�~�a�o� do video "Tercza", uma pessoa prescnlc afirmou que tinha sido amigo de inffincia 
daque)c preso c que de possufa um irmao - e nao um primo - polkial. 0 espectador falou acertadmncntc o nome do 
prcso c de scu irmao. Atrav6s do video foi possivd pcrccbcr que mcsmo nas rclw;Ocs em que o pcsquisatlor acrcdila 
ter adquirido total confiaiH;a do cnlrcvistado, muitas vczcs csta C, de falo, parcial. 
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RAMALIIO como "restriclio do esparo", a dela<;ao e ainda motivadora da "necessidacle" da 

acelerw;ao do tempo na prisfio na medida em que a demora na efetivao;:ao de urn plano de 

fuga pode leva-lo ao fracasso. 

Se os presos tem "todo o tempo" para pensar em pianos de fuga, dificilmente 

possuem o mesmo tempo para sua realizao;:ao. A demora fragiliza a ao;:ao, faz com que esta 

seja submetida as praticas de vigilfincia impostas pelos guardas e transforma o ato futuro em 

possivel objeto de dela<;ao. Sobre esse aspecto, urn depoimento editado em "Tereza", obtido 

no 5o. D.P., onde sao rotineiras tentativas de fuga, auxilia a compreensao do que vem sendo 

eli to. 

"Ah, os carcereiro fica tudo na miguelagem, eles deixa ci! j(Jzer o buraco, na 

hora que tiver quase perto de voce sair, eles vai lti, oh, derru/Ja. Nos mudemo 

duas vezes praque/e /ado e depois mudemo pra cii, porque nos tava aqui 

tentemo fazer aqui, nos tava ta tentemo fazer Iii, depois nos tava aqui de 

novo, tentemo fazer aqui de novo, depois pos nos Iii, nos tentou de novo e 
agora eles trotLreram nos pra ca de novo.( ... ) Ja ouviu falar, /adrao e a 

imagem do cao?! E/e inventa tudo nao tem nada pra j(JZer! L<5gico! Ladrao 

que nao rem o que j(LZer morde ate o dedo pra ver o sangue cair, /ogico, 

passar hora de cadeia" (Preso do 5o. D.P.). 

0 pnmetro aspecto essencial desse depoimento se refere a postura do guarda com 

relao;:ao a fuga. "Ficar na miguelagem" e estar atento, "tomar conhecimento". Os carcereiros 

muitas vezes sabem do plano de fuga, permitem sua realizao;:ao parcial e depois interferem. 

Deixam os presos ocupados com algo que eles irao destruir no futuro. Alimentam a 

expectativa de fugae os detentos muitas vezes "sabem que os guardas sabem" e as regras do 

jogo passam a ser da ordem do visfvel. A insistencia com a qual o preso assume as tentativas 

frustradas de fuga aponta no sentido dessa nova transparencia. Essa visibilidade torna-se 

ainda mais nftida tendo em vista que esse depoimento foi dado para a camera, sem nada a 

esconder o rosto. A lei do silencio nao se pauta mais na negac;ao ingenua de praticas ilegais. 
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Ao contrario, o preso vai buscar na ociosidade a justificativa para a fuga. Esta alias e vista 

em alguns momentos como legitima. "Tentar fugir e um direito do preso" e uma frase 

recorrente em prisoes. 

Como ultimo destaque da fala citada vale apontar a vio!encia da metafora associada 

ao uso do tempo e cuja for.,:a e visivel no ritmo e na forma com que a frase foi dita. A 

visualidade cruel da metafora "Ladrao e a imagem do cao" e da expressao "Ladrao que nao 

tem o que fazer morcle ate o dedo para ver o sangue cair, Mgico, passar hom de cadeia" 

pode ser interpretada do ponto de vista simb61ico. 0 tempo ocioso rnostra o seu peso nesse 

momcnto, quando "qualqucr coisa", como a propria autoconstrw;ao da dor e valida, desde 

que signifique que as horas da prisao "passarao mais r<1pido". 0 uso recorrente de 

classifica<;5es do tipo "imagern do dio", "oficina do diabo", aparecem intimamente 

associadas a ideia de 6cio, como se a personalidade do preso fosse autorepresentada como 

perversa e que uma "inje.,:ao de tempo ocioso" e exatamente o ingrediente que complementa 

a mistura explosiva. Nao parece pouco l6gica a representa.,:ao usual de que condenar 

criminosos a pessimas condi.,:oes de vida e com todo o tempo para alimentar pianos ou expor 

rixas leva quase que necessariamente a brutaliza<;ao, as tentativas constantes de fuga, a 

violencia institucionalizada, nitidamente visivel nessas expressoes. 
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0 pan6ptico hoje 

"0 video estemle diretamente a analogia do movimento ao tempo: 
tempo real, instantiineo, que dup/ica e ultrapassa o tempo diferido do 

jilme, e do qual as ciimeras de vigiliincia oferecem a imagem atroz e 
pura. lnvisfvel de ser por toda a parte, cego a fort..·a de tudo ver, ele 
vem para a/em dos seculos figurar a visiio neutra e negariva do Cristo 
l'antocrator, vis[ vel e que tudo vii" (Raymund IIELLOUR). 

0 espa;,:o ideal da prisao se constitui em uma maquina de seguranc;a e observac;ao e, 

nesse limite, trafega sua arquitetura. Um projeto arquitetonico de prisao pauta-se pela 

funcionalidade, ja que o bem estar de infratores nao e representado socialmente como algo 

relevante. Ao contrario, ao parecer fisicamente de forma sombria, com certo ar deteriorado 

inclusive, conota-se uma possibilidade de que os que Ia estao realmente sofrem pelo erro que 

cometeram. Com o estreitamento da rela<,:fio entre praticas consideradas cientificas, como a 

psicologia aplicada, o diagn6stico do infrator, aperfeic;ou-se tambem a forma de vera prisao 

fisicamente. 0 projeto arquitetonico mais celebre de prisao, e tambem o mais particular, 

recebeu o nome de Pan6ptico. 

A ideia de panoptismo remonta ao princfpio de vigiliincia formulado pelo jurista 

britiinico Jeremy Bentham no seculo XIX. Como aponta sA a respeito do pan6ptico: 

"( ... ) embora jd existisse de maneira fragmentdria e ate empfrica antes de 

Bemham, por exemplo, impirando a arquitetura de certas escolas militares 

na Franf·a, em Paris havia uma de/as em 175l,foi rea/mente Bentham quem 

o formulou ( ... )" (1990 : 209). 

Em "Vigiar e Punir", FOUCAULT apresenta as caracterfsticas fundamentais do 

panoptismo. A idcia de vigili\ncia apan;..:c como a IJ()(;i\o central do modelo e mais, a 
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perspectiva utilitaria de uma economia eficaz na administrat,;ao de espat,;o e tempo do vigiar. 

A sintetica e precisa descrit,;ao do modclo nas palavras desse fil6sofo: 

" 0 Pandptico de Bentham e u jigura arquite/llra/ dessa composirao. 0 

princfpio e conhecido: na periferia uma construrao em anel; no centro, uma 
torre; est a e vazada de /argas june/as que se abrem sobre a face intema do 
ane/; a construrfio perijericu e dividida em eel as, cada uma atravessando 
todu a espessura da construrfio; etas rem duas jane/as, uma para o interior, 
correspondendo as jane/as da torre; olllra, que da para o exterior, permite 
que a luz atravesse a ce/a de /ado a /ado. Basta entao colocar um vigia na 

torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, 

um operdrio ou urn esco/ar. Pe/o efeito de contraluz, pode-se perceber da 

torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuews 

cativas nas eel as da perijeria. Tantas }aulas, tantos pequenos teatros, em que 

c{U/a ator estd sozinho, pe1j'eitamente individualizado e constantemente 
visfvel. 0 dispositivo pandptico organiza unidades espaciais que permitem 

ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o prindpio da 

masmorra e invertido; ou antes, de suas tresjimr<>es- trancar, privar de /uz e 

esc onder - S<J se conserva a prime ira e suprimem-se as outras duas. A plena 
luz e o o/har de um vigia captam melhor que a sombra, que jinalmente 

protegia. A visibilidade e uma armadilha" (FOUCAULT, 1991: 177). 

A superexposi<;:ao unilateral sustenta a organizat,;ao da forma espacial. A luz 

delimitando o contorno em movimento constr6i a mensagem que sera decodificada por um 

vigia. 0 preso "e vis to, mas nao ve; objeto de injormar;:ao, nunca sujeito de uma 

comunicar;:ao" (FOUCA UL T,op.cit.: 177). Nao ve o outro, o sujeito que vigia. Uma possfvel 

individualizat,;iio do espa<;:o mostra somente a sua pior face para o preso, priva-o do contato 

coletivo- impcdimlo organizat,;iies de quaisquer generos-e nao lhe oferece a privacidade ja 

que a inten<;:ao e sujeita-lo ao olhar permanente. 

A ideia da necessidade de celas individuais para o funcionamento do modelo 

pan6ptico e questionada por DUPRAT: 
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"Tem se confundido o pan6ptico como regime ce/ular continuo. 0 projeto 

de Bemham, ao contnlrio, exclui j{;rmalmente o iso/amento continuo ( ... ) 

preferindo, durante o decorrer do dia, celas de tres a quatro individuos" 

( 19XO: 119). 

Esta duvida entre o isolamento, necessario ou nao, fica esclarecida por MELOSSI 

(in, MELOSSI e PAVARINI, 1985), quando aponta que o isolamento era destacado no 

primeiro projeto de Bentham, substitufdo depois por eel as commaior nlimero de presos. 

0 ponto central do panoptismo - sobre o qual parecem concordar diversos autores - e 
a sensat,:ao incorporada de estar sendo vigiaclo, sensa.;:ao esta mais importante inclusive do 

que a observa<;:ao de fato. Nao vendo o olho do vigia, a possibilidade deste estar distrafdo e 
ausente, a torre em si to rna continuo o olhar da diret,:ao. 

"A arquitelllra pwu5ptica e tramparente e e.1posta, tranca o sentenciado, 

mantendo-o sob o/har ininterrupto. ( ... ) 0 panoptismo se constitui e se 

dijimde com a passagem do sup/{cio para a peniti'ncia e desta para a 

vigi/iincia do olhar" (SA, 1990: 211 ). 

0 rompimento da unilateralidacle do olhar s6 ocorre de forma previsfvel. Como 

aponta MURICY: 

"Bentham abre uma excefdo para a invisibilidade do olhar-vigia. A torre do 

inspetor poderd, 110 domingo, transj{mnar-se em uma cape/a, acolher os 

jieis do exterior. Neste dia, as persianas poderao se abrir e os prisioneiros 

veriio e ouvin1o o padre que ojicia. Desta vez, o olho de Deus ocupard a 

torre" (1993:484). 

Fonnula-se entau mn ideal de altar, no qual e possfve! "ver Deus" simultaneamente 

"pr6ximo-inalcant,:avel". Nao existe problema em se ver o padre. Diferentemente do vigia, 

este nao traz da janela um saber falfvel - nao errara - e nem mesmo sua present,:a ffsica e 
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referenda carnal ou forma de cheque de dogmas. "Transparente", torna-se lente-janela para 

se enxergar a Deus. 

A m<'iquina do pan6ptico, assim a chama FOUCAULT, potencializa uma economia 

de espa.;o e tempo. A brutalidade do confronto direto para a �i�m�p�l�e�m�e�n�t�a�~�a�o� do poder torna-

se descartavel. Os espa.;:os para rituais de �r�e�n�o�v�a�~�a�o� dos imperativos de ordem tornam-se, 

nao raro, sup.£rfluos. 0 numero de vigilantes e reduzido bruscamente. A eficacia instantanea 

da observa.;:ao da desobediencia acelera o tempo para a puni<;:ao. A imagem do preso chega, 

e hoje com o advento da televisao e possfvel falar assim , "direta" e ao "vivo" para o controle 

imediato de qualquer esboc;o indisciplinar. Nao ha duvidas quanto a identifica<;:ao do sujeito 

em sua falta. Nao ha como delegar ou distribuir a culpa. 

"0 peso das vel has 'casas de seguranra', com sua arquitetura de j(>rtaleza, 

e suhstitu(do pel a geometria simples e economica de uma 'casa de certeza'. 

( ... )Quem estd submetido a um campo de visibilidade, e sube disso, retoma 

por sua conta as limitar;oes do poder; fa-las funcionar espontaneameme 
sobre si mesmo ( ... )"(FOUCAULT, 1991: 179). 

Princfpio arquitetural, a ideia de panoptismo nao foi fixada exclusivamente para 

formula<;:6es de prisao, mas como um modo ideal de vigilancia que plenamente se adequaria 

a qualquer �i�n�s�t�i�t�u�i�~�a�o�.� Para FOUCAULT, um "!aborat6rio de poder" , sustentado tanto na 

possibilidade de �o�b�s�e�r�v�a�~�a�o� quanta na eficacia de introje<;:ao e por conseguinte �a�l�t�e�r�a�~�a�o� 

comportamental. 

"0 Jato de ele (pamiptico) ter , ate nosso tempo, dado Iugar a tantas 

varia("<ies projetwlas ou rea/izadas, nwstra como j(Ji durante quase dois 

seculos sua imensidade imagindria. Mas o Pan6ptico nao deve ser 

compreendido como um edijlcio onfrico: e o diagrama de um mecanismo 

de poder levado a sua j(mna ideal ( ... ) e na realidade uma figura de 
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tecno/ogia polftica que se pode e se deve destacar de qualquer uso 
e:,pedjico" (FOUCAULT, op.cit.: Ull). 

Associada a ideia de abertura e fechamento, a eficiicia da totalidade do pan6ptico se 

mostra exatamente pela alusao a permeabilidade interior-exterior. Nem mesmo a �i�n�t�r�o�d�u�~�a�o� 

de pessoas "de fora" acompanhando a vigilancia impediria seu funcionamento. Ao contriirio, 

poderia se pensar na idCia de vi trine, onde e ainda um elemento ffsico do exterior, a luz, que 

assegura seu eficaz movimento. Uma vitrine particular, na qual quem estii no interior 

desconhece seu observador. 

"0 coro/Jrio inevitdvel de todo di:,positivo pam5ptico e que e/e 

desindividua/iza o poder, livra-o do arbftrio do inspetor, do xerife, o chefe, 

tran'ifiumando-o numa mdquina wu5nima, nwn engenho de tecno/ogia 

polftica de que o sistema arquiteuJnico e o diagrama" (MACHADO, 

1991:94). 

Enquanto modelo, nao se justifiea que encontremos atualmente por todos os !ados 

institui\6es circulares, mas o mais importante e identificar princfpios similares de nftida e 

assumida �i�n�s�p�i�r�a�~�a�o� ou nao. E sobre esse aspecto, e em particular o caso que aqui interessa-

o cia prisao -, que a reflexao sobre a �u�t�i�l�i�z�a�~�a�o� de cameras de circuito fechado em 

�i�n�s�t�i�t�u�i�~�6�e�s� carceriirias pode ser pautada nos princfpios do panoptismo. Arlindo 

MACHADO, pesquisador de linguagens eletr6nicas, destina um de seus artigos - "A Cultura 

da Vigildnciu" - a esse tema. Para o autor, o uso de cameras de vfdeo em pris6es modernas 

remonta ao velho princfpio pan6ptico, concordando inclusive corn FOUCAULT que a 

sociedade atual tende mais a vigilfincia do que ao espetaculo. 

0 pesquisador de pris6es no perfodo da �r�e�v�o�l�u�~�a�o� industrial (notadamente a de 

Pentonville), Michel IGNATIEFF, que aponta a �r�e�j�e�i�~�a�o� definitiva do pan6ptico em 1810 

(1978: 112), tambem associa novas tecnologias a alguns princfpios cia �c�o�n�c�e�p�~�a�o� modelar 

formulada por Jeremy 13entham. 
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"() dt'll'!ll'olviiiiCJ/Io let'no/,)giro t!a :>eg/1/WI('!I, visi1•e/ pelas nhw:ras de TV 

e dele/,,res de 1!1£'/al e calor, tcm lomado poss[ve/ prosseguir intensivamell(e 

al'igi/ilncia Ji<'.l.>.htl ( .. .)" (II;Ni\'IIEFF, op.cit.:217) 

Em uma das instituli,'<h.:s ..:studadas w::sta p..:squasa, a PI, considerada de scguran'<a 

maxima, estava em fasc d.: implcmcota.,a,, um sistema de circuito fcchado de TV . Na 

ocasiao de uossas primeiras visitas pudc pcrcei.Jer que, alem da camera que eu pretendia 

levar para a pt isao, outras ali j{l estavam. Dmante o periodo do trai.Jallw de campo o sistema 

foi defiuitiv;um:nte impl;mlado e a panir dai foi possivcl a comprecnsao de alguns aspectos 

que corroboram a visao IJUC aproxima taL circuitos ao principio pan6ptico. 

A expedeucia de sfut..:se de cspa;;u e tempo dcntro da pcrspectiva da cconomia de 

vigililncia parece ser a renuva<;ao do priucipio pan6ptico au·aves da utilizac,:ao das ciimeras 

de video. Essa diseussao pmkria sugerir algo distante de nossa realidade, em func,:ao do atual 

estado de dcterionH,:no de uossas prisoes e do alto custo aparente de implanta\!ao de sistemas 

desse porte. Etu primciru Iugar e preciso ficar claro que o I.Jaraleamento das lccnologias de 

prodw;iio de imagem ck1ri\uica ja e basta&lle signifkativo c, tendo em vista IJliC para um 

circuilo inlel'llo de TV u qualidade de con:s c del'ini\'1lo ullo sl\o aspectos essenciab, o prc90 

dcixa de ser lllll problema. 0 segundo aspcdu e que sc esse custo for calculado associado a 

uma possivcl �r�c�d�u�~�a�o� do curpo de vigilantes, os numerus se tomam reais e, mais que isso, 

sedutorcs. As prisiks atuais apresentam com freqliencia espa9os coletivos. Peniteuciarias 

possuem uma ;irea de convivio interpresos e estes passam ali a maim parte do tempo de pcna 

a eumprif. t:xistem aiuda as areas de trausito, normalmentc largos corredon:s onde a 

vigilancia e eulucaJa cowo impcrativo em 11111 esp<H;o considerado de fr;igil segunm\'a. Na 

I' I, sao �u�~�:�s�s�c�s� locais e la&llh.:m nos aa.:dores da prisilo, que! se dispiic&ll as oito dillleras do 

sistema. 

E pt ccisu �p�o�r�~�m� dcixar claro em quais aspectos se veri fica a incorpora9ao do 

princfpio pauopliCO na UtiliL.a<;f\0 de laiS cameras. 0 primeiro fundalllC11lO C 0 da visao 



unilateral. Os presos, ainda que veJam a camera, desconhecem quem esta por tnis deJa, 

sentado diante de uma mesa de onde controla monitores que jogam as imagens sem parar. E 
obedecido mn dos principios centrais do pan6ptico que e a �"�d�e�s�i�n�d�i�v�i�d�u�a�l�i�z�a�~�;�a�o� e 

despersonifica\(ao do poder"5• Outro fato e a �s�e�n�s�a�~�a�o� de estar sendo vigiado. As cameras 

utilizadas com esse fim nao possuem nenhum sinal evidenciando se estao ou nao ligadas. 

Durante a estadia na PI foi possfvel perceber, em visitas a central de controle, que nem todas 

as cameras estavam funcionando. Se estfio com defeito, desligadas por economia de energia, 

pouco importa, elas continuam ali, apontando sua lente-objetiva para todos os presos e 

�e�s�p�a�~�;�o�s�.� 

As areas coletivas da prisao nao podem entao ser escuras. A luz que define o 

contorno dos atos do prcso no modelo pantiptico aparece aqui com a fun9ao de garantir a 

nitidez mfnima das imagens. Quanto maior a luz, mais possibilidades apresentam-se de 

detectar com eficacia o infrator, ja que as cameras funcionam em plano aberto otimizando o 

raio do �e�s�p�a�~�;�o� vigiado. No Pan6ptico de Bentham, a "( ... ) sfntese e decorrente e necessaria: 

luz e olhar constantes. ( ... ) Luz e olhar inciclem permanentemente sobre o condenado" (SA, 

1990: 211). Comentado o trabalho de FOUCAULT, DELEUZE vai alem quando aponta: 

"A prisao, por seu /ado, diz respeito ao vis(vel: ela nao apenas pretende 

moslmr o crime eo criminoso, mas e/a pnipria constitui uma visibilidade, e 
um regime de luz antes de ser uma figura de pedra, dejine-se pelo 

'Panoptismo', isto e, por um agenciamento visual e um meio luminoso do 

qual o vigia pode ver tudo scm ser visto, no qual os detidos podem ser visws, 

a cada instante, sem verem a si tmiprios ( ... )" (DELEUZE, 1988:41). 

Atraves da ideia de luz chega-sc a discussao sobre visibilidade e transparcncia no 

interior da prisao- �i�n�s�t�i�t�u�i�~�;�a�o� que por princfpio apresenta-se como "nao transparente". No 

modelo pan6ptico a no.;:ao de secreto apresenta-se de forma unilateral. Nao se esconde a 

5 Aspectos estes aponlados por FOUCAULT (I 99!) 
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sensagao do vigiar, de estar sendo vigiado (transparencia). Esconde-se exclusivamente quem 

esta vigiando e se este est;\ ou nao exen.:t:ndo sua tan:fa (opacidade). 

E interessante ainda procurar compreender como as dimeras amplificam o princfpio 

pan6ptico com a inclusao de novas facetas. Assim como no modelo de Bentham, a 

instantaneidade entre o tempo da infr;u;ao e o conhecimento desta pela administnu;ao se 

verifica. E esfacelada a durac;ao entre o delito intramuros e a obscrvagao deste. Assim, o 

tempo entre a "falta" eo castigo pode tambem ser encurtado. 0 que aparece como novidade 

no "Pan6ptico Eletr6nico" e exatamente a produgao da prova instantanea. Contra argumentos 

que delegam a culpabilidadc a outro preso, apresenta-se a tecno-imagem de sua ac;ao. 

Intransferfvel, o erro pode ser individualizado. Personalizado, nao ha como nega-lo. Na 

prisao a imagcm eletr6nica do erro do prcso constitui-se em prova. Nao se desconfia do 

olhar da camera - ao tllcnus por cnquanto - que, difcrcntcmcntc do agcntc institucional, 

aprcsenta-se fora de suspcitas. 

A J>t na perspectiva do pan6ptico contemporaneo 

Como foi dito anteriormentc, as visitas para a coleta de dados desta pesquisa foram 

no C.R.N./M.G. , no 5o. Distrito e na Pcnitenciaria l. A maior parte do trabalho de campo 

foi feita ncsta tiltima. Recente, construfda durante o Governo Quercia e inaugurada em 1989, 

a Pl chegou a fazer parte do Complexo Penitenci<irio Ataliba Nogueira em Campinas, 

atualmente desmcmbrado em instituic;ocs e diretorias difcrentcs (estao pr6ximas apenas 

fisicamcutc as Casas de Dctcn<;ao PI c P2) , sendo a ja tradicional Penitenciaria Ataliba 

Nogueira dcstinada agora exclusivamcute a presos em regime semi-aberto ou aberto. Os 

condenados em fase de regime fcchado distribuem-se entao pcla Pl e P2. A "prisao 

tradicional" de Campinas, o "Cadeiao" como e chamado o Presidio Sao Bernardo, estava em 
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perlodo de reformas, o que impediu que o trabalho de campo fosse realizado nessa 

institui;;ao. 

A Peuitenciaria I de Campinas/Sumare nao se aproxima da imagem tradicional das 

pris6es brasileiras. Considerada de porte medio, sua populat;ao carceraria era de 630 presos 

durante a pesquisa, com a capacidade ideal estimada em 538 detentos. Com dire;;ao, na 

epoca, do Sr. Eduardo Rossler, nao Iemos na PI a imagem de celas quebradas e 

deterioradas. A configura;;ao do ambiente, suas caracteristicas espaciais, esta gravada em 

video. Ainda que sem a ri4ueza da descri;;ao visual, apresento alguns aspectos do espa;;o da 

Pl, para entiio podcr discutir a ideia do panoptismo nesse ambiente 

Port6es fortes e maci;;os fecham as celas, possuindo apenas um espa<;o vazado para o 

recebimento de alimenta<;ao e roupas de cama. E atraves dessa "portinhola" que "e paga a 

b6ia", expressiio dos presos que designa o recebimento da comida. Acima, na altura dos 

olhos, um retiingulo de vidro grosso pennite que os presos vislumbrem trechos do pavilhiio. 

Qualquer movimento ou som diferente e o suficiente para que centenas de pares de olhos 

disputem um Iugar nos pequenos segmentos de vidro embat;ado e nas "portinholas" que, a 

principia, deveriam permanecer fechadas. Muitas ponSm estao estragadas, talvez os 

primeiros sinais de deteriow<;iio material, enquanto outras sao habilmente abertas por 

ferramentas construidas pclos presos. No fundo das celas, pequenas janelas com grades 

completam os espa<;os que ligam os cublculos a outros locais do interior da prisao. As 

pequenas aberturas nas maci<,;as portas das celas sao antes o local por onde o guarda olha do 

que o oposto. Esse 6 o �e�s�p�a�~�o� que permite a �i�n�s�t�a�u�r�a�~�a�o� da microvigiliincia nos cubfculos. 

A penitenciaria e dividida em tres pavilhoes chamados "raios". 0 raio I e o mais 

proximo da administra;;ao e, nao por acaso, comporta os presos de menor periculosidade e 

os considerados recuperados. Os raios ll e III, com celas maiores e mais populosas, ficam no 

fundo da penitenciaria, havendo um Iongo corredor entre eles e a principal porta de safda 6• 

6 Em gcral a �d�i�s�t�f�i�b�u�i�~�a�o� de prc;»os no c;.;pw;o �~�.�:�m�~�c�d�l�i�o� 1:ostuma obcdcl:cr cs:-;c priudpio 110 qual os mais pcrigosos 
ficam na pane dos fundos d;1 pris:lo. Tornou-sc rouHHH em v;irios estahckcimcn10s a Hliliza\'flO do lamo "fundfio" 
[lara dcsiguar os pavilli{)cs 4uC cumpor!am os prcsos H1ais pcrigoso.s. Trahalhar. ocupar o lcmpo. enfi111, rccupcrar-sc 
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Cada raio possui um p<ltio particular, de cimento, com um campo de futebol, o que torna 

isolada a populw,:ao de um pavilhao com rela<;:ao ao outro. 

A imagem de um ambiente sujo, mal cuidado, freqiiente em prisoes brasileiras (este e 

o caso do 5o. Distrito) tambem nao e a norma na Pl. Se nao fosse a existencia de signos que 

nos remetem d.; im.;diato a ideia de carcere, como algumas grades, n:idios de comunica<;:iio, 

"gaiolas" d.; faro, talvez a confusao com um sombrio hospital de pessimo gosto' fosse 

possivel. 0 ferro da o tom de prisao. 

"Cudeia e feitu de ferro, quulquer Iugar que se vui se tim wnu j£1ca" (Preso 
da PI). 

0 extenso corredor da penitenciaria, do qual saem todos os caminhos, pode ser visto 

como a passagem principal. Uma adapta<;'iiO do modelo pan6ptico em cruz, com duas 

transversais horizontais. No comprido corredor, todos que fazem seu trajeto sao 

interrompidos por "gaiolas" , pequenos cercados de grades que dao acesso aos patios e 

limitam o transitu. Nessas "gaiolas" um funciomirio comanda o movimento, organizando os 

que devem passar. 

As paradas de controle, "gai6las", sao revestidas de grades ate o teto e o "guarda do 

transito" se situa em um local alto, onde esta seguro e pode vigiar o que se passa. 0 chao do 

corredor e dividido em tres faixas. Duas sao estreitas, pr6ximas as paredes, por onde OS 

presos devem caminhar com as m;1os para tras e em fila. A faixa central e destinada ao 

transito de funcionarios e ev.::ntuais visitas. 

�A�h�~�m� das "gaiolas", outro aspecto que marca o poder de vigitancia desse corredor eo 

circuito fcchado de TV. Ao cruzarmos scus metros sabemos que atras existe uma camerae 

que andamos em dire<;'iiO a outra. Durante o percurso os presos podem ser vistos por varios 

angulos e, mesmo quando cruzam uma gaiola, nao so o vigia os observa. Organizadas com o 

ou dar essa imprcssilo, signiflca tamhCm uma �t�r�a�H�~�i�\�~�1�o� entre o "fundUo" c os cspw;os da prisao mais prOximos da 
administra,ao, conformc aponta RAMALIIO ( !979). 
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intuito de uma rede continua de vigilancia, o que uma camera deixa de mostrar passa a ser 

objeto de outra. 

Os prcs<>S uao dcvcm olhar para as dhneras, cruzam a extcnsao do corredor com a 

�c�a�b�c�~�a� baixa. Esse fato ficou nitido quamlu assisti sistcmaticament.: its imagens em vfdeo 

nas quais os presos estavam 110 corredor. As cameras fieam expostas mas nao se pode olhar 

para etas, apcnas eventual mente, como que para garantir qne de fato etas continuam ali. 

Em uma sala distante, cen;ada de alarmes, tuB funcionario observa e mais, pode 

gravar o que csta sendo mostrado. Aqui a imagcm c antes de tudo documenlo. Se um guanla 

faz e isso e conHHn - "vista grossa" a irregularidadcs, a camera pode registrar. Se esta 

gravado e real. Aqui ondc maquinas de <'SC:lever nih> foram trocadas por micros, a imagem 

ainda possui um status onto16gico de wnladc. A maior virtude do circuito nao e catalogar 

falhas dos illl..:rnos, afinal, �a�c�u�s�a�~�o�e�s� de funcionarios e a "cagUetagem" ja sao suficientes 

para incriminar os j;\ criminosos. 0 circuito fechado e a presen<;a de cameras funcionam 

como eficientcs vigilantes introjctados. 

Apesar da resistencia do Dirctor ao mcu mgresso na sala de controle das cameras, 

consegui �c�o�n�v�e�n�c�e�~�l�o�,� alegando que cu trabalho com vfdeo, tenho interesse nessa area etc. A 

partir da �n�e�g�o�c�i�a�~�f�l�o� foi possivel compreender o status que o diretor dava para aquele 

sistema receulemente implantado. Durante viirias visitas a prisao foi negociada a grava<;ao 

de imagens dessa sala - denominada por alguns funcionarios como o "cerebro da 

seguran<;:a". Ten no estranho esse, tendo en1 vista o carater inaugural do sistema. 

A principio eu nflo pockria gravar imagens ali. Posteriormente foi permitido. 

Novamente as ordens e contra-ordens. No dia anterior a primeira grava<;ao em video ficou 

estabelecido que apenas imagens gravadas pelo pr6prio circuito fechado me seriam 

entregues. Sendo assim, providenciei uma fita VIIS para a c6pia. No dia porem, tudo 

mudou. Qualquer aeesso it sala de controle foi bloqueado. Dessa forma, jutgando ser 

essencial a inclusao no video "Tereza" de imagens que remetessem a "dimensao do 



pan6ptico atual", conseguimos uma fita com a polfcia que mostrava cenas de um assalto a 

banco registradas porum circuito fechado. 

Na sal a de controk das cameras da PI, onde pude eutrar scm a camera, verifiquei que 

das oito telas, duas apontavam defeito e nada mostravam. As outras "cobriam" diferentes 

espa<;os da penitenciaria. De todas as ciimeras apenas uma possuia movimento, acionado por 

controle rcmoto, fazendo com que realizasse, em torno de seu eixo, uma pequena altera<;ao 

de sua posi.,;ao iuicial. 0 funcionario eucarrcgado da observa<;ao era um tecnico em 

eletronica e nao um guarda. Nenhum funcionario da prisao estava habilit-ado a tomar o 

comando das fun<;6es. Como aponta MACHADO: 

"( ... ) essas nuiquinas, a rigor, vigiam muitu pouco ( ... ) . No limite, a 

eji"cdcia das rnles de vigihlncia est<i menos em :sua j(,rra imediata como 

ugcnte repressor do (/Ue nos �e�j�~�~�i�l�o�s� de homogeneidade do campo esct)pico 

que c/as produzem" (1991: 96). 

Em uma das visitas fui acompanhado pelo Diretor de Disciplina que, com orgulho, 

pedia para o tecnico me mostrar as possibilidades do circuito, como varia<;iio de monitores, 

gravar imagcns. Enquanto rcconht:ciamos os cantos da prisao pclas cameras, uma delas 

flagrou um carcereiro lendo jomal, nas "gaiolas" do corredor. Sobre esse aspecto, 

IGNATIEFF afirma: 

"Bentham co/ocou ambos, prisiondro e guarda, sob vigildncia constante de 

um inspetor patrulhwulo !W torre central" (1978: 77). 

lmcdiatamenle o Dirctor de Disciplina pegou o tclefone interno e chamou a atew;:ao 

do guarda que, assustado, sequer respundeu. Pelo monitor observamos sua desconfortavel 

situa<,;ilo e o jomal scndo colocado em um ca11to. Au·aves desse fato foi possfvel 

compreender que uma das func,:6es daqudc: sistema era exatamcntc observar os pr6prios 

guardas. 
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"Os pr<iprios vigias tornam-se tambem vigiados" (MACHADO, 1991:94). 

Esse fato nao e uma possibilidade rcceme. A concepo;:ao da despersonalizao;:ao da 

vigilflncia alcan(_;a ainda esta figura ultima do "vigia do vigia". 

"!Uembros do ptiblico em gcra/ tinham livre ucesso a torre centru/ para 

manter ,;s impetores sob vigilam iu. lnsperao onipresente, de quul<juer um, 

pur quai<Juer wn, wna so/urdu de Bentham para a vellw <fllestdo, quem vigia 

o vigia" (HINATIEFF, up.cit.: 7'K) 

Relacionado a perspectiva do estar diante de cameras, Ulll fato ocorrido durante a 

reali:wo;:llo da pesqutsa apresenta aspectos lJUe alimentam a discussao que vem sendo 

desenvolvida. Convidei um fot6grafo para ir a PI antes das grava(_;oes em video, com o 

ubjetivo de ohscrvar as condi.,:c>es de luz e para que os intemos se acostumasscm com 

cflmeras. Depois de varias fotos, pretend !amos registrar uma cela pel a "portinhola de vidro", 

onde dois presos riam e ccmvcrsavam. Pedi autoriza.,:ao para fotografar. Permitiram de 

imediato. Quando o fot6grafo se colocou em posi.,:ao eles mudaram sua postura inicial, um 

sentou-se e o outro ficou de pe com as m1los para tn\s, ambos cabisbaixos expressando 

tristeza. Provavelmente acharam que era essa a imagem que esper;ivamos de presos. Era a 

mesma imagem que os presos possuiam ao cruzar os corredores e passarem diante das 

cameras de cin:uito fechado. 

Algumas diferen.,:as pareciam cvidentes entre a experiencia com video realizada para 

esta pesctuisa e as cfimeras que ja estavam na prisao. Os presos sabiam quem eramos, nos 

mostravamos a eles. Na mcdida em que nenhuma imagem era "furtada", uma nitida oposi.,:ao 

entre nossas lentes e as objetivas do sistema de vigilancia da prisao ficava marcada. Os 

presos sabiam o momento exato em que nossas cameras seriam ligadas, falariam se 



quisessem, enfim, cram portadores de uma autonomia impensavel no caso dos dispositivos 

eletronicos de vigilancia. 

A icleia de limite aparecc como scudo fundamental para a comprecnsao do espa;;o da 

vigiJancia na prisao. Limita-se, para conter e vigiar, o espa<;o de circula;;ao do preso. Muros 

e grades distingucm o mundu de ca e u de: Ia. Refletindu sobre a PI e possfvel perceber que 

atualmente opta-se por dispositivos mais eficazes de imposi<;ao de limites do que as grossas 

paredes. E claro que elas muitas vezes pcnnanecem, mas a ideia de labirintos de fortes 

paredes que se sucedem ate o limite da rua e substituida por um arranjo de formas plurais de 

fronteiras que apontam para a visibilidade. Paredes de ferro em celas, em oposi;;ao a grades, 

corredores expostos com grades nas passagens, cercas de arame e torres em volta. Duas 

fonnas de segmalH,:a vao se apcrfei;;oamh> com o decorrcr dos tempos, assim como as fugas. 

Uma e a ccrca de arame, que conforme relatado por funciomirio "e importada e corta a 

carne de <fiiCiil telllar trampo-la". Ouua c a to1re que, nao distantc da ideia do panoptismo 

de vigiar scm sa visto, ocupa o espa<,'O em volta dos pavilhoes, tendo no alto policiais 

militares. Armada em um pequeno descampado, condio;:ao dificil em grandes centros 

atualmente onde cada vez mais proximo das prisoes existem bairros, o mato baixo dificulta a 

fuga de quem sc arrisca. Li, ao contrario do 5o. D.P., o "tatu" (buraco) e mais usado que a 

"tereza" (corda). 
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0 panoptico �a�h�~�m� dos muros 

"Os processo.v c circuitos imaghicos percorrf'm grand('S e pequenos 
terrift)rios da l'ida cultural de IWSSos dias: os acontecimrntos 
polfticos, cir>nt(ficos, ortfsticos e estJortit·os, as normas dr 

rom11ortmnento, as rrprcsenta[flrs soriais" (Andre PARENTE). 

Um dos aspectos essenciais da leilllra que FOUCAULT faz do modelo pan6ptico de 

Bentham e seu carater de transcendencia i\ prisao. Mais do que urn dispositivo carcenirio, o 

panoptismo era uma possihilidade, ja prevista por Bentham, de incorporat,·ao da vigilfincia 

pelo sujeito observado, que ern muito se distanciava de lllll uso exclusivo. 

"Assim como Rent/111m pmcurou estender o JH indpio da onipotr'nria c 

onisciencia do panriprico a todas as �i�n�s�t�i�t�u�i�r�6�~�s� sociais, Foucault ana lisa a 

prisiio como uma simples i/ha do arquipe/ago carcaririo. que inclui os 

quartfis, a escola, o hospital e afiihtica" (LINEIIAlH;n, l <JXJ: l OJ). 

Para alcrn da instituil;ao carcer(Jria, Arlindo MACHADO mostra prindpins do 

panoptismo revisitados em aeroportos ou mesmo cidades inteiras. 

"Os sistemas elctr/iniros de rigih'incia multip!icam-se em progressrio 

geomhrica por todaapartr. Niio apcnas os aeroportns "" rsta('rks dr trem 

e n1ctr/J, nws agora atr> mes1no as c.\·trodas, os llineis, os supr-rnuorn1dns, os 

fii'Ondes magazinl's, os hancos, as fiihricas r, no limite, os escolas e 

instituiriics psiquiritriniS, esttio .llfl>mctidos aos o/hou•s ti't nicos e 

impessoais dr ctlmrras de obsciT!I( rio. Sri na cidmle de llaml>w go, segundo 

Kramcr e Klier 7, lui 3 mil n)meras mol'idas t'or contrnle-rcmoto e 

espalhadas por toda a zona urhana. para mrllritor(J(;r/o do sistema de 

trcifego" (1991 :92). 

7 A fonlc a respeito dos dados de Hamhmgo apon!ados pnr 1\fACHADO C: Kramer e Klier, "Dcr Riese". in 
SURVEILLANCE. cd. Brand Miller e Deborah lrmas (! .os �A�n�~�c�l�c�s�.� LACE. I'Jg7). 
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0 controle do trilnsito, principalmente, passa a ser apontado como argumento 

motivacional para a instala<;:ao generalizada da parafernalia da vigilflncia. Dispositivos 

�~�· "�l�i�r�o�s�,� lulorll'ltitn:;, clrlt(•nkns, tt•llll'l,'illll a.,., implanl:ulns Lll!lht;lllno llLt•.il. t'lll �d�h�· "�·�t�·�:�~�~�~� 

cidades. 

De cello modo, o cstudo em prisocs aprescnta possibilidades de conhecimento de 

uma realidade espedfica porcm generaliz{lvcl. A prisao aparece entfio como urn "locus" 

mnitas vezes privilegiado de apreensao de aspectos sociais pecnliares, mas nao exclusivos. 

Algo como a figura de uma metonfmia, pois sendo parte de urn todo cncontra-se nessa p;ntc 

muitas das caracterfsticas gerais acentnad:1s. A prisfio surge, por exrmplo, como um local 

particular para a compreensiio das interfaces cada vez mais presentcs na discussiio sohre a 

vigililncia e a respeito das no<;:6es de publico e privado. 0 esp;l<;:O da cela. para o qual muitns 

presos levam objetos procurando transforma-lo de certomodo ern "espac;o da casa", torna-se 

em instantes violavel ao olhar do outro. Enl!rtanto essa nflo c uma caractnislica cxclusiva da 

prisao, ainda que institucionalmente �a�p�a�r�e�~�·�a� com uma nitidez imediata. 

"Depois de Watergate, ndo pode restar dtil•idas de que as �e�.�~�/�(�'�r�a�s� do ptihlico 

e do primdo se intetpenetram em/a \'ez mais" (MA CIIADO, 1991 :92). 

A ideia de vigililncia contemporiinea transcende a utilizat;ao de cflmeras indo em 

diret;ao a outros mecanismos. Os mesmos espelhos que mostram em varios angulos nossas 

imagens em um metro CHI em um slwppinM center estno presentes em pri>i'ies. No presidio de 

Bangu I, no Rio de Janeiro, "o interior c 1·igiado, durante 24 homs. atr<ll'Cs de um \'idro 

espc 1/wdo "R. 

No "mundo da rua", Paul VIRILIO diagnostica uma situa<;:ao atual de "pro/ifi'l'a('do 

de cameras, radares e detetores nos locais de passag('m ohrigatr5ria'' ( 1993b : OR). E 

completa: 

8 "Jornal do Brasil", 2R/Ol/1993. 
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"Observemos que os prisiies froncesas que poss/lt'/11 'setores de scgurmu;a 

maxima' iriam ser equipadas com estes mesmos pdrticos �m�r�:�t�~�w�f�.�l�i�.�!�:�.�Q�s�.� 

instalados ha alguns anos nos armportos, o equipamento do maior 

/ihndadr• de dnlocamr·nto scrrindo f>tlllldowlmr'll/!' como morldo f>t/111 o dr• 

rnnJrccninirnto penitcnchlrio. F:m dil·rn.;as tlrcas rcsidcnciais amcrironas, o 

policiamento e fc•ito apenas atrm·es de 11111 cirmito fechado de televisrlo 

ligado ao posto (estariio? delegacia?) central da cidade" (op.cit.:OX). 

Detectando objetos proibidos magnctica ou eletronicamente, poupa-se o contato 

direto que compreende falhas, como possibilidades de suborno, erros, desatent;:ao. Entrcga-

seen tao a um vigilante "sem rosto", a maquina, o clever do vigiar 9 

Urn dos aspectos que marcam a extensao do panoptismo10 para alem do �e�s�p�a�~�o� 

carcenlrio e a dissemin:H;iio de cameras de fotos e vfdeo. Festas, atualmente, sao registradas 

em minucias, nas quais muitas vezes opt a ·SC por valorizar positivamcntc mais o signo do 

que a propria coisa em si, ou seja a festa. Ela nao interessa se nao puder estar inteiramente 

registrada e vale a pena enlflo sacrificar a propria �f�r�u�i�~�a�o� do momento para a �o�b�s�e�r�v�a�~�·�a�o� 

posterior. 0 que existe de peculiar nessa expcriencia moderna, alcm da altera<;fto no eixo 

temporal do prazer, que passa a ser adiado pnra o momentn da revela1;:io 011 de assistir an 

video, e que nos habituamos ao registro cletronico e quimieo de tcnnos nossas faces 

exploradas por um close-up (plano extremamcnte fechado). Temos nossns gestos vigiados 

9 ExperiCncins punitivas suhstitutivas a pris:lo vCm scndo fcitas princijXlhncnte a partir dn idCia de nflo cxclus:in soch\1 
acompanhnda de severn vigil5ncia. Urn cxcmplo dcssc tipo de expcrifncia e dcscrilo no cndcrno "lnfonn:ltka". do 
jornal Folha de Sflo Paulo de 22/04/1992: "Ern \'cirius Fsrados �n�o�r�t�c�~�m�i�J�t�r�i�f�'�a�n�o�s� a Justi(a \'!'111 usando um SI5tcnul 

eletrOnico para rontrolar pessnas em rrRime de prisrlo domiciliar ( ... ). Trata-.w: de uma pcqucna tornozeleira que 
pode, indusire, ficar escondida soh a roupa e que cnl'ia sinai.r; para um computr1dnr qllando a pessoa sai de 
drtcrminada area- Sllrl casa. por excmt'lo (..,). Mais de 75 mil pessoas nos E..-wdos Unidos cstao semlo monitoradas 
por esse mftodo. Ao inrfs de iron para o radcia des usam os rais tornozcfciras r/rtniniros e fJOdcmficar em rasa{. .. ) 
cia (a tonwzelf'ira) dc!r'cta todos os f1/tll'imt11fos de !fW'tn a usa c a1·isa quaudo sua 'faluulwr/ tst(l scndo for(udd'. 0 

sucesso desse mcrnnismo pnrCm C colncado em cheque 11a pr6prb mal6ria. A primeira prs<.;na que con:;:q:ui11 se 
lihcrtar da tornozelrirn "(...) matou um homem rom um tiro efoi novamentc pcgo ptla �w�~�t�f�c�i�a�,�.� 
10 Algumas cxpcriCncias arlfslic:ls no mundo inteirn vt"';m se �d�c�h�r�u�~�·�n�n�d�o� snhre a id6i:1 1110tli•ma de vigilflnria. A 
�e�x�p�o�s�i�\�"�~�O� colctiva Srowil/mlf'e,cm Los Angeles, 19g7 �(�M�A�C�I�I�A�i�l�0�.�1�9�9�3�:�~�)�:� o trahallio Dcr llitsc de Michel Klier 
(VIRILIO. I9R9). unu1 monlagem de imngens �r�q�d�~�l�r�:�H�b�s� por cfimrras <nJtom:llicas de vigilnncia. No Brasil. o 
�l�r�a�h�:�-�~�l�h�o� "PanOplico". de Ronnldo r..bcedn, �t�r�i�~�d�i�m�r�n�s�i�n�n�;�J�L� conslmfdn em caixas pre!as rnm �_�j�n�~�o�s� de 1nz. Ess:l nhra 
acompanhon vtirias e:xihh;Ocs de "Tercza", chcgandn n �r�~�n�t�i�r�i�p�n�r� do Do. Sa!fin Nacion:1! df' Artes PJ:lstkas. Rio de 
Janeiro. MACH ABO (np.cit.) cila ainda vilrios cinC'nslas qnc, de diversas formas, propuscram wna rclkxfio a respeito 
da expcriCncia conlcmporfinen da vigiWncia. 
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como os de presos, mesmo enquanto estamos em festas muitas vczcs classificadas como 

rituais de desordem. 

Cilladcs turfsticas transfollll<Ham sc c111 locus de prolikrat;flo de equipamcntos t'lticos· 

eletronicos usados como �l�e�m�b�r�a�n�~�a�s� de viagens. Obviamente as intent;iies do registro sfio 

outras, mas passamos a considerar normal que lentes objetivas fixem nossas imagens. Como 

afinna MACHADO: 

"As cdmeras de vigildncia se disrrilmem como uma rede so!Jre a paisagem 

social, OCllf}(l!ldo todos os esparn,\· r os suhmrtendo an 5,'cll pod{•r tit' inras(io 

hranra, r) sua prnerra("cio im·isfl·el e indo/or" (1991: 92). 

Lentes, pervcrsas ou nflo, vazarn nossos eorpos, vasculharn nossas posturas. Espclhos 

na loja, no shopping, multiplicarn nossas imagens e nos colocam em evidencia. Nas ruas 

podemos ter nossas imagens gravadas pclos imimeros programas de tclevisflo que instalam 

cameras escondidas em busca de vexames. Superexpostos ao olhar do outro, somos 

oferecidos, podemos ser medidos, identificados. A vigiiJnr:ia e o controle de inform<H;<ies 

transformam-se em praticas rotineiras. 

"( ... ) os dispositil'oS rletronicos �d�~� vigilr1nria �g�~�n�e�r�a�l�i�z�a�m� para roda a 

socirdadc mCtodos de cocrrtlo nascidos no int('rior de prcsfr/;os ou antes 

utilizados apenas /ocalizadamenle, no inl'estigorilo ou repressrio policia/" 

(MACHADO, 1991 :95). 

Algmnas an;\lises apontam pam a t'xistfncia de focos para ns quais �s�~�o� apontadas as 

cflmeras, rompendo qualquer pcrspectiva democratica do cxcrcicio da vigili1ncia, que nfio se 

configura na expressao todos·vigiam-todos. Como na prisao, o exercicio da transparencia c 
unilateral e t6pico. 

"Ao pralongar e lornar mais pelli'lmnte a visao. a f('rnologia co/oca nas 

maos do mfdia uma espccie de pmu>ptico SIIJ7f'ljlotente que em \'f'Z de 
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instaurar uma visibilidade total so/Jre a sociedade - como o pan(iptico de 

Jeremy Bentham analisado par Foucault - o·ia em seu Iugar uma 
mihilidade pontual ' mi/imetrica, que ilumina as zonas de interesse 

deixando na som!Jra o (/lie wio /he interessa" (SENHA, I 993: J(,(>). 

l'or outro lado, All indo 1\11\CIIi\BO ( 199Jh) procura nwstrar lambcm faces 

positivas do pan6ptico eletronico, sua dimensiio hldica, sendo o principal cxemplo o circuito 

fechaclo de urn motel, onde alguns casais podern optar por assistir outros que concordarem. 

0 status da imagem como prova - que transcendc o carater de vigilflncia, de pratica 

inibidora - indica pistas interessantes para a reflcxao sobrc a situac;ao atual da imagcm em 

geral. Enquanto a manipular;flo de imagcns �<�~�!�r�a�v�e�s� de prncessos digitais aponta no sentido 

do questionamento do que e hoje o real ou o falso, o referente se perde ou ao menos. est{t 

distante; a ideia de circuitos fechados e a pura referencia. Alcm de screm exibicionistas -

afinal as cameras e monitores de circuitos de TV estiio nonnalmcntc �~� mnstra - espcra-se 

ainda dessas cflmeras, nas ocasiiies em que estiio funcionando de fa to, que produzam provas. 

0 Diretor Geral do C.R.N. que, como foi dito, pos fim as minhas entradas com a camera 

naquela prisiio, alegou : 

"Nilo tenho nada a esconder, mas sc roc{> quiscr mostrar a/guma coisa que 

prejudique minha imagem nero \'Oil pnrfcr fazer nar/11. Vod l'lli U'l' as proras 

que quisn contra mim. Com caneta e papel roci> cntra" (trecho caderno de 

campo). 

Por enquanto, os circuitos fechados est:io entregues a agencias n;1s quais a socied;Hlc 

deposita confianc;a, como firmas de segura11<;-a otl setores da policia. Nao sc espera dessas 

agencias a manipulac;ao das imagens, 0 que deve ficar claro e que a altera<;:iio em i111agens 

on da posse dcstas c tccnol6gica c politicanwnte possfvcl, aprcscntandn sc entiio a dualidade 

na qual sc sustcnta esta �d�i�s�c�u�s�s�~�o�:� cnquanto a inwgcm atu:tlmente pmk· rada vr:z mais se 
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afastar, se descolar do real, criar situa<;6es ou mundos virtuais, por outro lado ela se cola ao 

real enquanto prova de fatos que aconteceram. Com essa convivencia se mantendo, talvez 

lt'H'IIlOS ((Ill' 11!1' drr10111a1, l'lll lllll ru11110 hlt'Vl'. l'lllll i!Htlllt'I:IS Jli'U\'U'i \'itllllliS Oil, ailld:t, 

falsas provas. 



4 - A TELEVISAO NA PRISAO - UMA INTERFACE 
NO TEl\H'O E NO ESI' �A�(�~�O� 

"A cada novo dia, multiplicam-se em progressilo geometrica as telas 
de v{deo ao nosso redor: sao televisores comuns recebendo a 
progrwnarao que e:mi no ar, ou reproduzindo jilas pre-gravadas 
emcircuifo fecfuuio,· silo si.Hemas de vigihinciu uu controle, como 
Wflleles que enconiruuws discretwnenle em aeropor/os, esfur6es de 
nwtrlJ, supennt..Jl"LUios ou grandes magazine; s{iu Jertninais 
inj(;rmdticos de acesso a buncos de dados em escritlirios, instillli('6es 
jlnunceirus, reduri!es de jornais; ou ainda as telas de video �~�a�m�e�s�,� 

videotexws, videobares, videodanceterias, videoeducariio nas esco/as, 
video/reinamento nas empresas ( ... ). A lista seria intermindvel, tanto 
nwis que a cada diu que passa inventa-se umu aplicwido diferente 
para a imagem eletri!nica" (Arlindo MACHADO). 

E:,tc capnulo trata c,sencialmc:llle da ideia de penneabilidadc ao "mundo de fora" na 

prisao e a tdcvisao, emre outros meios de comunicac,;ao, como possibilitadora do trafego 

unilateral de iufurmas;oes "mundo da rua"-prisao. Esse meio de comunicas;ao interessa aqui 

ua medida em que se apresenta tambem como uma das formas recorrentes de passar o tempo 

entre os presos. Antes, porem, e preciso discutir um ponto central - os limites na prisao - as 

11m,'iks de kchamento e ahntura ao "muudo de fora". 

Sohrc o cspas;o carccn1rio: a idcia de instituil;ao total, fechamento e ahertura 

A discussao a respeito do espa.;o prisional - enfatizando a ideia de uma mawr 

permeabilidadc ao �e�s�p�a�~�c�o� da rua, detendo,se na 6tica dos meios de comunicas;ao - nao pode 

deixar de levar em considera<;ao a Hu<;ao de GOFFMAN (1987) de �"�i�n�s�t�i�t�u�i�~�,�;�a�o� total". 

Esse autor, dedicauo a compreensao das transfonna<;5es de idcmidade, pessoal e social, 

busca em espa(,'os discipliuares ple11os dc regras, oricntat;6es e instrumentos para o 

cumprimento das normas, mecanismos que levam a transforma<;cilo e ate a destruis;ao, 

deteriorw;ao das identidadcs dos internos. 
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Para chegar a esse conceito o percurso de GOFFMAN afirma a coincidencia no usa 

cotidiano dos termos estabdecimento social e institui<;ao, ate o reconhecimento de aspectos 

comuns e dibtintos entre iustituh;ocs. 0 autur parte de uma caracteristica comum a todas elas 

- "tendencia ao fcchamento" (1987: 16)- para em seguida se dedicar aos aspectos distintivos, 

cssa tendcucia concebida como grau variavd. Pode-se falar entao de "maior" ou "menor" 

fcchameuto institucional. Nessa discussfw, GOFFMAN se remetc aos atores sociais de 

dcterminada iustituh;ao c sua rclac,:ao com o exterior, na qual se obscrvam barn;iras matcriais 

(imediatamcntc visiveis, no caso da prisitu) e simbolicas. Nao se trata de um fechamento 

dessa �i�n�s�t�i�l�l�l�i�~�c�{�w� na rclac,:ao com outnts, jti que pris6cs, hospitais, quarteis se associam, de 

forma direta c indireta - ao menos do pouto de vista macrossocio16gico - a varias outras 

institui.;oes como orgaos de justi.;a , �g�r�u�p�<�~�s� �m�~�d�i�c�o�s�,� organiztH,:oes ci vis em geral. 

Institui<;6es totais aparecem entfw como um tipo particular, que revela uma 

caracterfstica co mum as iustitui;;oes em geral: "temlencia ao fcchamento", so que 

uitidamente acewuada. !'or dcfini<;fto, uma institui;;ao total e mais fechada que outras, nao so 

emjuanto propensao , mas empiricamenie assim se revela. "Fechamento" e car;iter total sao, 

no en tender de ( ;OFFIVIAN, �n�o�~�;� des cxllemamcnte idcntilicadas ( 19X7: 16 ). 

Entre as dcfinil(6es de instituir,;ao total formuladas por GOFFI\·JAN em 

"Manicomios, Prisoes e Con ventos", me detenho na inicial, apresentada ja na introduc,:ao: 

"Unw instiluirlio wtal pude .\c:r dejinida conw wn local de residencia e 

truba/ho 01ule wn grande mimew de indivfduos com situardo semelhante, 

sepurados Ja sociedade nwis a11tpfa por considercivel perfodo de ten1po, 

ie>'tl/11 uma vida jechada e jormulnwnte administrada. As pris6es servem 

como exemplo c/aro disso, desde que consideremos que o w.pecto 

cwaderistico de pris6es pode ser encontrado em instiwiroes cujos 

pal'!icipames mlo se comporwrwn de jimna i/ega/" ( op.cit.: 11 ). 

Se o comiH>Itamcnto ilcgal uao pod.: s.:r dcfi11ido como caracterfstica gcnenca dos 

atores sociais "internadus" em institui\·<ks tolais - como sed moslrado uos agrupamentos 
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propostos por GOFFMAN - o "fechamento" e a experiencia temporal sao aspectos 

essenciais. 0 "cons ide ravel periodo de tempo", nao mensuravel quantitativamente, se ref ere 

a questao da dura<yao, uma parcela de tempe> suficiente para a atua<yao eficaz dos mccanismos 

institucionais. Se espacialmcnte o "fechamento" e caracteristica definidora da institui<yao 

total, tcmporalmcnte a dura<yao da passagem do ator social nessa institui<yao qualifica e 

marca sua experiencia. 

GOFFI\IAN propoe agrupamentos das institui($5es totais da seguinte ordem: 

1- "( ... ) instituil;oes criadas pam cuidar de pessoas que , segundo se pensa, 

sao incapazes e inofensivas ( .. .)" 

2- "( ... ) locais estahe/ecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes 

de cuidar de si mesmas e que s,/o tambbn wna ameara £l comwJidade, 

embora de maneira nrlo intencimwl ( ... )" 

3-"Um terceiro tipo de instituh;cio total e organizado para proteger a 

comwlidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas isoladas 

ntio constitui o problema imediato ( ... )" 

4-"( ... ) ins£ituir1ies esl<lbe/ecidas com a inten("ilo de realizar de modo mais 

ade<Jllado a/gwna tarej(; de tm/Ju/lw, e que se justljicam apenas atraves de 

tais jiuulamentus i11.1 lrumentais ( ... )" 

5-"( ... ) estabe/ecimentos destinw/os a servir de rejiigio do mundo, embora 

muitas vezes sirvam tambem como locais de instrurao para os religiosos ( ... )" 

Asilos, kprosarios, prisoes, quarleis e convcntos �d�i�s�t�r�i�b�u�e�m�~�s�e� respectivamente 

nessa classific<H;ao. GOFFI\IAN sabe muitn bem que nem todos os elementos peculiares a 

institui<yoes totais estao prescntes da mcsma forma em cada uma. Trata-se antes de uma 

tipifica<;:au ideal. Sendo assun, uma kltura detida de GotTman nao deve ser uma 
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"arqueologia de excec;:oes", j;i que o pnSprio au tor salienta a postura de construc;:ao de tais 

mode los a parlir de suas �n�b�o�;�e�r�v�<�~�~�i�i�c�s�.� 

"Us leilures de Erving Gojfman uo dizer que o conceito de �i�J�J�s�t�i�t�u�i�~�·�d�o� total e 
itll.ijJ/icdvcl port;tte irreal, portanlo intllil, exigem do autor o que ele Julo 

pt"ciendeu cotlllllih'Or ou enh'io, 1ulo o situam den/r<J dos pariimctros 

nit:.lodo//)gicos seguidos por ele 1111 prucesso de construrtio de tal conceito" 

tSA, I Y90:74). 

A espccifica.,:ao das instillli<;tks totais "( ... ) conjimne o pe1jil da c/ietltela a/em/ida e 

as �e�x�p�e�c�t�a�t�i�v�<�~�s� da sociedade em rela\·iio ll natureza do serviro prestado aos internos e a 
prtlpria suciedade " (SA,op.cit.:7 I) afuma, mats uma vez, que do ponto de vista 

macrossocioh)gico as �i�n�s�t�i�t�u�i�~�·�o�e�s� totais �s�~�o� interligadas a outras, sendo extrcmamentc 

dcpcndcntes tb socicdadc cumo um todu e s6 cncolllram sua �r�a�z�~�o� de ser por motivac;:oes 

sociais exteriorcs. Esse aspc:cto �p�o�n�~�m� - dentro do raciocinio desenvolvido - nao significa 

suavizar o "grau de fechamc:mo" ao quai -"' submete sua clieutela. 

GOFFMAN apouta aimla para a mlific<H;ao cspacial da realiza.,:ao de atividades 

suciais distintas como lazcr e trabalho. 0 controle de ac;:oes sociais em conjunto, a 

companhia ohrigat6ria, a tendcncia a �u�n�i�v�e�r�s�a�l�i�z�a�~�·�a�o� do tratamento, a organizac;:ao temporal 

de rotinas rfgidas e o plancjamenlo racional tinico. 

Tendo como intuitn o estabclecimcll!o da obediencia, uma rfgida hierarquia conforma 

a �o�r�g�a�n�i�z�a�~�-�a�o� bumcnitica institucional. A domina(,'ao, vinculada ir dimensao polftica na 

relac;:ao entre 0 quadro administrativo e intemos, pod..: sc lornar cficaz no que se refere a 
probabilidadc de obediencia regular atraves da sofisticac;:ao cresccnte de mecanismos de 

vigi!ancia. Tais dispositivos, assim como as pn\prias posturas disciplinares, vanam em grau 

de acordo cum o tipo de �i�u�s�t�i�t�u�i�~�;�a�o� total. 

Nao e objetivo, aqui, um questionamento da inclusao da penitenciaria na relac;:ao de 

institui.,:oes totais. Acredito porem que se dcdiear a �i�n�v�c�s�t�i�g�a�~�;�a�o� de "niveis de abertura e 
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fechamento" espacial no sistema carcerario aparece hoje como tarefa imprescindfvel, ainda 

que seja dilkil mc11surar tais uivcts. i\diauto, em breves palavras, que altcral,'5es 

significativas li<J cotidiauo das prisiks ua:, ul!imas decadas-falo do ca;;o brasildro mas nao 

excluo outros - apontam para uma abenma crescente, irs vezes acompanhada de severo 

fechameuto, rus rcla<;iks cHtre os imemoc. de prisoes e agcncias e atores soeiais externos. 

0 acesso a iufomHt<;iJes atualizadas do "mundo de fora" e o eontato dos presos com 

pessoas e grupos sociais ddxam de ser a.:ontecimentos residuais, transfonnando-se em alvos 

de discusstJes freqlientc:s de encarrcgados das polfticas publicas. Por outro lado, a 

"socic:dadc dos cativos"1
, Ionge de se extinguir, encontra nessa abertura novas formas de 

tens[io que: rcsult<un .em dilcmas organizaciunais, 

Cunc"rdando corn <JOFFI\IAN quauto il inscn;ao da prisao rro genero institui<;:ao 

total, sA atnbui ainda a cli-:mda pauicutar esta �c�l�a�s�s�i�t�i�c�a�<�,�:�~�l�o�:� 

"A e,,pecijicidwle �d�e�~� populurliu prisional provoca e exige da instituirtio 

carcerJria maior inte1j'erCncia na estrutura do 'eu' de seus infernos, ao 

IIIcsmo temfhJ que pressup()e jl:chamentos institucionais agressivos e 

e.1p!fdtos como mums, grades, acmnpanlwdos da diuturna �p�r�e�s�e�n�~�·�a� interna 

e extern ada j(>rfa policial armada" ( 1990:79). 

Ainda que o estudo empfrico de (;OFFMAN tenha sido o "Hospital St Elizabeth's", a 

prisao aparece muitas vezes em seu texto - niio s6 por seu ptiblieo mas por suas 

caracteristic'as eopccificas, de forma mais ou mcnos explicita - como a institui\'ao total por 

cxeeleneia. Se esse tipo institucional apn:senta a radicalizal,'iio do "fechamento", tcndcneia 

comum a olliras institui.,-rks de: forma mnb hranda, entre liS �i�n�s�t�i�t�u�i�~�·�o�e�s� totais a que: mdhor 

cxprime essa id.5ia de "fcdramcnto" e a prisflo, o que talvcz nao tome um absurdo a 

afirma.;ao de que esta scja a "mais total das inslitui<;oes totais"2. 

l "Sodcdade dos cativos" e Ulil tcnno de Grcs!Jatn SYKES ampla!iiCtliC utilizado por csludiosos do cotidiano 
caJT:cnirio. 
2 GUILIION de ALBliQUEI{QIJE (l%0) Ieee cnticas ao conceilo de "inSiilui,ao loial". Airavcs de nma lcilura 
mlnuciosa �d�~� �(�~�0�F�F�!�V�1�A�N�,� apullta coutradi)-'(h.:S c �~�q�u�i�v�o�c�o�s� IIJ ulilizat;<1o tkssa uo;;:w. Afilllia que algumas 



Erving GOFFMAN se dedica a compreensao do que chama de "o mundo do 

inlernado" e "o mumlo da tqwpe dirigulle" e em sq,uida trata da �a�n�i�c�u�i�<�H�;�~�o� cntn: csscs 

"mundos''. Ao dbcutir o "mundo do intc:mado", liOFFI\IAN aponta alguns processus aos 

quais os �i�H�t�~�t� uo.s sao sulHJH:tidus, nJs pal.t n as Jo uutur: 

1

\ ••• ) rd;aixamentos, degradur(JeJ, �h�u�m�i�!�J�w�~�\�i�e�s� e �p�r�o�j�(�n�w�~�·�{�J�e�s� do 'eu' " 

(I 'J XI: 2-1); "( ... ) processus de 1 h:rd,, e morttji <ur<io" ( 1 \1!>7 :25 J; "dtjimna{·<io 

( .. i e d,·sjiguru1 ao pes soul"( 1 'JK1 :2'JJ. 

Essa expcriencia, vivenciada pelos imcmos, aparccc associada c mcsmo ckpcndcnte da 

durm;ao da passagcm na instilui<;ao carccr;iria. 

Parcce mlo ser mai:. pussivel usalluus a mctafora d..: uma "caixa prcta" - tudo ocorrc 

e ninguem tuJ.r;, conhecimento - ao falarnh1s sobre a prisfl,,, j{l que organiza<;6es de direitos 

humanos, impn;nsa, pcsquisadores, mesmu <jUe .;ventualmente, est<lo presentes, constituindo 

um transitu intra e extramuros. 

A existcncia de wn mercado no iuterior da prisao articulado ao ingressu de bens 

tambcm apollla no sentido d<l que o <lSJl<H;o nno foi violutlo Ufl<lllas simbolicum<lnte, mus do 

ponto de vista material. Esse mercad,l, o acesso a bens tlo "mundo de fora", a maior ou 

menor pcrmissividade, e u focu tlo exerdcio de agenciamento do contato como exterior. 

Administrar uma penitenciaria hoje e gerenciar seus la\'OS com o "mundo de fora", 

ar!icular politicas de nivelmacm e micro rclacionadas it abertura ou fechamento. 

carat:tcrlsticas das �i�H�s�t�i�l�u�i�~�O�c�s� toiais, a maior pane, sc cncoutram em mstituil;(ks em gcral. Critica ainda os excmplos 
apont<:tdo;, pm (jOi•FI\-lAN, omk Ldt;uu - 110 scu �~�.�.�:�l�i�h�:�m�.�i�c�r�- �n�:�f�c�r�~�u�c�i�a�s� collnclas alu;:,is c afirma lll.IC muilas vczcs 
GOFFf\-lAN �l�i�~�h�;� dbnllc institui<;fh.:s como a "chuiut pfivaJa". Sua crilica central fica Hit ida nos scguintc.s trechos: 
"(...) as instiliii(;tks tutalittirias parccem !hferir 1mus oure si do (j/lt: com reiardo a owras ji;rmas suciais que nlio 
cabem na cla:.JtjtctH,·tio de Goj}iwm" (op.ciL:O-l) .: "(. .. ) se �G�o�J�f�n�~�<�m� radicali;msc a c;.tensdo de seu cunceito de 
instituil,:·d(J tolulitcit ill, a twrfio actilmria cotl}iwdindo<H' com a de in.llituh·tio em gcral, •Ill£' tumhCm cederia, para dar 
Iugar d Cillt>gurill muis geral de l!icctmi.wws de rept CLHb" (op.ciL:H()). 
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"0 carcere e as demais instituiroes de confinamento sao lugares nos quais se 
pretende impor o fechamento, portanto esttio isolados e separados da 

sociedade livre, mas essa separarao resulta mais aparente que real, ja que o 

care ere ntio faz mais que manifestar ou /evar ao extrema mode los sociais ou 

economicos de organizartio que ja existem na sociedade"3 

A televisao: matando o tempo no �e�s�p�a�~�o� institucional 

"Ha portanto uma dimenstio oculta da revolurao das 
comunicaroes que afeta a durar;tio, o tempo vivido de 
nossas sociedades" (Paul VIRILIO). 

A discussao atual sobre �o�r�g�a�n�i�z�a�~�a�o� dos �e�s�p�a�~�o�s� urbanos inclui em sua pauta a 

�p�r�o�l�i�f�e�r�a�~�a�o� dos meios de �c�o�m�u�n�i�c�a�~�a�o�.� 

"A expresstio arquitetural , que ntio pode ser adequadamente desvincu/ada 
do conjunto de sistemas de comtmicar;ao, na medida em que estd sempre 

sojrendo a repercussao direta ou indireta dos diversos 'meios de 
comunicar;tio' "(VIRILIO,l993b: 16). 

Ao lado da ideia de arquitetura, aparece para Paul VIRILIO a importancia da 

compreensao dos meios ja que, inclusive pela sua �p�r�e�s�e�n�~�a� excessiva, afetam as formas de 

se perceber tempo e �e�s�p�a�~�o �4  "� 

A televisiio, ainda que virtualmente, "quer estar em todos lugares", "chegar a todas as 

pessoas", "mostrar todas as coisas" e convergir o que h:i de mais variado para sis. 

3 Trecho retirado da apresenta,ao de Guido Neppi Modona em MELOSS! ePA VARIN! (1985). 
4 VIRILIO utiliza o termo "telepresen(:a", em divers<JS de seus textos, para designar esse fcniimcno contemporiineo. 
5 No rilme "Bieu'', de 1992, traduzido por "A Liberdade e Azul", de Krzystof Kieslowski. a personagem interpretada 
por Juliette Binoche vive situa9oes nas quais televisores aparecem como fundamentais em institui(:5es totais (dentro 
da classifica!<liO de GOFFMAN). No inicio do filme a protagonista assiste ao enlerro de seu marido e de sua filha 
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"A 'mass media' domina o usa do tempo livre, pontuando o cotidiano ( ... )" 6 

(PRONOVOST, 1989:60). 

Nao ha como negar a preseno;:a acentuada dos meios de comunicao;:ao no cotidiano 

carcerario e os efeitos dessa situao;:ao comeo;:am a ser notados. Durante a experiencia com 

video, alem de cameras, encontrei na prisao uma serie de monitores - aparelhos de TV -

quase que urn por cela7• Se antes o radio era visto como urn fie! companheiro da solidao, 

atualmente esse meio convive - sem perder seu espao;:o - com a televisao, que ultrapassa os 

muros e se instala em celas ou espao;:os comuns da prisao. 

Outros meios de comunicao;:ao como jornais8, revistas, ou formas de relao;:ao com o 

"mundo de fora", como cartas, sao fundamentais no contexto carcerario. Sobre as cartas, 

alias, vale ressaltar a particularidade delas no que se refere a participao;:ao do preso. 

Enquanto nos outros meios os presos normalmente aparecem como receptores, nas cartas 

apresentam-se tambem como emissores de mensagens em direo;:ao ao "mundo da rua" e a 

outros presos. Uma detenta da prisao de Indaiatuba, Elza de Fatima Scabora (teve seu nome 

divulgado inclusive por jornnis) correspondeu-se com muitos internos de diversos locnis de 

Sao Paulo, recebendo cerca de 500 cartas. Entre os trechos de cartas, urn aponta para a ideia 

de passar o tempo: 

atraves de uma microtelevisao em urn quarto de hospital. Em outros momentos, sua mae, que se encontra em urn asilo, 
sempre e vista diante de urn grande monitor de TV. No filme a importancia desses aparelhos fica nitida quando os 
televisores passam a ocupar integralmente a tela do cinema, e os pr6prios espectadores passam a assistir TV dentro do 
filme. A televisllo no hospital sugere urn a esp6cie de "pan6ptico as avessas", onde o paciente da institui,ao con segue 
"vigiar" o que acontece com seus parentes ( famosos - portanto presentes na TV ) e escolher o momenta de desligar a 
televisllo. 
6 Sobre a ideia do tempo livre scr utilizado assistindo os meios de comunical'iiO, GUIIERN destaca que "( ... ) o 
passatempo privatizado na prOpria casa, grm;a ao qual Iemos a nossa disposi{;tio toea-discos, rGdio, ou receptor 
te/evisivo, oferece um cerro mimero de vnllfaRens, mas tambCm alguns inconvenientes (srdentarismo insano, 
isolamento social e interpessoa/ etc.)" (1985: 105-107). 
7 No Jomal "Hoje em Din", 23/12/1993. uma materia afirma que prcsos da Penitenciaria de Contagem-MG pediram
como presente de Natal - urn aparelho de tclcvisilo coletivo para o pavilhiio no qual se encontravam. Esse dcsejo, 
porem, esbarrou no argumcnto da falta de verba, sendo a televisao substitufda por pequenos pacotes de fumo. 
8 Sobre a relal'iio en Ire o jornal na prisiio e o tempo, um ex-funcioniirio de prisoes confidenciou-me que na Prisao de 
Tau bate era com urn guardns darem aos presos jornais antigos e fora de seqUCncia para que elcs perdcssem a referCncia 
temporal. 
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"( ... )agora que temos ( ... )samba, volei e ji/mes, ja ajuda a tirar o veneno"9. 

As cartas na prisfio10 mereccm scm duvida um estudo detalhado, tendo sua importiincia no 

cotidiano carcerario apontada pela propria Elza: 

"Quando um carcereiro cismava de comer uma detenta, era s6 jicar 
segurando a correspondencia de/a""-

Reconhecendo como sao significativos os varios meios de comunica<;:ao e expressao 

no cotidiano da prisi.io, a op<;:i.io desta pesquisa e o recorte sobre a televis1io nesse cenario, 

justificado a partir de sua importiincia crescente, do fato do video ter sido utilizado como 

instrumento de capta91io de dados e ainda pela escassa bibliografia que trata desse recente 

fa to. 

Em uma materia da "Folha de Sao Paulo", o tftulo destaca a fala de um preso: 

"TV faz o tempo passar mais rapido" - e o subtftulo conclui - "Na 

Penitenciaria do Est ado, TV e canal para o mundo e distrar;iio ate para quem 

detesta"t2 . 

Os jornalistas diagnosticaram enti.io nma possibilidade associada ao uso do tempo, o 

lazer, e relacionada a permeabilidade espacial, a TV como canal para o mundo. 

"Na Penitenciaria do Estado, em Siio Paulo, a TV e a tinica jane/a para o 

exterior: os jornais impressos siio proihidos" - continua o texto do jornal. 

9 Trecho do jomal "Correio Popular" de 09/05/1993. 
10 Na Pt entrevistei um preso �~� nfio concordou em ter sua imagem grnvada -que era apontado por todos como o "gala" 
da prisilo. Ele partie ipava ativamente das �s�e�~�o�e�s� de Correio Sentimental de diver&1S revistas, afirmando que ja havia 
conhecido mnit..'lS mulheres dessa forma. 
11 Depoimento ao jornal "Correio Popular" de 09/05/1993. 
12 Essa e todas as citn<;oes a seguir sc refercm a materia puhlicada pela "Folha de Silo Paulo" em 20/06/1993. 
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A "Folha de Sao Paulo" traz nessa materia uma serie de fragmentos de entrevistas 

apontando para a importiincia atual da TV no cenario prisional. Destaca uma distin'<ao entre 

os detentos e as pessoas em liberdade ao assistirem televisao: 

"A di{erenr;a e que (os presos) vcem tudo. Niio ha nada que ja(·a o tempo 

passar mais rapido". 

Valorizado passatempo, o acesso a TV muitas vezes e incluido no rol de negocia'<oes 

cotidianas entre presos e guardas. 

"Quando a vigildncia deixa, se pendura (um preso) nos grades para ver, na 

TV dos co/egos, filmes de aventura" e, ainda, "(. .. ) os presos que nao thn a 

sua (TV) usam de todos os macetes para 'bicar' a do vizinho". 

A televisao aparece como forma de lazer na prisao nao somente para aqueles que 

estao entregues a plena ociosidade, mas tambem para os que exercem algum tipo de 

atividade. Um dos presos entrevistados pelo jornal "( ... ) trahalha na cozinha da prisiio das 

Sh as 17h30 e fica 'contando as horas' para ligar o aparelho. Aproveita o intervalo entre o 

almoro e o jantar para tirar uma soneca - e conseguir ficar acordado assistindo TV, ate 

meia-noite". Passando do tempo disponfvel para o papel da televisao na permeabilidade do 

espa'<o, outro preso afirma que"( ... ) ve muito mais TV agora do que quando era livre" e que 

se a "TV fosse proihida dentro da prisao 'ia ser ruim'. 'A TV e o 1inico meio de estar em 

contato como que acontece /a fora, no mundo' ".13 

Fica explfcito, a partir desses fragmentos, que salas comunitarias de TV e aparelhos 

na propria cela ja deixaram, ha muito, de ser exernplos de raridade ern pris6es brasileiras. A 

televisao aparece como sfmbolo de status, pessoal ou coletivo - "nossa cela tem TV"; como 

bem de troca valiosissimo; como mecanismo de puni\;1iO - quando e proibiclo assistf-la ; 

13 Essa e todas as �c�i�t�a�~�;�o�e�s� a scguir se rcfercm 11 materia puhlicada pela "Folha de Sao Paulo" em 20/06/1993. 
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como fonte de atualizac;ao de informac;oes em geral; e acima de tudo a televisao e vista como 

uma forma de "matar o tempo"I4. 

Espacialmente a TV traz fragmentos da rua aos presos, Jigada muitas vezes durante 

todo o tempo em que a cmTente eletrica chega as celas, torna-se parte do espac;o. 

Transforma-se, de algum modo, em urn "circuito fechado as avessas", no qual o preso 

"controla" o que passa no mundo da rua e atualiza indiscriminadamente seu repert6rio. E 
talvez o maior exemplo do que poderia ser chamado de imperio da "3a. janela", nome dado 

por Paul VIRILIO para os monitores de televisao. A "primeira janela" seria a porta, lacrada 

na prisao, a segunda a janela propriamente dita, mais seletiva pois os corpos nao passam por 

ela, janela inexistente ou gradeada na cadeia. Aponta-se ainda para a TV como quarta jane Ia, 

depois da janela do carro15, pouco interessante aqui ja que o movimento de carro e 

praticameute exclufdo do cotidiano da prisao, exceto eventuais "passeios" de camburao. 

Dessa forma sen\ utilizada aqui a denominac;ao terce ira janela. 

"A terceira jane/a nils a conhecemos ha pouco, e a tela de te/evistio, a 

jane/a removfvel e portatil que se abre sobre um 'falso-dia', o da velocidade 

da emisstio /uminosa, abertura introvertida que ntio se abre mais para o 

esparo vizinho, mas para a/em, para a/em do horizonte perceptivo" 

(VIRILIO, 1993b : 62- grifo do autor). 

A televisao em um presidio funciona nao s6 como uma janela para o espac;o mas 

tambem como uma passagem que traz a percepc;ao hegem6nica do tempo. Ao operar em 

tempo presente, instantaneamente, a TV "oferece" nao s6 a rua mas uma certa fatia do 

14 Alem da prcsen10a da tclevisao e sua recep,ao em prisoes, e interessante dcstacar expcriencias - ainda pouco 
numerosas �~� nas quais os pr6prios prcsos sao encancgados da prodw;flo de programas radiof<lnicos e tclcvisivos. Uma 
radio funciona lUI Casa de DctciH;fio de Sao Paulo, com dcstaquc para amissae para os programas esportivos. Atraves 
da r:idio C possivcl ouvir lambCm breves notfcias do "mundo da rua". No Estado do tv1issouri, nos E.U.A., uma 
emissora de tckvisao funciona em uma prisao scndo o publico e os produlores intciramente formados por dctcntos. 
Existc uma censura intcrna, tolerantc a filmcs de sexo e violCncia mas proibitiva no que sc rcfcre a ccnas de fuga. De 
acordo com a "Folha de Sao Paulo", os prcsos cohrcm cvcntos locais como missas. Nesta prisllo, Centro Corrccional 
dl! Jefferson City. a populw;fio carccniria C de ccrca de 2.000 pl'csos. Elllrc us prugnunus agum·dados com cxpcctaliva 
estd urn que 01ponta pam a prcvisno do tempo. "'E bom saber com antecedi!ncia como estartl o tempo no hordrio de 
passear pe/o patio do presidio', diz um dos autores da idiia" (Folha de Sao Paulo de 15/07/1992). 
15 Conforme o Programa AMERICA, veiculado algumas vczes na telcvisao pcla Rcdc Iv1anchctc. 
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proprio presente16 aos presos. Ao contnirio do que muitas vezes se pensa, conversar com 

presos nao e, na maioria das vezes, defrontar-se com pessoas cnjo repert6rio esta 

bruscamente defasado. 

A ociosidade torna possfvel a emergencia desses "super espectadores" e essa "super 

�e�x�p�o�s�i�~�a�o�"� nao pode mais ser ignorada. Ver TV porem nao e considerado pelos pr6prios 

detentos como uma "atividade uti!" de uso do tempo passado na prisao. Nao e, por outro 

lado, um passatempo representado como algo perverso - como o jogo valendo dinheiro - mas 

tambem esta distante da carga positiva associada ao trabalho. 

Os presos - atraves de meios de �c�o�m�u�n�i�c�a�~�a�o� - tomam conhecimento da discussao a 

respeito da impunidade e questionam o fato de - "s6 eles" - estarem presos. Sentem-se 

�i�n�j�u�s�t�i�~�a�d�o�s� e muitas vezes qualquer forma de imputa-los culpabilidade esbarra nesta 

�s�i�t�u�a�~�a�o�.� 

Quando e proposto ao preso a �o�c�u�p�a�~�a�o� de seu tempo em trabalhos como costurar 

bolas, ou artesanato, deve-se considerar que questoes fundamentais do "mundo da rua", 

como a �p�r�e�s�e�n�~�a� da informatica nos nossos dias, nao passam desapercebidas nem mesmo 

para os presos com decadas de cadeia. 

Alem de quadrado, o sol parece nascer retangular tambem na prisao. Essa e a forma 

geometrica dos monitores televisivos. Nao e porem s6 o sol que se apresenta nas telas, mas o 

tubo de raios cat6dicos traz ainda os diversos pontos de vista das recles, a rua que entra e 

particular, recortada, interpretada. Instaura-se ainda uma inversfio, nfio se trata de ir a rua 

mas recebe-la, ja arrumada, "pronta". "A montanha que vai a Mao me". 

Parece ser precoce um diagn6stico qualquer a respeito dessa super �e�x�p�o�s�i�~�a�o� a TV 17 

na prisao, possfveis impactos sobre expectativas de eficacia institucional etc. 0 que talvez 

16 "( ••• ) (lSSistinu>S !lO que fi UUUl CO!Ilemporaneidade temporal - �l�e�r�n�p�o�r�a�/�~�e�s�p�a�c�i�a�/� - que IIOS permfte viver com 

abso/uta imediatez e verucidade um epis<!dio que se deu algunUls horas ou alguns dias antes"' (DORFLES,l985:51). 
Vale acrescentar ainda a transmissao simulli\nea, destituida de dcfasagem temporal entre o fato acontecendo e sua 
vcicuhu;ao na TV, a sincronia clllre capt:u;ao e transmiss:lo apontada por DORFLES. 
17 A idCia de super cspcctadorcs nao podc scr apJicada exclusivamentc a prcsos. Ainda que estes passcm muito de seu 
lcmpo dianle da Ldevisfi.o, a �l�u�t�r�o�d�u�~�a�o� crcscente dos meios de �c�o�m�u�n�i�c�a�~�a�o� no on;amcnlo das pcssoas em gcral 
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nao seja precipitado afirmar e que nao apenas a televisao, mas os meios de comunica<;ao em 

geral, visitas de familiares e a visita intima (que compreende rel:u;oes sexuais) parecem 

anum:iar uma situao;ao de permeabilidade relativa com o mundo da rua que, acredito, nao 

pode ser descarlada em investiga<;6es recentes sobre a prisao. 

Uma das formas de castigo que vcm sc institucionalizando na prisao c a proihi\ao de 

ler jornais, ver televisao e receber visitas. Entre os aspectos que aproximam essas maneiras 

de �p�u�n�i�~�a�o�,� vistas como cassa<;ao de privih!gios, esta o cone da penneabilh.lade espacial e a 

�c�o�n�d�e�n�a�~�;�a�o� do preso a ociosidade absolula. Negar qualquer forma "midiatizada" Oll nao de 

acesso ao mundo da rua, privar o preso do passatempo e tornar mais dura a estada no 

carcere, aumentar simbolicamente o tempo de prisao "tornando as horas mais longas" e 

radicalizar a ideia de isolamento espacial, proibindo qualquer modo de acesso ao mundo de 

fora. Tais dispositivos punitivos tornam-se cada vez mais freqiientes. Eficazes, aparecem 

como uma solw,:ao de castigo possivel em oposi<;ao a outros metodos, ainda amplamente 

utilizados porem fortemente condenados, como a "surra", a tortura, o espancamento eo nao 

abolido massacre. 

Mostrando um outro !ado da presen<;a da TV na prisao, VIRILIO (1989) destaca o 

depoimento de um preso que descreve a televisao como um fator que torna a vida no c:ircere 

ainda mais dura. A ideia de janela nao e anulada, ao contr:irio, a TV e vista como uma janela 

perversa, por onde se ve tuclo que se carece na prisao e mais, tudo a que nao se tem direito. 

Mesmo com a existencia de muros entre o interior e o exterior a televisao traz um 

pouco do segundo para o primeiro. 

"( ... ) ningubn pode se considerar scparado por obstdcu/o ffsico ou por 

grandes 'distJncias de tempo', puis com a illlertiiChada dos nwnitores e das 

aparcce de forma crcsccnle. "0 consumo da 'mass media' ocupa sozinho 40% do ternpo livre", aponta PIH>NOVOST. 
''Por causa do imporlante pap!:'! da tdel'isiio, as horas de la:::er sdo gaJtas principa/mcnte on casa; de j(llo, 1w maior 
parte dos esltulos, atii·idades 'na rua' somam ndo mais que poucos minutos por dia" �(�l�Y�~�Y�:�H�J�)�.� 
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te/as de contro/e o algures comera aqui e vice-versa. ( ... ) 0 p/eno ntio existe 
nwi> ( ... )" (VIRILIO,l993b:IO). 

Claro que no casu das pris6es os muros estao ali, e nao sao residuais. 0 que se torna 

diffcil pensar e em uma experiencia do tempo da ociosidade tao plena que os afastaria de 

qualquer concept;:ao hegemonica de tempo riipido, nao sendo passive! observar uma 

"alienat;:ao" absoluta da dominat;:ao da velocidade, alem do tempo "quase 'magico" da 

instantaneidade. 

0 peso da disponibilidade temporal se apresenta e torna a pena "maior" simb6lica, 

qualitativa e quantitativamente. E nesse sentido que se configura a ruptura espa<;:o-temporal 

ja que "o homem niio vive apenas de agua ear, mas de uma esca/a espacial. Uma escalade 

esfW\'O-tempo que e consideravelrnente modljlcwla pelos meios de transporte super.w)nicos e 

sobretudo pelos meius de comtmica{'lio instantanea. Temos o sentimentu profundo do 

encolhimento do mundo ( .. )no jiauro, esse sentimento de encolhimento do planeta vai criar 

na sociedade l//11 sentimento companivel ao do prisioneiro" 18 • 0 papel dos meios de 

comunicat;:ao na prisao como possibilidade da ruptura de uma exclusao espa<;:o-temporal 

absoluta se apresenta visfvel a partir daf, com a present;:a da janela, perversa ou nao, aberta 

ao tempo e ao espat;:o da sociedade abrangente. 

Alem da questao da televisao na dcfinit;:ao territorial do espat;:o da prisao, e 

importante destacar, para retomar a discussiio em seguida, a dimensiio do publico e privado 

uo ciircerc. Muitos dctelllos buscam no cubiculo que lhcs cabe a aproximat;:ao de alguns 

parametros da idcia de "casa". Isso sc torna rcalizavcl, ainda que parcial e precariamcnte, em 

penitenciiirias niio superlotadas. A organiza9ao do microespat;:o e cobrada algumas vezes e a 

possibilidadc de trazer pertences, de qualquer natureza, valorizada. 0 espat;:o, entretanto, nao 

apresenta uma oposi9ao aos processos de "despersonalizat;:ao" intramuros, dificultando a 

construt;:ao de uma iconografia que rcmeta a urna apropriat;:ao do espat;:o da cela como lar. 

IS Paul VIIULIO no jornal "Folha de Sao Paulo" de 13/07/1993. 
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Muitas vezes as celas apresentam-se tao vazias e e proibido, nao raro, a fixa;;:ao de "posters" 

nas paredes-como eo caso da Pl 19 - ou sao tao cheias-caso do 5o. D.P. de Campinas-que 

o convfvio for;;:ado com tantos parceiros faz com que estejam distantes as possibilidades de 

efetivamente dar um "certo ar de privacidade" ao interior da cela. Isso porem nao significa 

uma nao resistencia aos processos de desindividualiza-;:ao. 

"Desde a decorw;ao das celas ate os animais de estinwrao, passando pelo 

vestudrio dos presos, que ji1ge o mais que pode dos uniformes 

regulamentares, a diferenciarao dos indivfduos e flagrante" (BRANT, 
1986:131). 

A alta rotatividade dos internos, a ameao;:a constante dos hens serem tomados, a 

grande exposi;;:ao a agentes e oulros presos apontam no sentido das dificuldades na 

identificao;:ao da cela como casa. Apesar disso, muitos dos detentos reincidentes sao 

costumeiramente chamados na prisao, por guardas e presos, como "residentes". A vida no 

carcere, nao raro, apresenta seu lado privado enquanto impossibilidade ao acesso de bens, 

meios e movimcnto, presos privados em apenas um dos sentidos do tenno: priva<,:ao como 

nega<;:ao. 

A dimensao do publico tambem se apresenta panicularizada na prisao. A estrutura 

ffsica carcer:iria e vista sempre como posse de um outro, uma entidade, com a qual nao se 

tem nenhuma relao;:ao que nao a do repudio. Depredar e uma constante e quando se trata de 

uma destrui-;:ao coletiva esse ato se transforma em um real mecanismo de barganha. Nao e 

comum uma rebeliao que nao compreenda tambem a �d�e�p�r�e�d�a�~�a�o� parcial das instala;;:oes. 

Colch6es sao queimados nao s6 como armas, mas como afronta, mostra de pocler, ainda que 

isso em ultima insti\ncia signifique perda de "conforto" para os presos. Em atos de revolta 

coletiva nao s6 funcionarios, muitas vezes usados como refens, sao atingidos. Rebela-se 

tambem contra o �e�s�p�a�~�o� da prisao. Nesses momentos nao s6 o esp<H;o e atingido, como foi 

19 Um preso da PJ, considerado pclos funcion;lrios como recupcrado, podia dccornr as paredes de sua cela individual 
com "posters" tk uavios, rctirados Ja eucidopCdia "CoHht..\.:er". Estc porCm era cousidcradll uma cxccr;no. 
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dito, e tambcm na fuga, morte ou rebeW\o que a outra race do tempo aparece. Da ociosiclade 

a acelera<;:ao vertiginosa em poLICas horas ou minutos. A quebra do cotidiano, da rotina. 

0 dia-a-dia na prisao e descrito por urn preso cia PI a partir cia seqUencia de apitos. 

"0 apito e que dirige aqui". 

0 dia se organiza e se fragmenta a partir desses apitos que criam intervalos diferenciados em 

uma penitenciaria2". 

"Seis da manlu'i apita ( ... ) este e o apito do despertar. Depois ds sete os 

ftmcionarios saem destravando as portas ( ... ) depois e/es dao owro apito e o 

pessoa/ sai, e ficam todos com a mao pra tras encoswdos nas suas portas. 

Naquela fileira imensa de portas. A medida que o pessoal sai no primeiro 

apito e/es ja saetn e bat em as portas e as portas en tao fecham. A{ no segundo 

apito descem todos em fila com a mao pra tras e formam wna imensa fila 

onde se aguarda um novo apito pra poder sair daquela f(Jimalllra, wna 

fimna/Ura praticamente militar ( ... ) a{ o pessoa/ fica 110 patio jogando 

flllebol, quem vai traf>alhar e chamado pros pavilhoes ( ... ) a{ e dado 0 

destino de acordo com cad a um" (Pre so da Pl ). 

Apitos ainda limitam o horario do almo9o - feito nas celas - e "( ... ) depois tem o apito pra 

sair das celas de novo a 1111/a ltora da tarde ( ... ) ton o apito pra recolher as iftwtro horas 

quem td no p<itio, depois o apito de dez horas da noite pra todos se deitarem e desligarem 

radio e televisao" (Preso cia PI). 

A partir dos dcpoimentos foi possivcl perceber que os elias parecem "passar mais 

demoradamente" que a noite no drcere. Durante o dia a ociosidade e mais sentida - mesmo 

com a intensiva prcsenga da televisiio- o que apcnas corresponde a uma visao usual dentro e 

2° Em Distrilos Policiais dificilmentc o tempo se fragmcnla atravCs de sinais, apitos. Usualiucntc as Unicas qucbras no 
cido das hot as, j;i p1cvis1as, sao a visila co ha11ilu de �~�o�l�.� 
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fora da prisao, na qual o periodo diurno e visto como momento de execw;ao da maior parte 

das atividad10s. S10 os internos se dedicam a algum tipo de atividacle cliaria, continuam 

afinnando que o tempo a noite parece passar mais rapiclo ja tjue, estando cansados, dormem 

um maior numero de horas e mais rapidamente "pegam no sono". 

0 que aparece como fato curioso c tjue a noite , ainda que "normalmente passando 

mais rapido" e o momento no qual eventualmente as horas sao alongadas. Qualquer clima 

acentuado de instabilidade na prisao encontra na noite a possibilidade de variados clesfechos 

e a tensao aparece para todos os envolvidos. Um dos entrevistados cia PI chegou a apontar 

que as "horas mais longas" na prisao sao aquelas tk fuga descoberla, ttuamlo se ouve rajaclas 

de tiros durant10 a noite. N10sses dias n[to se donne na prisao. N<1o mais as horas, mas as 

seqliencias interrompidas de liros marcam o ciclo do tempo nesses momentos. Ao acorclar e 

examinar os novos buracos de balas nas parcdcs, saber quem tentou fugir e o que de fato 

aconteceu, os pr10sos tambO:m csperam a saw,cao coletiva para aquele ato. 0 castigo, na maior 

parte dos casos, c apresentado em uma climcnsiio coletiva, na qual os prcsos de uma 

detcrminada cela - de tun pavilhao, ou mes1uo algumas vezes , de toda a penitenchiria - sao 

puniclos. Em um depoimento, cuja for<;a deriva antes do ritmo e forma, nftidos pcla capta<;ao 

em audio, lllll preso afirma: 

"0 som que estarrece, traz pavor, eo som do a/anne ( ... ) sempre que soa isso 

a[ /I(JS sabemos que algubn}ilgiu, quase sempre lui tillS tiros. Tei'C epoca de 

rajadas de metralhadoras de grupos de resgate que vieram lmscar 

sentenciados pra ji1ga( ... ) a[ a genie jica nwn esrwlo de 11/Uita tensi/o ( ... ) 

sempre tem wna repres<ilia( ... ) pwlirdo ( ... ) mio poder sair pro sol. 0 sole a 

1inica coisa que Iemos aqui ( ... ) sair pra tomar sol. A cela e ge/wla, gelada 

demais, e muito ji-ia" (Preso da P 1). 

Em clistritos policiais superlotados, o dia e a noite muitas vezes se confundem. Com 

pouco espa-;o para dormir, o rodfzio aparece como solw;ao unica para que todos possam 

deitar. E normal chegarmos em distritos durante o dia e encontrarmos presos dormindo. Aos 
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mais antigos, lideres ou portadores de algum prestfgio, cabe a escolha do espa"o e do tempo 

para dormir. Estes nonnalmente optam pela noite e distribuem-se pelo espa"o da cela. Nao 

ha gritos nesses mumentos, apenas a espera cansada de chegar a sua v.:z. 

Em peuitcuciarias gramles o esfon,:u da �a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�~�a�o� e de reduzir o imprevisivel que 

vem com a noite. 0 patio, ao Iongo do qual as celas se alinham, deve ser iluminado da 

melhor forma possivel. Na PI, um darao de luz no patio varre os cautos escuros, 

desvendando, intimidando aqueles que iriam tentar a fuga. Trata-se de tornar visivcl, assim 

como no dia, os atos na 110ile. Cabe aimla i1 dire\"ilo a relativa �i�m�p�n�s�i�~�a�o� da hora de dormir, 

o apagar das luzes, tornar a cela escura. 

Em prisi"1cs como a PI, apitos organizam a rotina da prisao, horarios de entrada e 

safda das ce!Js, de entrada no trabalho (para poucos), de alimenta<,:ao, de ficar no patio etc. 

Atualmente, com muitas oficinas desativadas, os apitos designam antes uma altera<,:ao 

espacial do tJlle uma modifica<;ao na tarefa desempenhada. Durante o dia a maior parte da 

massa carcedria vai de um !ado para o outro e pouco faz de diferente. Conversam, jogam, 

procuram fazer 0 "tempo passar mais rapido". 

Esta breve pausa na discussao da presen'fa da televisao foi feita para que agora esse 

me10 possa ser retomado a partir dos temas introduzidos. Dentro da rotina earccraria, a 

televisao ocupa mn Iugar de destaque na organiza<;ao do dia. 

"Esllldos em instiwir6es OIUie o tempo e abundante para algumas pessoas, 

como os pacielltes de um hospital, ti!ln nos mostrado como certos atores 

deji"nem estrategias atraves das <fiWis eles manejam suas rotinas ao redor de 

referencias temporais como as nfeiraes, o sono, os programas de radio ou 

te/el'isiJo, que diio a e/es pniprios a i!usiio da ocuparao, ao passo que oll/ros 

abwu/,Jnllm qualquer aparencia de estl!rem ocupados e somente deixam que 

o tempo passe" (I'HONOVOST,l989:32). 
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Tendo em vista o cenario de precariedade em nossas pris5es, em muitos casos pela 

propria estmtura fisica danificada, pouco segura, a saida ao patio deixa de ser diaria, 

rnluzindo aimla mais o espac,:o no qual " tempo pode ser vivido na prisao. Como mostra 

materia de jornal, "(. .. )em Cosnu5polis, dn•ido afalw de estrutura, os oito detentos tomam 

sol apenas WIW vez por semana, a/gemados entre si ( ... )".21 Trancados em um micro espa\O, 

presos passam a valorizar a TV como forma, muitas vezes quase que exclusiva, de passar o 

tempo, seudo que - sempre que permitido - a televisao passa a ocupar espa\o destacado na 

rotina na prisao. 

Paul VIRILIO afirma: 

"( ... ) abrimos ndo somente a jane/a como tambem a te/evisiio, o dia 

nwdijicou-se: ao dia solar da astronomia, ao dia incerto da luz de ve/as e cl 

iluminardo e/elrica acrescenli/-se agora 11111 fa/so dia ele!rf!nico, cujo 

calellii£irio e composto ape1ws por 'comutaroes' de informaroes sem qua/quer 

relardo com o /empo real. Ao tO!ifNI IJI!e nassa da crono/ogia e da histriria 

sucede porlilnlo 11111 tempo que se eruoe instantaneamente" (l993b: 10 - grifos 
do au tor ). 

Pode ser cedo para conclusoes mas nao e diffcil pensarmos na influencia cia televisao 

na organiza<;:ao da rotina diaria da prisao. Se aqui o "tempo ecol6gico", o "tempo do 

ambiente" e particular, sendo inclusive suscetivel a varia.,oes de ordem natural - se chove, 

por exemplo, nao ha safda para o patio - a introdu\flo da televisao nesse ambiente altera 

ainda a �c�o�n�c�e�p�~�,�a�o� de ritmos e rotinas. 

No C.R.N. , a !em do ingresso - proibido mas tolerado - de televisores em eel as, ex isle 

uma sala comunitaria na qual os presos podem assistir TV. Atualmente, os internos sabem 

que () honirio "da tranca" (volta a cela para reconlagem) submete-se a programa<;ao 

televisiva daquele dia. Os guardas acostumaram-se a nao interromper finais de filmes, a 

pennitirem a pennanencia da TV ligada por mais tempo em dias com jogos de futebol. Ao 

21 Jomal "Concio h>pular" em 31/05/1992. 
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indagar para os presos o hor;\rio em que estes dormiam, ouvi varias vezes, "depende do que 

esla passando na TV". Observa-se uma flutua<;ilo nos horarios, sensivel a �p�r�o�g�r�a�m�a�~�i�l�o� 

tdevisiva. 

"No t.lumingo u Jwra de durmir C Jepois dos 'Gols do Fanlli.Hico' " 

(Fullciouario do C.R.N.)22. 

Paul VIIULIO aponta: 

"( ... ) a receme inshilariio de tdevi.\Ores nas ce/as dos uirceres, e nilo 

sof!lenle JWS sa/u.1 comw1s ( C.IJ'">·us coielivos), de1•eria ter-nos a/ertado. 

�l�J�e�]�i�n�i�t�i�~�'�a�t�n�e�n�t�e�,� mesmo que pouco ana/isada, e.vsa decisiio rcpresenta uma 

JJiltitiruu curudcr{.\tica da �l�'�\�'�o�l�u�r�~�.�l�o� dos coslWJU'S na lflh'Sillo dos 

encarceramentos. Dcsde Belllhwn, e.1i:.tia o costume de idenli/icar a prisiio 

uo J>llllt5ptico, dito de outro 111odo, d vigillincia cen/ral de omie os 

�c�~�.�.�n�u�l�o�w�d�o�s� se cncontram SCIJJfJ/'C o!Jservados, no cantpo de vis{Jo de seus 

guurdit-Jes. ( ... ) Alim disso, os dcfenlos podem �l�'�i�~�i�u�r� a altwlida!.l.L observar 

os at·ontecimentos Je/evisionados, u menos que se inverta essa constante e os 

espei.'l.tdores, prisiunciros ou ntloJ ao ligar .•;eus rcceptores, scjam eles que 

e;;/ejam 110 campo da te/evisiio. Um campo sobre o qua/ evidentemen/e niio 

tem mmhum poder tie imen'elll'ilo" ( 19!!9:!!4 ). 

Sobn; esse ultimo aspecto vale dcostacar a possibilidade, apontada por VIIULIO e 

comentada por MACHADO (1991 ), do desenvolvimento tecnologico atraves do qual e 

viavel perceber, an·aves de monitores de TV especiais introduzidos em celas, se os presos 

eslilo com a tdevisao ligada e mais, por semores fotoeletrieos, saber se estiio de fato diante 

do aparelho. 

Na ocasiao de minha primeira entrevista em uma eela do C.R.N., ainda scm a camera 

de video, tun fato ocorrido aponta no scntido da constante presen<;a televisiva na prisao. Ao 

22 Esse prog1:t!na era cxihido scmanalmculc pda Rt'lk (iluhu na Cpoca do lrahalho de campo. 
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perguntar para um preso se podiamos conversar, este, que fazia artesanato e 

simultaneamcnte assistia televisao em sua cela individual, disse que sim. Entrei na cela e 

come<;amus a <.:lltrevista, na forma de: lllll '"bate papo". Em m:n!Jum momenlo aquela 

televisao, que cstava com seu volume: alto, foi desligada. Durante a convcrsa perguntei ao 

preso o tJLIC ele gostava de assistir e cle afirmou: 

"Twlo, a televisiio }lea sempre liguda". 

Jndaguei se era permitido possuir TV na cela e ele disse que "as vczes era", nao insistindo 

no assunto. Descobri depois que existia uma proibi<;ao para a entrada desses aparelhos, ja 

que havia uma sala (antiga sala de cinema ) destinada a televisao. llavia �p�o�n�~�m� uma 

tolerancia individualizada para o ingresso dos receptorcs e esse preso, considcrado de bom 

comportamcnto, era Uill dos "privilegiados". 

A respcito da influcncia da tdcvisao na organizw;;fio atual do tempo, nao 

especificamcotc sobre a prisao, VIRILIO aponta: 

"E conhecido o papel primordial desempenhado pela mediarao do tempo nu 

hist<iria dus sociedudes, de.wle o sistema de calemh1rio religioso ou polftico, 

panwulo pela wnpu/heta, o re/,)gfo solar, o reli5gio ana/,lgico au? o attwl 

regisi!D digital dos reMgios a quartzo. Com o videocassete com grm'a(iio 

proj._jUJIIILU/a ou, coso se prt1ira, com retransmiss/io di(eridu 23 , Iemos 

fum!J,;m unw oi'Jjtliii::.arlio pr,)J;,-j,; do tempo, wn calcndtirio eletnJnico 

antectj){u/o que toma parte ;w organizurtio do tempo, mas_dcsta vez de um 

�[�i�'�i�i�!�J�l�!�J�.�.�~�U�J�.�U�)� aim/u ;ulo chegou ( ... ). A(jlii, us 'tenwlogias avanradas' avan{-'£1111 

no h:mpo para len far criar um dia, 11111 'dia-j(J!so' suplementw. De um !ado, 

existe este dia_JlLi!.K.iJhtl em que j(l viremos c, Je outro, um diu .vecunddrio 

que c.1hi sendu gruwdo em olgwn Iugar para 111is ( ... )" (1993a :64- grifos do 
au tor). 

lJ �T�r�a�l�!�s�l�l�i�i�s�~�a�o� �"�d�l�f�L�~�i�d�a�"� puJe SCf !JaJtujJa COIHU UH!.i il<tilSIHiS:-;[10 que nao!.! fci!a "ao vivo". 
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Paul VIIULIO chega a afirmar "( ... ) a aholirao das disu/ncias de tempo operada 

pelm diverso.\ meios de comwlica(.·cio e telecomunicarao ( ... )"(op.cit.:22). Esse aspecto 

pur.:m uao siguifica, no meu eutendc:r, u wesmo que afirmar tjlle tempuralidades distintas, 

riunos sociais de tempo vi vi do apresc:utam-se necessariamente identicos. Parece-rne 

configurada uma perspectiva de conflito a partir do que e exatamente a ociosidade como 

pratica na prisf1o eo ideal de "otimiza'<ao de tempo", acelera'<ao e velocidade dominantes. 0 

conflito manifesto aponta para a emergencia de experiencias temporais diferenciadas mas 

proximas, scmlu os meios de comuuica','fio tun dos fatores de qucbra dessa distilncia. Se ha 

algum tempo V<iri,ls all!ropt\lugus estmlav,un rcmotas sociedades c apontavam a existencia 

de ritmos temporais paniculares, variando culturalmente, o estudo do tempo na prisao 

apresenta um riuno temporal especffico, purcm em nada "protegido" do contato com outros 

ritmos. A rc:presentac;:ao de tempo pelos presos muitas vezes nao coloca a ociosidade como 

valor Jes.:jadu (aimla que gradualmente csta venha cada vez mais se tornanclo um valor da 

"malandragc:m") e estes ficam, mesmu na prisao, expostos it n;presenta'<ao de tempo 

dominante na sociedade. A insen.;ao anterior dos detentos no "lado de fora" faz com que a 

representac;:5o temporal dos "urgentes meios de comtmica'<ao" seja antes um reencontro do 

que a �e�l�a�b�o�r�a�~�-�a�o� de lllll novo valor. 

Em I iUO, oficiais que cuidavam da administrat,:ao da prisao de New Jersey 

preocuparam-s,; cmn o fa to de que os presos - atravcs essencialmente dos me ius de 

�c�o�m�u�n�i�c�a�~�~�l�o� (jomais) - pareciam saber muito a respeito de cventos ptiblicos extramuros. 

N:lo ficaram ;;,rli>feitos com o fato de que us intcrnos tomavam conhecimento inclusive 

sobre assuntus relac:ionados a prisao. 

"A �r�e�u�~�·�a�o� t.Jtlmini.Hrulii'U era prel'ish'cl: maior �s�e�~�'�e�r�i�d�a�d�c� no iso!omcnto dos 

pn-:.'l'oS JU> COII\'fdo com outros presos, guardas e comunidade (. .. ). 0 

pri11cipa/ dirctor da prisclo nes.1e per[odo, o jilluro cwulidalo presidencia/ 

James lliaine, estuwJ certo �a�i�n�d�t�~� tfUC 'a infonlwrdo so/Jre os ePentos de 

interesse corrcnte e o vislwnbre de 111n outro mundo, tende a desordenar a 

llli'lllt: do preso e tonui-/o in<Juieto e aprcensivo'. Detenninado a achar 
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' ' 

revistas e jornais circu/ando na prison coleriva do Estado, Blaine encarregou 

oficiais para tralia/harem duro na 'separa,:do do preso de todas associaf·oes 
com o mundo livre', para o banimcnto das influl!ncias externas na 

penitencidria24 Os grossos muros que cercavam a prisiio serviam niio apenas 

para malller os internos dentro, mas o res to do nnmdo fora"25 (ROTHMAN, 

1971 :96), 

A ideia de interface 

"Fecham-se as cortinas e comer;a o espetdcu/o" (Frase 
citada no livro "A Prisao" de Percival de SOUZA)" 

Se a presenc;a dos meios de comunicac;ao e um dos fundamentos para a discussao da 

ideia de permcabilidade, e importante aprofundar esta noc;ao em algumas de suas 

caracterfsticas. E preciso ficar claro que falar em terrnos de �p�e�r�m�e�a�b�i�l�i�d�a�d�<�~� na prisao e tratar 

essencialmente de um aspecto ambfguo, tendo em vista que idealmente a prisao muitas vezes 

aparece como uma instituic;ao absolutamente fechada. 

A prlsl'lo, como foi dito, se classifica em um tipo arquitclural particular -

principalmente hoje em dia quando estao cada vez mais distantes as grandes tentativas de 

construc;ao de espac;os modelares - no qual se passa a "traduzir menos a personalidade do 

arquiteto do que as precaur;oes necessarias a seguraru;:a ptiblica" (VIRILIO, 1993b: 08), 

24 ROTHMAN cita James Blaine , Report of the system of Disbursements, Labor, and Discipline in the Maine State 
Prison (Augusta, Mc,,l859), 36, 
25 Como exemplo da �i�n�f�o�r�m�a�~�a�o� de alguns presos sobre o "mundo da rua" e que intercssa duplamcnte aqui por falar 
tamh6m de gravar;Ocs em vfdco como provas. dcstaco na fntcgm a carta de urn delcnlo publicada no "Painel do Leitor" 
do jornal Folha de Sao Paulo de 26/01/1994: " 'Como reu preso e o/Jservador dos acontecimentos 'extra-mums', 
surpreendo-me, ao abrir o meu jornal do dia 24112193, quando e feita a divulgar;iio de videos aprecndidos na casa do 
Sr. Jocio Alves, e ta encontro a transcri(·iio de elogios de Amaral Netto ao cleputado ]olio Alves. Sera o ilustre Sr. 
deputado federal Anwral Netto uma pessoa digna de lutar pel a pow de morte para as hmu/idos, se ele prdprio os 
dcfende enfalicamente, em vfdco e puhlicamentc? '- Smulro de Castro (Curitiha, PR)". 
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Mesmo no que diz respeito a questao do local ocupado pela pris6es no espac;o urbano, 

observa-se que muitas prisoes construfdas em lugares distantes e vazios foram incorporadas

pela ac;ao do tempo - a paisagem urbana central, com o crescimento das cidades. Um 

exemplo dessa situac;ao e apontado por ADORNO e BORDINI sabre a Penitenciaria do 

Estado de Sao Paulo, fundacla em 1920: 

"0 iso/amento geografico rompeu-se na medida em que o desenvolvimento 

urbano encravou a Penitenciaria no interior de wn popu/oso bairro de c/asse 
nu'dlu. 0 ptulrt7n m'tpdrtJtfinll·o fol sofremlo �s�e�m�·�f�v�e�l�.�~� �a�/�t�e�r�a�~�;�i�i�e�s� para �f�u�~�e�r� 

[rente ds necessidades de expansiio administrativa" (1991: 129). 

Transcendcnclo uma intencionaliclade da figura do arquiteto, a noc;ao de interface 

ganha cspac;o significativo em outras areas. Associada a discussao sobre Jimites, essa ideia 

parece ter um Iugar tambem no debate sobre instituic;oes carcerarias. A noc;ao de fechamento 

institucional poclc cstar associada a reduc;ao de interfaces que aproximam o "mundo de fora" 

eo "mundo de dentro". Situados no espac;o da interface estao maquinas (como aparelhos de 

televisao e port6es controlados eletronicamentc) e homens (cssencialmente os vigias que, 

nao morando na prisao, estao em contato direto com os presos ). 

A ideia de interface aparece aqui quase que em seu sentido literal , o de "estar-entre

faces", entre "mundos" de fora e de dentro. E por isso que a televisao emerge enquanto 

exemplo ideal dessa passagem, como janela, que estando clentro traz o que esta fora, sendo 

uma das responsaveis pela rclativa pcrmcabilidade ja que, se a prisao hoje compreendc a 

transparencia, nao deixa de prever muitos momentos de opacidade. 

Falando sobre a sociedade atual e nao especificamentc sobre prisoes, VIRILIO 

aponta: 

"( ... ) a oposi<;iio 'intramuros', 'extramuros' dissipou-se com a revolw;ao dos 

transportes e o desenvo/vimento dos meios de comunica,;iio e 

te/ecomunica,;iio, daf esta nebulosa conurba,;ao de franjas urbanas. 
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Assistimos de Jato a um fenomeno paradoxa/ em que a opacidade dos 

materials de construrtio se redttz a nada . E a emergencia das estruturas de 

sustentar;ao, a 'parede-cortina'( ... )" (1993b:09-grifo do autor). 

Nao se trata, obviamente, de uma transposi.,ao meciinica dessa discussao para o 

contdxto prisional, anular a distin<;'1iO intra e extramuros. Deve-se porem levar em 

considera<;'aO o fato de que os meios de comunica<;ao ultrapassam muros, com a 

permissividade das administra<;6es institucionais. Nao s6 a televisao e os outros meios de 

�c�o�m�u�n�i�c�a�~�J�a�o� encontram-se no que poderia ser chamado de "Interfaces" na prisao. 0 tn1fico 

de drogas, as visitas, os bilhetes atualizam constantemente a rela.,ao com o "mundo de 

fora". 

Sobre as �r�e�h�~�<�;�o�e�s� com o "mundo da rua" e a influencia do regtme progressivo, 

assentado principalmente no trabalho dos presos no exterior, PAIXAO comenta: 

"0 regime progressivo imp& obstdculos a plena cristalizar;ao da 'sociedade 

dos cativos' como a e.y,rcrcJ monopolizadora da sociabilidade, da participar;ao 

e da lea/dade dos presos. Safdas regulares, por exemplo, possibilitam a 

muitos dos illfemos manter lar;os [ami/lares" (1987 :42). 

Mesmo a arquitetura das prisoes muitas vezes parece assimilar de forma mats 

evidente a rehl<;'iiO como exterior. Ao tratar de fechamentos institucionais, FOUCAULT se 

refere a um hospital-ediffcio apontando que: 

"0 ve/ho esquema simples do encarceramento e do fechamento - do muro 

r.1pcsso, da porta sri/ida que impedcm de enlrar ou de sair - comq:a a scr 
substltufdo pelo cd/culo das aberturas, dos chetos e dos vazlos, das 

passagens e das transparencias"(l991: 155). 
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Como procurei mostrar no vfdco "Tereza", a PIe exemplar para a compreensiio desse 

fenomeno. Mais importantes que muros estao presentes cercas cortantes de arames, que 

tornam possfvel a passagem do olhar. 

0 que vem ocorrendo nos ultimos anos em prisoes brasileiras apresenta indfcios de 

que a permeabilidade realmente considerada perversa e aquela que cliz respeito a 
participa<;ao dos presos no "mundo da rua", a de clentro para fora. Apenas esta signifiea 

uma possfvel derrocada da ideia de isolamcnto da soeiedade. 0 consumo de clrogas na 

cadeia, a repeti9ao de padroes de violencia no interior da prisao e a recep9ao de meios de 

comunica<;iio sao tolerados. 0 que sugere um absurdo, e que vern deixando de ser um 

fenomeno raro, e o eontrole de a96es extramuros a partir do interior da prisao. Esse aspeeto 

diagnostica a faleneia do ideal de isolamento e a representa<;ao social freqUente e que se 

homens se matam no interior da prisao "tudo bem", mas a situa<;ao de presos comandando 
�~�,� 

crimes do Indo de fora, npontn que nlgo esta errado. 

A transpareneia com rela<;flo ao exterior vai no sentido ainda de oferecer ao publico 

um certo padrao de puni<;ao - a existcncia real de mecanismos de castigo - "presos nao estao 

tirando ferias", mas por outro I ado, em alguns momentos opta-se por um ocultamento parcial 

de exeessos de "mais-violencia". As experiencias com o vfdeo mostraram que uma prisao 

muitas vezes nao se propoe opaea para os olhos de uma camera, mas estimula-se ao olhar 

preferencialmente quando e possfvel uma participa<;ao de funeioniirios no comando dessa 

produ<;iio de imagens, como no caso em que o diretor da Pl me sugeriu que ele elaborasse 

um roteiro. A domesticar,;ao da transparcncia, a escolha do que se tornarii vislvel. 

Novamente, np6s muita conversn, o diretor abandonou essa proposta de �c�o�n�f�e�c�~�f�f�o� de um 

roteiro, de um trajeto para o nosso "olhar elctronico". 

Um exemplo recente de como as demandas de seguran<;a parecem fazer sentido 

exclusivamente na dire<;:iio prisao-mundo de fora e o que vem ocorrendo com a dissemina<;ao 

da AIDS em cadcias brasileiras. Enquanto essa prolifera<;ao nas prisoes constitui um 

problema apenas para os detentos, nao existe uma preocupa<;:ao maior. Na medida em que a 
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visita Intima (que compreende �r�e�l�a�~�o�e�s� sexuais com alguem de fora) passa a fazer parte do 

cotidinno de muitos estnbclccimcntos cnrccrllrios, �n�l�n�~�t�r�a�·�s�c� o �p�r�o�b�l�e�m�;�~� uto o mundo 

extrammos e criam-se novos dilemas. Impedir a visita Intima e uma "soluc;:ao" que, atuando 

na interface "clentro-fora ", parece criar novos problemas administrativos no controle dos 

presos. Efetuar um programa serio de distribuic;ao de preservativos e controle da 

disseminac;ao do virus aparece como uma hip6tese pouco provavel em um pafs 

absolutamente precario no que se refere a polfticas sociais. Liberar a utilizac;ao de seringas 

descartaveis e fornece-las surge como um "grande absurdo de incentivo ao uso de drogas no 

interior da prisao", ainda que a �u�t�i�l�i�z�a�~�a�o�,� em presidios, de maconha, em maior numero, e 

cocafna injctada nao seja novidade alguma. 

A frase "Fecham-se as cortinas e comec;a o espetaculo", citada pelo funciomirio de 

uma prisao em SOUZA (s/d), da pistas para a compreensao de muitos aspectos do cotidiano 

carcerario. Primeiro, essa inversao da tfpica frase do teatro remete a ideia de fechamento. 

Este porem aparece associado a Cortina que, enquanto tal, e mn instrumento cuja principal 

fung]io e mostrar e esconder atraves de seu movimento. A abertura e fechamento da prisao 

encontram-se aqui plenamente metaforizados pela cortina-passagem, ainda que esta nao 

tenha sido a intenc;ao ultima do autor da frase. 

Como muito bem mostra COELHO (1987), a polftica carceraria do Rio de Janeiro 

viveu elias de abertura seguidos de um fechamento e, em ambos os momentos, problemas se 

apresentaram. A instabilidade generalizada na abertura e a possibilidade de imposic;ao 

autorit<'iria tfpica ao feehamento. Como cortinas, a prisao encontra-se em um momento no 

qual a administrac;ao eonvive com os dilemas de abrir ou fechar a relac;ao com o "mundo de 

fora". Fechadas as cortinas o "espetaculo" de brutalidade institucionaliza-se como forma nao 

questionavel de gerenciamento de conflitos. Aberta a cortina, depara-se por outro !ado com a 

margem de seguranc;a e isolamento esperada socialmente da prisao e com a inspec;ao das 

formas punitivas adotadas. Os diretores por sua vez vem-se impelidos a abrir e fechar 
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cortinas constantemente, ou seja, regular a permeabilidade entre o "mundo de ca" e o "de 

I "' a . 

0 cotidiano prisional - como vem sendo apontado - se apresenta, ainda que se 

considere o carater totalizante da prisao, extremamente sensfvel a altera<;oes do "mundo de 

fora". Os dilemas da prisao, como aponta PAIXAO: 

" - direito versus regalias; recupcrw;ao �v�e�r�s�u�.�~� seguranr;a - ,\,' explicitam 

quando o ambiente carcerc1rio e:.perimenta o impacto de Jorr,:as externas de 

mudanr;a" (1987 :57). 

A rela<;ao da prisao com outras instancias compreende as de poder polftico como Secretaria 

de Justic;a, Seguran<;a Publica, Governo, Justi<;a, Polfcia, alem de acontecimentos variados, 

associados ou nao a violencia. 

A utiliza<;flo do termo "cortinas" no plural da a exata ideia da existencia de varias 

passagens, que podem ser fechadas e abertas independentemente de mna negocia<;;ao com a 

diretoria. Essas outras "cortinas" sao manipuladas exatamente por funcionarios que transitam 

na interface entre os mundos e muitas vezes comportam-se, por motivos variados que vao da 

coer<;ao a obten<;flo de vantagens, como o "leva e traz". Pareee que muitas vezes em cantos 

de grossos muros existem cortinas que podem ser abertas. 

". E interessante pensar no espac;o prisional, atualmente, levando em considera<;ao a 

existencia de tais "cortinas". A ideia de uma fragit cobertura, que emerge ao pensarmos em 

cortinas, funciona tambem para a compreensiio do micro espa<;o da cela. Lenc;6is pendurados 

em corclas delimitmn pequenos territ6rios e permitem o fragil ocultamcnto da observaqao 

permanente dos presos vizinhos. A transa com a mulher, namorada, prostituta, "caso" ou 

compnnhciro 6 pm·ticulnr porqw;) feitn no espn9o privndo dclimitado por esses lcn96is. As 

regras no convfvio fazem com que os panos nao sejam abertos por um solitario preso que 

quer se masturbar. Nesse caso, quem controla a cortina e a visibilidacle e o detento que esta 

no interior, acompanhado. 
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Os presos sabem como balan<;ar as cortinas e chamar a aten<;ao do "mundo de fora". 

Rebeli6es sao antes de tudo mee:mismos de altera9ao provis6ria da ordem com objetivo de 

obten9ao de direitos ou privilegius. "Sacode-se" a cortina e a imprcnsa comparece, levando 

um pouco desse cruel mundo a milhares de lares e autoridades. Muitas vezes porem o 

balan<;:ar dessas cortinas pode trazer cenas inesperadas. Esse, me parece, foi o caso do 

massacre no pavilhao 9 (1992), do Carandiru, a Casa de Detcn.,;ao de Sao Paulo, ocorrido 

durante a realiza.,;ao desta pesquisa. Por traz das cortinas - nao levantadas pelo desejo dos 

presos - surgiram homcns com um desejo de matar incomensuravel e todas as armas dos 

presos, como barricadas ou facas, cram infinitamente incapazes de novamcnte crgucr as 

cortinas e garantir ao menos a sobrevivcncia. A frase que impulsiona esta discussao 

apresenta agora seu oposto. Foi exatamente com o abrir das cortinas que o espetaculo de 

sangue e terror aconteceu. Cento e onze presos mortos. 

Restou aos sobreviventes, nos dias seguintes ao massacre, protestarem com cartazes e 

panos pintados nas janelas das celas, buscando a transcendcncia dos muros e procurando 

fazer lembrar ao "mundo de fora" o massacre ocorrido, ecoar alem das grades a situa.,;ao 

vivenciada na prisao. 

' A<;:6es coletivas interpresos muitas vezes congregam interesses distintos, como a 

briga entre quadrilhas, o desejo de fuga, a observa.,;ao de direitos, a adesao por medo, entre 

varios outros. Os policiais receberam "a deixa" e pautaram sua atuac;:ao na perversidade 

desmedida. Deram mostras de que o levan tar de cortinas pode dcscerrar tambem a morte de 

dezenas de protagonistas. Que o inimigo esta dentro e alem das cortinas. Se o espa.,;o da 

prisao, eficazmente ou nao, busca o isolamento dos presos do contato com o exterior, estes 

niio estiio completamente protegidos da violencia "do mundo de fora". 

" A lil;iio foi aprendida tiio bem desde o princfpio. Bentham no seu projeto 

pan6ntico ja recomendava que os muros exteriores deveriam ser 

suficientemcnte fortes para poderem resistir aos ataques do povo, mas nem 
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tanto para nao poderem ser destrufdos por tiros de canhao" (MELOSSI, in 

MELOSSI e PAVARINI, 1985:84). 

0 levantar das cortinas com a �d�e�s�t�r�u�i�~�a�o� de muros pelos presos, por exemplo, traz 

sem d(ivida momentos de tensao. A realizac;:ao de pianos bern ou mal sucedidos introduz o 

tempo forte na prisao. 

"Um dia a turma tentou uma fuga hi, arrebentou o fundo da cadeia pra ir 

embora ( ... ) af virou rebeliao ( ... ) a{ o seguinte ( ... ) urna pd de preso se 

deg/adiou, motTeuuma pd de preso, wna pd defunciondrio matou preso. E a 

PM matou. Saiu no jornal que morreu trinta pessoas. Morreu foi mais de 
cem" (Preso da PI). 

Em uma rebeliao ocorrida na propria Casa de Detenc;:ao, no dia 04 de novembro de 

1992, um dos motivos apontados publicamente para a nao interferencia dos guardas foi 

exatamente a "falta de tempo" para a ac;:ao. No jornal Folha de Sao Paulo26, o cntao assessor 

especial de Assuntos Penitenciarios da Secretaria de Seguranc;:a afirmou: 

"( ... ) os conflitos, que resultaram em ferimentos em 18 presos, duraram 
'n1enos que cinco n1inutos' ". 

Entre o 6cio e uma rebeliao, alterac;:oes na permeabilidade do espac;:o podem fazer 

com que vertiginosamente o tempo se acelere, transformando a expectativa de uma rotina 

uniforme em breves momentos quando "tudo pode acontecer". 

26 Jomnl "Folha de Sao Paulo". 05/ll/1992. 
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5- "TEREZA" E "TEMPO MORTO"- 0 TEMI'O E 0 ESl'A<;O EM 

VIDEOS SOBRE A PRISAO 

"Com a simulm;iio das imagens e a possibilidade de jogar num mesmo 
e.1pm;o minusculo ac;oes absolutamente incompatfveis num espac;o 
real, cria-se um tempo e um espac;o da simultaneidade onde o tempo 
e o espat;o podem se confundir num instante-eterno, onde os lugares 
ou as atividades que estariam distantes no espat;o e no tempo podem 
ser colocados num �m�e�~�m�o� plano, simultaneamente e scm distancias, 
o proprio tempo pode ser revertido" (Ivana BENTES). 

Observando a seqUencia das ideias expostas ate aqui, organizadas em fun<;·ao da 

experiencia com o vfdeo na prisao, o objetivo deste capftulo e discutir o produto final em 

vfdeo da pesquisa - "Tereza" - tendo em vista seu lema central, o cotidiano carcer;irio e as 

no<;6es de tempo e espat;o. Ser<i apresentada ainda a concep<;ao de urn Otttro vfdeo sobre o 

tempo na prisao - "Tempo Morto" - realizado posteriormente. Para tanto e importante a 

apresenta<;ao de uma discussao inicial referente a essas no<;6es em vfdeo1• 

0 tempo e o espat;o em video 

V arias auto res ja trabalharam a importancia do tempo no processo de produ<;ao de 

imagens animadas ou refletiram sobre a atua<;ao do tempo como fator determinante da 

siguificac;ao no cinema e vfdeo. Ora, se no eixo estrutural da analise fflmica muitas vezes 

as unidades sao "fatias temporais", na interpreta<;:ao semantica o tempo e conteudo 

indispensavel, enfatizando ou nao, por exemplo, situa<;6es dramaticas. Pensar um roteiro, 

1 Neste cnpftu1o, o tcrmo IY. csfnrti associado a imagcm clctrOnica divu1gadn por cmissorns broadcast. cnquanto 

video diz rcspcito a um tipo de prodw;ao de imagens em suportc cletrlinico, divulgado ounao dcssa forma. 
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montar ou editar, captar imagens sao atividades de rcnexao sabre o tempo e a �"�d�u�r�a�~�a�o� das 

coisas". 

Quando se refere aos momentos de enfase durante uma filmagem de caniter 

etnognlfieo, o pesquisador Marcius FREIRE (1987) afirma que a apreensao do fio condutor 

- no sentido proposto por Claudine de FRANCE (1982) - e fundamental na �d�e�l�i�m�i�t�a�~�a�o� 

�e�s�p�a�~�o�-�t�e�m�p�o�r�a�l� operada pela cinematografia no mundo material. Nesse sentido, coloca !ado 

a lado do ponto de vista de importancia, a �p�r�e�o�c�u�p�a�~�a�o� sobre o que mostrar e como mostar e 
\ 

o estar atento a �d�u�r�a�~�a�o� do fen6meno, o tempo de captar e o tempo, ap6s a montagem, de 

�e�x�i�b�i�~�a�o�.� 

"A montagem eo tempo jllmico e, portanto, uma �c�o�n�c�e�p�~�;�a�o� do tempo, o seu 

significado subjetivo: no cinema, o tempo quantitativo desaparece. A 

temporalidade cinematografica criada pela montagem apresenta-se como 

uma pluralidade descontfnua de durar;oes, de que o enquadramento 

(entcndido cm110 esb01;o de traba/lw rodado em continuidade) e a unidade de 

mcdida re/ativa. 0 devir da forma imagem e pois uma linha rftmica de 
variar;iio contfnua, a propria essencia do tempo( ... )" (BALZOLA,1985:145) 

A partir dessa ideia de liberdade temporal, distante do cerceamento do tempo 

quantitativa, BALZOLA diagnostica urn novo tipo de coen;ao temporal relacionado as 

"exigencias" de distribuh;:1io as quais 0 filme se submete. 

"0 tempo qualitativo cinematografico, potencial utopia de um tempo 

libertado, e contrariado pe/o tempo quantitativo economicamente 

determinado. A durar;iio e um valor econlimico (tempo e dinheiro), nao um 

valor expressivo, afirmando-se pais um paradoxa/ direito a livre expressao 

que niio preve 0 direito a livre durar;iio" (op.cit:160). 

Resta entao a possibiliclade de atuar temporalmente de forma particular dentro de 

dura<;6es previamente estabelecidas. 
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Tempo real e tempo fflmico - dualidade sempre presente nos debates sobre �f�i�c�~�a�o� e 

documentario. Enxugar o tempo das a96es e a proposi9ao de novos movimentos sinteticos a 

seguir, aumentar a tensao e deixar pouco tempo para a eontempla<;:ao e interpreta9ao dos 

espectadores, esta parece a formula usual de filmes atuais, integrantes principalmente da 

chamada prodw;:ao industrial americana. Mesmo entre filmes produzidos distante de tal 

industria, pode-se observar um ponto de vista que transcende uma analise exclusivamente 

economica da velocidade. 

"0 tempo no interior do filmc ace/crou-se muitfssimo em rela<;iio aos filmcs 

dos anos trinta-scsscnhl, porque o pLiblico, bastantc mais preparado, 

hohituado illinguagem por imagens, tem necessidade, para compreender, de 

um mimero muito me nor de passagens e de sublinhados, mesmo psicol6gicos, 

do que acolllecia antes" (CA VANI, 1985:203). 

A utiliza9ao de longus planos-seqliencia, com a camera acompanhando suavcmentc o 

dcsenrolar das �a�~�6�c�s�,� tem seu apice com os chamados "filmes de arte" de diversas 

nacionalidades, rotulo cste polcmico, nao scndo objctivo qucstiona-lo aqui. Rccentcmcntc o 

grcgo Thco Angclopoulos, em "Paisagem na Neblina", parece intcressado na restitui.;;ao do 

tempo contemplativo do espeetndor, optando por longos "trove/lings", muitns vezes 

simetricos. Pro poe um road-movie com velocidade controlada. 

Outro cineasta contemporaneo com caracterfsticas marcadamente diferentes de 

Angelopoulos, Peter Greenaway, pode - atraves de suas obras - ajudar na com preen sao das 

experiencias ntuais sobre tempo e cspa.;;o no cinema. Em "A Ultima Tempestade" o dirctor 

opta por , em um mesmo intervalo de tempo, preencher o espa<;o da tela com uma 
\ 

quantidadc cnorme de informa<;6es. A tela parece nao contcr o exccsso de imagens c o 

diretor lan<;a mflo de "janelas" (wipe - efcito comum em vfdeo) para que possa ampliar a 

possibilidade de informar simulta:wamcnte. 

Document<\rios, de modo geral, dedicam aten9ao ao tempo da a<;ao que pretendem 

mostrar e a partir daf fazem op<;oes por formulas mais sinteticas ou nao. Usualmente as 
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:Jtividades em foeo permanecem "um pouco mais", prevalece uma concep\(ao particular de 

"tempo morto". Essa "demora" funciona para ampliar o tempo de reflexao do espectador e 

tambem fornece uma certa macula de realidade. Tal formula contrapoe-se a mutila\(ao da 

dura<;:ao dos fatos. 

E oportuno destacar alguns breves trechos de depoimentos de cineastas consagrados, 

que com bons olhos miram as possibilidades do video. 

"Em nenhum outro campo, como no da eletrl!nica, poesia e tecnica 

caminham de miios dadas", afinna Michelangelo ANTONIONI 2
• 

"A televisiio e um meio de tal forma .flcxfve/, imediato, econamico que pode 

ser igua/mente /Je/o" (COPPOLA, 1985:177). 

Sobre uma utiliza<;:ao particular do video: 

"A diferenra entre mim e Coppola no uso do vfdeo esta 110 Jato de que eu me 

propunha investigar com as imagens, em vez de com a escrita, enquanto ele 

fez primciro wn argumento escrito" (GODARD,1985: 182). 

Ingmar BERGMAN, <.1pontando estar velho para trabalhar nesta nova era, nao deixa 

de destacar: 

"Estou fascinado pe/o meio eletrr)nico. ( ... ) Aquilo que se pode obter com os 

meios eletrc)nicos e fantastico". 

"Tenho a sensat;iio de que o cinema, que perdeu a batalha com a te!evisiio, 

pode retomarfolego infiltrando-se na eletronica", aponta BERTOLUCCP. 

2 Enlrcvisln conccdida n Anna Maria Mori, publicadn em ARISTARCO (1985). 
'Dcpoimcntos. de JmROMAN e lli'RTOJ.UCCI, dumnw" Mnstrn do Vcnczil/83, rctirndo do ARISTARCO (op. 

cit.: 221) 
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A discussao sobre a rela•;lio entre tempo e espa<;o em suportes eletr6nieos, video e 

televisao, vem ocupando espaco na reflcxao te6rica contempor:1nca. A produ<;ao 

indcpendcnte de video, principalmente a dos anos 80, instituiu - em muitos casos - a 

velocidadc acclcrada, ou ainda, a "super vclocidadc" como marca. Nao se propondo rnuitas 

vezcs a contar hist6rias, o que e charnado de videoarte tem sc aproximado bastante do que 

podcria scr dcnominado provisoriamente de "colagem-cletr6nica-urgente". A explosao do 

es]Xl<;O cia tela com o "supcrpreenchimento" c a cdi<;ao vertical, sustentacla na simultaneidade 

de imagens - o tempo escasso dessas colagens em movimento - sao agora objetos de analise. 

A produ<;ao comercial telcvisiva nao aponta para um sentido oposto no que se refere a 
rapidez, sendo que ate o pre<;o para se ocupar o espa<;o da tela e cobrado pela sua dura<;ao e 

horario que ocupa dentro da programa<;ao. 

Para alguns autores a no<;ao de tempo aparece como. a mais fundamental quando se 

trata•.cla comprcensao do video e da TV. Diagnosticam, no caso da imagem eletr6nica, a 

preponderancia dcsse conceito - como forma de compreensao - sobre a ideia de espac;:o. 

"Por existir apenas no tempo, inclusive no tempo real e presente, a imagem 

eletronica e pura dura(·ao, pura dromosfcra, inscric;ao da ve/ocidade, 
guarda1tdo portanto um pnrentcsrn multo nu1inr cont a nuA.;,·fca, est6tic(l por 

excelencia da durac;ao, do que com as artes pldsticas ou visuais" 

(MACHADO, 1993a:55). 

Apesar de seus poucos anos, o video vem reeebendo muitos adjetivos que procuram, 

de forma urgente, a qualificac;:ao do que seria a "linguagem especffica eletr6nica". Diante da 

dificuldade de lidar com um meio distante ainda de uma defini<;ao paradigmatica de seus 

contornos, e anunciado o carater irremediavelmente rapido do tempo em vfdeo, que em 

oposic;:ao ao cinema, encontraria seu altar e motiva<;lio de existir em pianos breves e 

feehados. Mas sen\ que esse meio, com uma curta mas diversificnda hist6ria, deve eleger jii 

o efCmero como obrigw;ao e o detalhe como nccessidade? Espacialmente o video trouxe o 
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plural - o divcrso c o particular como materia - a informa<;ao mais remota, distante. Sc no 

conte1ido, nao raro, o vfdeo sc entrega ao difcrcnte, na forma cle muitas vezes elege o fragil 

critcrio de tempo dpido como unico. E mais, propicia a elabora<;ao de discursos que 

dcscartam imagcns que durem um pouco mais nas telas e em nossas retinas como scndo o 

"ni'io-video". 

Por outro lado, com a acclcr<H.;ao surgcm novas c intrigantes qucstoes, como as 

colocadas por Arlindo MACHADO em debate no Festival FORUMBHZVIDE0/93 - Sera 

que nao podemos ser profundos na velocidade? Sera que tudo o que e Iento se associa ao 

profundo e tudo o que c vcloz c superficial? 

A op<;ao por pianos fechados e rapidez e considerada como resultante das pr6prias 

caracterfsticas do meio, como baixa defini<;ao e exibi<;ao em tela pequena 4. A propriedade 

de deformar continuamente, o oferecimento simples de efeitos e trucagens, fazem com que a 

seja f<icil e dominante. A possibilidade do rapido transito da informa<;i'io 

elctr6nica, e em grande quantidade, faz com que estimule-se a acelcra-;ao na forma. 

Arlindo MACHADO sabiamcnte nponta pnra essas chamadas "caracteristicas da 

linguagem do vfdco" como tcndcncias. 

"Quando digo que uma imagem videogrdfica deve ter um recorte fechado, 

deve tender scmpre ao primciro plano, essa afirmar;:ao tem apenas o valor 

indicativo, nao e uma regra absoluta eo seu peso real vai depender da ideia 

geral que o videomaker quer desenvolver ( ... ) " (1992/93: 08 ). 

4 A idCia de vclocidadc rclacionada a mcios clctrOnicos e digitais aparccc como uma �p�r�c�o�c�u�p�a�~�a�o� inclusive clos que 
fahricam os aparclhos. "Com os cornponentes disponfveis h(l alguns mws (hd 10-15 mws) man cornpu!ador de 
qualidade tm1dia, mna instnu;iio era executada em tempos que rondm•am o milionfsio de segundo. Parece um lapso 
muito /were, mas num processador elerr/)nico tCm de se cumfu·ir muirfssimas instnu;6es deste gCncro. lloje, com os 
mais recentes componentes, obtCm-se a proressamento de uma instru(iiO num tempo ccm vczcs inferior (um centCsimo 
de milioncsio de SCfilllldo)" (llARHIERI.1985:55). Por outro !ado. a visao ncgativa da vclocidade vern sc 
dcscnvolvcndo muitns vczcs de forma ccga. Que a vclocidadc dcva scr criticada sim, mas considcr:i-la como mal em 
si parccc um cqufvoco. Como aponta GUA TARRI: ''Que as mllquinas sejam capazcs de articular emmciados e 
registrar csrados de Jato ao rilrno do nmw-segundos, e talvez amanlul do pica-segundo, ou de produzir imagens que 
nlio rcmctcm a ncnlwm real represcntado, isso nclo faz de/as potftJdas dialxJ/icas que es!ariam amem;ando dominar o 

homcm" (1993: 177). 
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MACHADO faz afirma<;oes dessa natureza pautado na ideia de que o mais caro ao 

vfdco e exatamente seu car<1ter inequivocadamente multiplo. 

"0 discurso videograjico e impuro por natureza ( ... ) sua 'especificidade', se 

houver , esta sobretudo na solw;tio peculiar que ele da ao problema da 

s{ntese ( ... )" (1992/93:08). 

0 vfdeo se oferece ainda a "manipula<;ao infinita" do realizador, "( ... ) por meio de 

elaborar;ao eletronica, sao poss[veis fenomenos que nao sao poss[veis com nenhum outro 

mcio" (DORFLES, 1985:50). Cineasta secluzido pela eletr6nica, ANTONIONI afirma a 

virtucle cia viabiliclacle de manipula<;ao do au tor com o novo meio: 

"A gama de possibilidades que a eletJ'()nica o.ferece aos autores de cinema e 
inflnita. O.ferece, por exemplo, o controle da cor: posso continuar a .fazer a 
cor 'nalllralista', mas por meio do novo 'corretor de cm·es' posso teras cores 

e/e/r()nicas que me parer;am mais ajustadas para exprimir a suhjetividade da 

hisl<iria que estou a contar" (in ARISTARCO, 1985: 173)5 

E parece mcsmo que as proprias regras da proclu<,:ao c linguagem em vfclco foram 

feitas para se quebrar. Bill Viola e alguns outros proclutores tem se aproveitaclo cia propria 

baixa rcsolw;:ao para elaborar imagens que se formam aos poucos na tela, vagarosamente, 

em pianos extremamcnte abcrtos". 0 polones Zbigniew Rybczinski, trabalhanclo em l!DTV 

(televisao de alta clefiniyao) opta, algumas vczes, pela constru<;ao simulacla de 

"interminaveis" pianos-seqUencia, recluzinclo ao mfnimo os cortes aparentes. Sobre um outro 

videomaker, Robert Cahen, MACHADO afirma: 

5 Sohre as possibilidades de mnnipulw;ao da imagcm clctr6nica: a discuss5.o sobrc a �r�c�t�a�~�a�o� entre o real co virtual; os 
proccssos de acclcra<;iio pcrmitidos com digitaliza<;ao de imagcns, vcr PARENTE org. (1993). 
6 Arlinda MACHADO (1993b) utiliza o tcrmo "cronot6pica", hcrdado de Bakthin, para dcsignar as dcforma<;ocs 
�t�l�'�.�s�u�~�a�n�t�C�'�s� de uma inscri\fiO do tempo na imagcm. Trata·sc ainda de uma apropria9ao mctaf6rica da tcoria da 
rclat!vidadc de Einstein, segundo a qual o tempo, como a quarta dimcnsno do cspa<;o, podc scr matcrializado. 
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"(. .. ) (Cahen) obtbn efeitos de supe1posil;iio de tempo extraordinariamente 

poeticos,fazendo com que os COIJJOS em movimento deixem uma especie de 

'rastro' nos /ocais por onde passom. grm;as ao /.ilg produzido pcla 

conscrvm;iio de SilOS posir;iies anteriores" (1993a:113). 

Nesse sentido, ao eontrario de se buscar em regras o que deve ser a linguagem do 

vfcleo, me parece ser mais proveitoso explorar exatamente sua potencialiclacle plural. 

"Niio existe, todavia. uma /inguagem 'uniPersa/' do vfdeo ( ... )" (GAZZANO, 

198.'5: 134). 

Nelson BRISSAC PEIXOTO retoma a discussao de alguns autores e propoe uma 

reflexao pcrtinentc sobre cssa questao. Hist6ria, passaclo, tempo e dura<;ao como categorias 

essenciais para a percep<;ao do meio audiovisual eletronico. Nao se trata de uma apologia 

ingenua cia morosiclade, lentidao, mas a enfase que, se o video espacialmente aglutina uma 

serie de possibilidades, tcmFJ; almente tambem cleve ser, por clcfini<;ao, plural. A 

comunica<;iio atraves do vfdeo tem mostraclo eapaciclacle de incorpora<;ao cia maior variedade 

de procluc;:6es artfsticas ate o momento. 0 video assume para si - enquanto televisao - o 

pocler de captar e exibir teatro, dan<;a, musica e mesmo literatura, como demonstram os ja 

abundantes poemas em vfdeo ( no caso brasileiro destacam-se os concretos). 

"0 v{deo assimila todas as outras imagens, pennite a passagem entre os 

suportes, a transi(·iio entre pintura. fotografia e cinema" (BRISSAC 

PEIXOTO, 1993:243). 

Muitos vem a televisao enquanto meio de comunica9flo tendendo, em seu nascimento. 

mais para o nidio do que para o cinema. 

"A origem da televisiio estd ligada, no plano tecnico e 110 da estruturar;tio 

lingllfstica, aos desenvolvimentos do radio. 0 domfnio so1wro, o valor do 

tempo real, a inserr;iio Jllilll espar;o social de grande a/Jertura. sao 
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raractcrfsticas que assinalmn a cvolur;cio da tclcviscio desde o infcio" 
(FAGONE,J985:111). 

Algumas �m�a�n�i�f�e�s�t�a�~�6�e�s� perdem a qualidade ou espontaneidade na televisao - esta e 

uma discussao pertinente-porem o que interessa aqui e essa "aura" que a TV chama para si, 

potencialmente ou de fato, de "poder mostrar tudo". Essa talvez seja a mais importante 

�a�l�t�e�r�a�~�a�o� <.le recorte espacial proposta pela televisao, a possibilidade de convergir, o que h<l 

de mnis variado, para si. 

"Sabemos, pelo simples exame retrospectivo da hist6ria desse meio de 

cxprcsscio, que o vfdeo e um sistema hfbrido, e/e opera com cddigos 

significallfes distintos, parte importados do cinema, parte importados do 

teatro, da literatura, do radio e mais modernamente da computar;cio graflca 
( ... )"(MACHADO, 1992/93:08). 

Alem das �a�l�t�c�r�a�~�6�c�s� relacionadas ao espat,:o, a televisao introduz especificidades 

associadas a forma de pcnsar o tempo. A possibilidaclc de transmissao "ao vivo", a 

simultaneiclacle c aincla, a aglutinat,:ao do "ao vivo" com o ja gravaclo sao fen6menos 

essencialmente tcmpomis. 0 video, clifercntemcnte do cinema, pocle permanentcmente jogar 

imagens a um monitor, j:t a partir do momento em que a camera e ligada, com fita de 

gravat,:ao Oll nao. 

Somado ao aspecto da possibilidade temporal cia instantaneiclade, o antes e o clcpois 

clas �a�~�6�e�s� enfatizadas nao precisa ser cortaclo de imediato. Em vfdeo e viavel, inclusive 

economicamente, gravar muitos momentos considerados "mortos", como a �p�r�e�p�a�r�a�~�a�o� que 

anteccde umn cntrcvistn, cxprcssoes postcriores etc, Tnis imngens, nn ilhn de edi9iio, muitns 

vezes ganham uma �s�i�g�n�i�f�i�c�a�~�i�i�o� nao esperada , passando a ser fundamentais no conteudo e 

fonr1a do vfdeo. 
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0 tempo em vfdeo pode ser facilmente acelerado com rela.;:ao ao tempo real, 

retardado, imobilizado ou repetido 7• Pode-se restringir o tempo de reflexao do espectador, 

atravcs de uma sueessao rapida de imagens, levando-o no caminho de interpreta.;:6cs 

aceleradns. Por outro !ado, e viavel tambcm imagens que "durcm mais", a eontemplac;:ao de 

mosaicos elctronicos em suavcs movimenlos. Antes que fechar na rapidez e urgencia como 

necessidades, o vfdeo abre varias possibilidades: 

"0 infinitamente Iongo e o infinitamente breve coexistem no tempo de 
uma seqiiencia" (GAZZANO, 1985: 131). 

0 vfdeo apareee entao como um instrumento nco para a arle, comunicw:;io ou 

pesquisa exatamente por comportar o cliverso. Como exemplo clessa potencialidade plural 

pode-se clestacar a scrie "America", exibida na TV Manchete, na qual a relac;:ao �e�s�p�a�~�o�-

tempo 6 simultancmnente soliclaria e multipla. Os primeiros bloeos, mais lentos, associam o 

ritmo dos cortes a velociclade "clas coisas", "clos fenomenos" mostrados. Aceleranclo-se 

vertiginosamente, a edic;:ao clos ultimos blocos c tao agil quanto o assunto que esta senclo 

tratado_ 

A respeito do tempo como noc;:ao para a comprcensao do vfcleo vale, finalmente, 

concluir: 

" ( ... ) a rigor, I'm cada intervalo mfnimo de tempo, noo hd propriamellte 

1111111 imagem na tela, mas wn 1l11lco pixel oceso, wu polllo elemcntar de 

informaroo de luz. A imagem completa - o quadro videogrdjico - 1100 existe 

mais no esJmro, mas na dura1·oo de uma l'm-redura completa da tela, 

porta111o 110 tempo. Ao co11trdrio de todas as imagens anteriores, que 

correspondiam sempre a uma inscriroo no esparo, a ocuparoo de wn 

quadro, a imagem eletronica e mais propriamente uma s(ntese temporal de 

11111 co11junto deformas em mutaroo" (MACHADO, 1992/93:16). 

7 
Equipamcnlos rcccntcs como a 'tlidn• ,\/,,chine, j:i ulilizada em algumns produtoras hrasilciras. pcrmi!cm que 

dunmlc a �f�i�n�a�l�i�z�a�~�a�o� de vfdcos ocorra ;1 �i�;�,�~�.�;�e�n�;�U�o� de "fatins" de tempo difcrcnciado no interior de um programa jll 
cllitado. 
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A pilrtir do que foi dito e possfvel discutir OS produtos finais em vfdeo dcsta pesquisa. 

Sobre a �e�d�i�~�i�i�o� de"Tereza": conteudo, forma, tempo e espa-;o 

"Colocar as imagens I'm movimento, significa impregna-las de tempo, 
ruja ordem de inteligibi!idade se encontra no princfpio de seqaencia 
que aparece tanto na nuisica quanto no verbal" (Maria Lucia 
SANT AELLA). 

Nao h<i como fugir de polemicas ao se considerar · um produto nao cscrito como 

cientifico. Filmcs, videos, fotografias, nao sao, em gcral, vistos como �p�r�o�d�u�~�6�e�s� cientfficas 

em suporte niio escrito, mas no m:\x imo complementos. Nessa discussiio niio pre tendo entmr, 

at6 por rcconheccr que a �c�o�n�s�t�r�u�~�a�o� de modelos, a volta a leorias gerais sao tarcfas 

esscncialmente abstratas, enquanto mcios de prodlH;ao audiovisual usados como forma de 

registro mantem uma rcla<;ao - ffsica ou nao - com o concreto, com os sujcitos ou atividadcs 

enfocadas. 

Durante a descri<;ao dos procedimentos mctoclol6gicos o papel do video no processo 

de capta<;ao etnogrMica foi enfatizaclo e, durante os capltulos, trechos clc clepoimentos e a 

propria cxperiencia de gravar imagens na prisao apareceram fornecendo subsfdios para a 

cliscussno. Este e o momento entao de dcstacar os produtos finais em video e comentar a 

respeito de suas possibilidades de �d�i�v�u�l�g�a�~�a�o�.� 

"Tcreza"R, video sobre o cotidiano carccn\rio, tcve suas unagcns c dcpoimcntos 

coletados durante o trabalho de campo. Foram quatro meses de contato com os internos ate 

"Tcrcza" foi produzido corn vcrhas do Fundo de Auxilio [I Cullura da Prcfcitura Municipal de Campinas (PrCmio 
EsHmuln/1992) c com apoio c rcalizac.;:Jo da Produtora de Vfdco de Campinas "Studio Elctr6nico" (vcr ficlw tCcnica 
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que as primciras unagcns fosscm gravadas, complctando tun total de sete meses. Essa 

possibilidade de profundo encontro com os presos distancia esse vfdeo de �p�r�o�d�u�~�6�e�s� 

jornalfsticas, que dificilmente possuem tempo disponfvel o suficiente antes de iniciarem as 

�g�r�a�v�a�~�6�e�s�.� Nao tivemos em nenhum momento a pretensao de fazer um vfdeo cientffico, mas 

um documentario engajado com preocupac;:6es contemporaneas , como as experimentac;:6es 

hfbridas entre a "videoarte" e o documentario nao formal. 

., Na elaborac;:ao de "Tereza" nao observamos como proposta a perspectiva de 

aproximac;:ao dos princfpios apontados por Colin YOUNG (1975) a respeito do que e 

chamado de "cinema de observa<;iio" no caso, parafraseando, "video de observa<;_:ao". 

Apcsar da prcsenc;:a marcante das cscolhas de direc;:ao em ''Tereza" - visfvel na �m�a�n�i�p�u�l�a�~�a�o� 

das imagens - acredito que foi possfvel, como acha desejavcl YOUNG, o rompimento com 

uma onipotencia narrativa no controle da informac;:ao. Ainda que nao tenhamos mostrado 

uma realidade, mas "falado" sobre ela, ao contrario do que propoe Colin YOUNG. No 

proprio artigo "Observational Cinema" e apresentado um dos caminhos possfveis, diante de 

tantas altcrnativas cstrategicas, para o pesquisador que trabalha com imagcns: 

"Ndo existe a necf!ssidade de argumentar exclusivamente por wn metodo" 
(YOUNG, 1975:79). 

MacDOUGALL (1975), em "Beyond Observational Cinema", aponta para o fato de 

que nenhum filme etnografico e meramente o registro de uma sociedade, mas sempre a 

gravar,:ao de um encontro entre alguem que filma e aquela sociedade. Em "Tereza" a 

presenr,:a de pessoas por tras da camera e da ilha de �e�d�i�~�a�o� e cvidente. 0 "Participatory 

Cinema" apontado por MacDOUGALL sustenta-se na proposta de uma participac;:ao dos 

sujeitos filmados no produto final, �a�m�b�i�~�a�o� esta limitada em um trabalho na prisao, onde foi 

negada a propria possibilidade de que os presos assistissem o vfdeo. Alem dos depoimcntos 

no ancxo), Tendo em vis!a o falo de que o vfdco C frulo de um trnhalho em cquirc. com produ\fiO, �d�i�r�c�~�f�i�o�,� cdit;ao, 
rolciro, cnlre outras �f�r�m�~�·�f�1�c�s�,� muitas vczcs uH!izo no tcxlo o plural. 
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oH dc.tpnloR pnrtii'ipurnm dir"tnmentc., c.m alguns momentos do video, atraves da sugestao de 

temas e pessoas para serem entrevistadas e tambem com propostas sobre o que poderia ser 

gravaclo em imagcns. 

Uma clas preocupa-;:oes centrais do trabalho foi cxatamente pcrceber o que pocle ser 

particular no vfcleo em seu uso para a pesquisa, nao realizanclo uma �t�r�a�n�s�p�o�s�i�~�:�a�o� acrftica de 

tecnicas de documenta-;:ao cinematograficas. Estivcmos atcntos, durante todo o processo, 

para as especificidadcs do vfdeo cnquanto mcio elctr6nico. 

Como foi apontado no topico anterior, a possibilidade de interferencia eletr6nica 

sobre as imagcns e "infinita". 

"E um aspec/o essencial do video, ode ohrigar o realizador a ocupar-se das 

fuzes, a inventar, a assumir maiores riscos na composil;ao dos 

e 11 q 1 uu!ra men tos "9. 

A proposta foi pensar na cspccificidadc do fazcr video nao sustcntado em rcstri-;:ocs, 

"cintmoes" de ccrceamcnto. "Tercza", video que se ref ere a esta pesquisa, foi feito de acordo 

com essa 6tica. Possui cfeitos de p6s-produ-;:ao, sendo que no uso destes a principal 

preoeupa-;:ao e que nao fossem gratuitos. 

0 tftulo foi escolhido em fun-;:ao de "tereza" ser uma gfria praticamente conhecida em 

qualquer prisao brasileira, se referindo a uma corda improvisada com multiplos usos. Como 

mostra mn depoimento editado no video: 

"Tereza existe de vdrios maneiras. Tereza. por exemplo, numa ji1ga, etas siio 

cobertores, entendcu, �i�r�a�n�~�m�f�o�s� em n1i, cntendcu, e voce coloca ela nunw 
altura e eta seJW! de cscada pro voce conseguir uma fuga, isto e a tereza. Se 

existir uma tereza dentro do barraco, vamos supor, mifumar uma maconha, 

enhlo sao 3 pedar;os de pano trwu;ado em tranr;a e oceso, aquilo val 

conlimwr a fumat;a pra evitar o cheiro da maconha pra vir pro fora.( ... ) 

Tereza lamhem existe de wn barNico pro outro, certo, vamos supor, se o 

9 Bcauvialla. cilado em ARISTARCO (l9R5: 27) 
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cara daquelr barracr> ti\'er sr•m cigarro e prtlir pra gente arrumar pra e/e, 

entao ce fa/a pra ele "emiJo joga a tereza", que eta existe ( ... ) a tcreza de 

harraco e rhamada ta111hhn como tia" (Preso do 5o. DP). 

;\lcm dcsscs aspectos, por sc rcfcrir imcdiatamcnte a uma possibilidadc de 

"passagcm-para-a-rua", cssa gfria foi escolhida para nomear o video em fun'<ao da ideia de 

relativa pcrmcabilidade associada ao cspa'<o prisional discutida, enfaticamente, no capitulo 

4. 

Acentuando os "momentos fortes" do cotidiano carcenirio, violencia, morte e fuga 

sao os temas mais recorrentes em "Tereza". i\ partir daf, o ritmo que se considerou adequado 

foi n �t�'�d�i�~�·�f�l�o� nipidn. Tendo Qomn pnntn de pnrtida nsp>:Qtns gerais dn cntidinnn prisinnnl, n 

vfdr>p se clcsenvolve ate chegar a visao da rua pelos presos, finalizando com o seguinte 

dcpoimento: 

" A rua pro mim e um para/so, que ali ce Ill so/to meu irmao, ce vai pra 

onde ce qua, ce ollw pra quem voce quiscr, certo. E aqui, como e que ce 

/1'111 que .frJzer (. .. ) se l'oce o/lwr Iorio prum mono e capaz dele quera le 

pegar ( .... ). Tania mulher !d fora, ter que jicar S<J 110 meio de barbado ( ... ) 

que isso rapaz, quem gos{(J de barbado e gato!" (Preso do So. D.P.) 

"Tereza" constitui-se aincla num exercfcio em que afirmar o plural nao significa 

descartar o acelerado, ja que na propria prisao o tempo, normalmente "morto", pode 

acclerar-se com uma rapidez incrfvcl. 

Como aponta BRISSAC PEIXOTO, comentando o cinema de Tarkovski, "( .. .) as 

tomadas jd sao impregnadas de tempo" ( 1991:81 ). A forma de gravar em video na prisao 

tambem influenciou a edi<;iio, ainda que de forma radicalmcnte oposta a de Tarkovski, que 

possuia todo o tempo disponfvel para a eonstru'<ao de seus pianos. Nao tfnhamos na prisao o 

tempo que qnerfamos e por mais que tenhamos conseguido imagens de "todos os locais", na 

confusflo de proibi<;oes e livre acesso entre os guardas, muitas vczes as imagens eram 
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captadas de forma rapida, tcnsa. Scm duvida esse tom se tornou visfvel na ediyao de 

"Tereza", nao sendo nossa intenyao escondc-lo. 

Na cdiyao final dos videos, uma das prcocupay6es que havia acompanhado lodo o 

processo de elaborayao das imagcns apresentou-sc como fundamental. A ideia era ir alem 

do mero rcgistro, que se adaptaria de mclhor forma a um suporte cinematogriifico e nao 

clctronico. Nos intcrcssava o que Arlindo MACHADO chama de 'jmjar discursos sobre o 

real", interferir atraves da manipulat;ao de imagcns, procurando assumir o trabalho de p6s

produt;ao e de escolhas de ilngulos na captat;ao, distanciando-se de uma caricatura de 

cinema com nspirn<;ocs nnturnlist:1s. MACHADO comenta: 

"( ... ) por s1ws prriprias condil;oes de prodw;iio, o quadro videogr6jico tende 

a ser mais estilizado, mais ahstrato e, por consequencia, bon menos 

rea/ista que seus ancestraL>, os quadros fotogr{tjico e cinematogr6fico" 

(1992/93: II). 

Alguns cfcitos j:i tcm scu espa<;:o asscgurado em documcntarios. 0 slow-motion10, a 

fusao curta entre imagens, o fade. Mas pretcndcmos, prcocupados evidentemcntc com a 

dose, ir alem, usando cortinas e t:ujas negras polissignificativas (wipe) para recriar o espat;o 

da tela, comprimir o olhar do/no preso, escondcr/mostrar seu rosto. 0 compromisso etico 

com o contexto e conteudo das frases foi mantido, o respeito pelos sujeitos da pesquisa em 

nada compromctido. Em muitos momcntos optamos ainda pcla utilizat;ao da fusao lenta de 

imagens, efeito associado ao tempo que possibilita a simultaneidade de informat;oes visuais. 

Alguns documcntarios atuais tenclcm a scr mais pcrmcaveis a utilizat;ao do efeito de fusao 

prolongada, como demonstram os muitos trabalhos de Robert Cahen ncssa linha, ainda que 

muitos nao o encarem enquanto documentarista. 

--·----------
10 Sohrc o slow-motion como forma de �c�x�p�c�r�i�m�c�n�t�n�~�f�i�o� como tempo, aponta BRISSAC PEIXOTO: " a mudmt(a de 
vclocidadr, rcntatii'a ana/ftica de ir mais dcvagar para ver mcflwr, C unw forma orp,clnica.fisica, de decomposicfln da 
imagcm. Toma-a como a/go matlrico, carnal" (1993:245). 
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Sempre soube que se fizessemos um "docmnentario tradicional" serfamos menos 

questionados. Nao terfamos que escutar, como ocorreu algumas vezes, que fizemos um 

vidcoclip e nflo um documentario. Sinceramcnte n1io acredito nisso. Fiquei muitos meses 

entre os presos para s6 depois pensar em gravar alguma imagcm. Se o tempo do mestrado 

fosse maior, com ccrtcza esta convivencia tambem o seria. Aehava que esse perfodo anterior 

a grava<;fio scria a condi<;flo minima para uma �a�p�r�o�x�i�m�a�~�·�a�o� de fato vertical com os sujeitos 

de nossa lente. Recluzi-los a efeitos visuais, como algumas propostas que se satisfazem com 

a tccnologia utilizada gratuitamente, nao foi nossa �i�n�t�e�n�~�a�o� e creio que "Tereza" nao deve 

ser "lido" assim. Sera que se abrirmos mflo de algumas possibilidades no trato da imagem e 

aceitarmos apcnas outras nos tornaremos "mais objctivos"? Sc etica e estetica nao sao 

catcgorias opostas - como propoe GODARD (1969) - nao sera justo procurarmos tentar 

tornar mais belos e nao menos humanos nossos documcntarios? 

Com �r�e�l�a�~�i�l�o� a �u�t�i�l�i�z�a�~�i�l�o� de textos no video, a �o�p�~�i�l�o� foi pelo uso de caracteres com 

frases de presos entrevistados ou celebres bandidos como Jean Genet ou Madame Sata. Uma 

pequena �s�e�n�s�a�~�a�o� de atraso entre voz e imagens foi construida propositadamente atraves do 

efeito que nilo altera o tempo real, strobo. Numeros de artigos, celas, matrfculas pontuam 

algumas passagens. Gfrias estilo presentes na quase totalidade dos dcpoimentos. 

Entre os trechos de depoimentos em "Tereza" e aincla nao explicitados no. tcxto (a 

maior parte est:.i dilufda pelos capftulos da �d�i�s�s�e�r�t�a�~�a�o�)�,� vale destacar um que surge como um 

desabafo e que afirma a ideia da for<,;a da oralidacle presente nos discursos. Em vfdeo, esse 

depoimento tem mn peso impressionante: 

"0 rico ele VC/11 na cadeia, ele vem hoje, amanha ele sai fora, o pobre fica 

mofando aqui entao. fsso a{ e lei, lei s6 pros pobres, nao existe. Eu nao 

acredito em lei de diabo nenlwm nao. Pra mim nao existe lei nao ( ... ). A lei 

voce tem quefazer e com suas pr6prias maos" (Preso clo 5o. D.P.). 
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Sobre o conteudo de "Tereza" vale ressallar que pcnsei, dcnlro do objelo gcncrico de 

estudo - o tempo no cotidiano prisional - qual aspecto podcria ser melhor tratado 

visual/oralmente. 0 "tempo Iento" c a ociosidadc apresentaram-se como um exerdcio por 

clemnis diffcil, reservado en tao para um segundo vfdeo, denominado "Tempo Morto". A 

op<;1h em "Tereza" foi pel a "virada de eadeia", o tempo rapido das fugas e morte, com a 

ociosidade pontuando, apenas em alguns momentos, o vfdeo. 

Muitos depoimentos aparecem como pequenas hist6rias. Durante o trabalho de campo 

foi solicitado aos clctentos que contasscm casos significativos, acontecimcntos na prisao que 

foram marcantcs, que particularizaram a rotina carceraria. A maior parte dos casos esteve 

relacionada a fatos violentos. Vale aqui destacar um depoimento, prescntc em "Tcreza", que 

e particular por agregar gfrias, configurar um conflito sexual na prisao e remeter a violencia 

como solu.;;flo usualna resoluc;:ao de conflitos dessa natureza. 

"Nr5s tm·a em 13 numa cela, ne, a[ eu transei uma vez com etc, depois nao 

gostei sa he, da maneira dele ter sexo.( ... ) A( foi, e/e me deu wn tapa 110 cora 

c foi dormir. Af eulemhrci de uma outra fit a que teve comigo. ne. a[ cufalei 

com o cara, eu vou transar com voce, mas eu ja fui com ma/dadC', saiJe. Af 

Cll 'ta' 110 ca!Jer;a defe,fa/ei 'ah nao /Jem, ah, e sr) voce que vai, e CU, I' !'II e 
minlw vez, ne, era handido'.Consegui, ne. Ele j(>i df'pois cu fui, ne. Af eu 

fa/ei pra e/e, ne, 'agorae() seguinte, ce nao encarna mais /1(/ minha, porque 

se ocf! encarnar mais na minha eu vou fa/ar pra todo mundo na cadeia que 

voce fiJi minha mu/her, nC'. ( ... ) Passado wn tempo etc pegou uma faca, veio 

f'lll cima de mim, mas sr5 que afaca era de alwnfnio, ne. Af eu me embucetei 

com e/e, ne mcu, tomei afaca dele, entortei. ( .. .) Dava wna facada em mim 

ne 1111'11, doll 111110 gi/etar/a 110 fJI'SCm;o de 1/111 tam!Jem, m?, pe/o 1111'1/0S U/110 

marca cu �d�e�1�~�r�o�.� nf. Topel morrer, ne, mcu" (Prcso da P l ). 

A partir desse depoimento e possfvel perceber ainda como a confian.;;a entre o 

pcsquisador c o informantc aparccc como fundamental em pesquisas dcsta natureza. 0 

dctento que deu esse dcpoimento inicialmentc nao tocava no assunto de homosscxualismo na 

prisno e depois de algumas conversas passou a se rcferir ao tcma com certa distancia. 
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Somcntc ap6s muitos de nossos cncontros clc sc mostrou a vontade para inclusive narrar 

fatos acontecidos com ele no interior da prisao, permitindo a capta'<ao de som e imagem. 

Nossas primeiras conversas nao foram gravadas em vfdeo, essa foi uma pratica usual na 

pesquisa. 

Um bloco do vfdeo chama-se "Matar o Tempo" e e dedicado a algumas atividades do 

uso do tempo na prisao. Entre as falas csta a de um "xcrifc de cela" a respcito de tllll _1ogo 

solitario de baralho: 

"Tem hora que eu fico assim jogando ( ... ) eu fico passando ( ... ) fa,·o 6 monte 

se sai a muie e porque e/a td pcnsando em mim, na hora que cia 111io td 

pensondo euf7co neJW!So" (preso do 5o. D.P.). 

Somente detentos falam em "Tereza" e as imagens quase que na sua totalidade se 

rcferem a prisao. Em dois momentos aparecem imagens exteriores ao ambiente earecn1rio. 

Na .,rimeira vez um eircuito fechado do Banco Mercantil mostra cenas reais de um assalto ,, 

oconido no clia 24 de setembro de 1992, em Campinas. Trata-se de uma refcrcncia ao 

panoptismo contcmporaneo trar;,d,, no capitulo 3 . As outras imagcns da rua sao mostraclas 

em uma fusao complexa que acontece dentro do aparclho de televisao, remetendo ao 

capitulo 4 da dissertac;ao. Atravcs de um movimento de afastamcnto da lente da camera, um 

zoom out, percebe-se que essa televisao encontra-se no interior de uma eela. A rua aparece 

sempre "midiatizada". 

0 som em "Tereza" e basicamente o de clepoimentos dos detentos, rufdos da prisao, 

como o ranger de portas e, alcm disso, em alguns momentos de silcncio como a seqUencia 

do assalto a banco, a op'<ao foi a composi'<ao de uma trilha sonora a partir da reelaborac;ao 

do uso de alguns instrumentos pelos presos, como violao, cufca etc. Alcm de glrias c 

cxpressoes, foram destacados os numeros que cercam toda a passagcm de um intenJO na 

prisao, clos artigos do c6digo penal a matrfcula. 
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Em fun<;:i'io dos limites de dura<;:i'io do video, a velocidade das informa<;:6es 

simultaneas faz com que se perca parte do conteuclo, restando ao receptor, particularmente 

intcrcssado, a possibilidade de vc-lo novamente. A pcrcla de informa<;:6cs parcce estar 

associada a propria discussao da linguagem do video enquanto meio. As op<;:oes mars 

rccorrentes na utiliza<;:i'io da imagem eletr6nica apontam para a caracteristica de que nem 

tudo pock scr imcdiatamcntc captado. 

Durante a cdi<;:ao de "Tercza" e postcrionnente, quando voltava a assistir o material 

gravado em vfdco, um dos aspectos positivos da utiliza-;ao dcssc mcio clctr6nico em 

pcsquisas sc destacou. Era possfvcl "mcrgulhar" novamentc no campo, a atmosfera, o 

contcxto expandido alem das anota<;:6es do cientista social. A riqueza visual e oral permitia 

uma nova rela.;:ao de proximidade com os sujeitos estudados. Atualmente varias pesquisas 

tendcm a uma sfntcse entre as suas etapas, o trabalho de campo, por exemplo, muitas vezes e 
feito paralelamente a leituras. 0 uso do video proporcionou uma sintese de outra natureza, o 

campo proximo no momento em que nao cstava mais ali. Assistir novamcntc aos 

' ,Jcpoimentos foi umn tnrefn pmzerosa e plena de vitnlidnde. Ainda que tmnb6m o relnto em 

video seja fmgrnentaclo, as falas do preso apareciam con\extualizadas c a pris:lo pr6xima c 

clisponfvcl. 

A divulg;:u;ao de "Tcrcza" 

Como foi apontado na �I�n�t�r�o�d�u�~�a�o�,� estamos em um perfodo no qual a discussao sobre 

a violencia e as institui.;:oes rclacionaclas a cssa quesUio ocupam um espa<;:o maior na 

imprensa. Alem de materias associaclas a espetacularizar;ao de crimes, cspecialiw?ntc a 

imprensa esc rita tem sc cledicaclo a algumas a val ia<;:6es do sistema carccrario. Com ccrteza a 

discussao nao chegou ao grande publico cia forma clesejada pela maioria clos pesquisaclores, 
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na meclida em que os "motores" dessa �m�o�t�i�v�a�~�a�o� foram crimes "sensacionais" e a pena de 

nHw'e. Quase que simultaneamente, o massacre na Casa de �D�e�t�e�n�~�a�o� deS. P. (1992) levou 

ao p1iblico a �s�i�t�u�a�~�a�o� ca6tica das �i�n�s�t�i�t�u�i�~�i�i�c�s� carcerarias, aspecto cste ja apontado 

anteriormentc por pesquisadores e familiarizaclos com o tema. 

Posto isto, uma preocupa<;iio que tivemos com a divulga<;ao de "Tereza" foi a de nao 

�a�s�s�o�c�i�;�~�r� o vfdeo a um oportunismo casual, ate porque na ocasiiio de elabora<;ao do projeto ou 

mesmo no momento de �c�a�p�t�a�~�a�o� de imagens e depoimcntos, o tratamcnto da imprcnsa ao 

tema era apenas residual. Os homicfdios de Daniela Perez - R.J. (1992), Miriam Brandao -

M.G. (1993), a tragcdia do Carandiru ("Tercza" e dcdieado aos mortos e sobreviventes do 

massacre na Casa de �D�e�t�e�n�~�a�o� de Sao Paulo/1992), as chacinas e arrastiies recentes ainda 

nao tinham acontecido e mesmo a discussao sobre a �a�d�o�~�a�o� da pcna de morte nao possufa 

seu vigor atual. 

Os fatos proliferaram na finaliza<;ao de "Tercza". A divulga<;flo do video tornon-se 

facilitada 11 • Sua dura-;:ao de 16 minutos foi considerada boa para a �p�r�c�s�e�n�~�a� em festivais 

(ver �p�r�e�m�i�a�~�o�e�s� cletalhadas no apendice). Em 1993, "Tereza" foi lan9ado em Belo Horizonte 

para um publico de 700 pessoas (foram sete �s�e�~�i�i�e�s� contfnuas em um cinema local). Ao !ado 

dessas possibilidades de divulga-;:ao, em uma scrie de debates - principalmente em salas de 

aula tive a oportunidadc de discutir sobre o tema ap6s a exibi-;:ao do vfclco. 

"Tereza" funcionou muito bem como uma introdu<;flo de conversas a respeito da 

�s�i�t�u�a�~�a�o� atual cia prisao no Brasil. Debates, muitas vezes fervorosos, sncediam a 
aprcsenta-;:ao do vfdeo. Em Florian6polis tive a oportunidade de discutir com publicos 

difcrcnciados, com �p�r�c�o�c�u�p�a�~�i�l�c�s� particulares. lnicialmcntc em um Curso de Dircito cia 

U.F.S.C. onde, apos a �e�x�i�b�i�~�a�o� do vfdeo, o "papo" se dirigiu diretamcnte para a qucstao 

carcen]ria institucional. Muitos se demonstraram surpresos como cotidiano cia prisao, varios 

apontaram a necessidade imediata de altera-;iies profundas e, outros, mostraram-se 

11 Jean ROUCH (!975) trata do que considcra um absurdo: a �r�c�s�t�r�i�~�i�i�o� do publico do filmc ctnogrMico. Afinna que o 
ptlhlico dcvc scr o maior possivcl c conclui npontando que 6 tempo dcssc tipo de filmc "vir:u cinema", obviamcnte. de 
uma fonnn pnrlicular. 
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absolutamente conservadores no tratamento do tema, estava lti inclusive o promotor que 

�i�m�p�~�d�i�u� a veicula<;ao de "Calfgula" na rede OM/Gazeta. V<irios diagnosticaram a violencia 

carccr;iria como uma "cscolha comportamental dos pr6prios presos". 

Em outra exibi<;ao em Florian6polis, dentro de um curso de Antropologia Visual 

ministraclo pelo professor Fernando de Taeea, o debate seguiu um rumo distinto. Todos os 

que ali estavam - pesquisadores na area de cicncias sociais- se interessavam pela discussao 

a respeito da utiliza<;ao da produ<;iio audiovisual em investiga<;6es da area. 0 formato, 

tamanho da equipe, processos de produ<;ao em geral apareceram como a preocupa<;ao 

primordial. Muito do que foi ali discutido alimentou o tratamento desses temas durante o 

presente texto. Por sua vez, o cotidiano carcerario nao deixou de ser discutido. Gfrias 

desconhecidas, comportamentos descritos em depoimentos chamaram a aten<;ao de pessoas 

avidas por saber sobre as formas de abordagem e o estabelecimento da intimidade entre 

pesquisador e pesquisado. Em um doeumentiirio sobre a prisao, o refcrente, o assuntn, salta 

aos olhos, mesmo para publicos que estejam voltados principalmcnte para questoes esteticas 

ou de produ.;:flo. 

Esse aspecto apresentou-se importante no que se refere ao debate sobre o refcrente na 

produ<;ao audiovisual eletronica. Se nao ha cllivida que existe um processo de transforma<;:ao 

da idcia de refercncia no video, que cada vez mais tencle a se dcscolar do real, quando a 

rcalidadc concreta ou as reprcscntac;:oes sobre o mundo sao invoeadas niio pcrdem 

ncccssariamcn!e sua vitalidade. 

A oportunidade de divulga<;:ao audiovisual de um tema aponta essencialmente para a 

possibilidade de atualiza<;ao temporal do discurso imagetico. Atraves da exibi<;:flo o 

espcctador traz scu repert6rio, sua bagagem e prcocupa-;:oes, propondo uma nova 

�i�n�t�e�r�p�r�e�t�a�~�f�l�o� para os significantcs presentcs no vfdeo. Se na fic\ao o espectador poclc tornar

sc um cumplice do tempo construfdo - modelaclo na/da hist6ria - ao assistir um 

docmnentario as experiencias do espectador tambem nao se excluem do jogo interativo da 

interpreta<;:ao. Sobre esses aspectos, um vfdeo, um livro, um filme nao se apresentam de 
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forma essencialmente difereneiada. 0 que talvez possa marcar um tw<;:o distintivo 

fundamental e a experieneia eoletiva simultanea de se assistir um filme ou um video em 

grupo. A dimensao social da experieneia com nm numcro maior de pcssoas integra os 

rcc!>ptorcs ern uma mcsma sit1Jn<;:ilo de comunica<;·iln, 6 nfcrccid<l no dcbntc um objcto 

eomum. Esse fato se verifica aincla que, em ultima instfincia, a intcrpreta<;:iio aprcscnte-sc 

simultancamcntc particular e plural. 

A tecnologia digital tcm tornado proxima uma possibilidacle cada vez mawr de 

manipula<;:ao no produto audiovisual. Ao cspcctador · no caso o mclhor nome e usuario • 

cahc porcm nfio mais apcnas uma ohscrva<;:ao passiva, mas a possibilidadc de "navcgar" por 

informa<;:i'ies, optar, interagir. Ainda que esta pesquisa nfio se apresente na forma original em 

discos de informa-;:fio, um dos objetivos da utiliza<;:ao de fusocs em "Tereza" e exatamcnte o 

de rcstituir ao receptor a cscolha, a opc;:ao de notar cletalhes, privilegiar alguns e nao se deter 

em outros. A ideia de que a interpreta<;:ao nao esti de forma alguma separada cia no-;:ao de 

recep-;:ao. 

A possibilidacle de divulgac;:ao do video simultaneamcnte ao clcsenvolvimento cia 

pcsquisa fez com que · atraves clas discussi'ics sobrc o tema - um certo carater de abertura 

�f�o�s�s�~� poteneializaclo. Muitas discussocs foram rcalizadas c, a partir de uma scrie de 

comentiirios e trocas de opiniao, v;\rias �o�b�s�e�r�v�a�~�o�c�s� sobrc a forma do vfdeo c o conteildo da 

investiga<;:ao foram incorporadas a clisscrta<;ao. Foi possfvel en tao uma �a�t�u�a�l�i�z�a�~�a�o� quase que 

simultflnea, na mcdida em que scmpre que eu chegava a alguma interpreta<;ao poderia 

aprcscnt;\-la imcdiatamcntc nas cxibic;:oes de 'Tereza". 

Em um dos debates proporeionados pelo video, em Belo Horizonte, Lll11 psicanalista 

que trabalhou como medico no C.R.N. estava presente. Contou um caso, entre varios, no 

qual foi avisado com antecedencia de uma rebeliao que acontcccria no clia seguinte. Urn dos 

presos envolviclos afirmou que era melhor ele niio ir trabalhar naquele clia. 0 entao medico 

disse que se viu dian!c de um dilema. Se contasse pam a administnJ<;flo seria um "eagiieta" e 



passaria a ser mal visto pelos presos. Nao indo trabalhar poderia levantar duvidas que sabia 

da rcbeliao c nao havia comunicado. Foi para a prisao "rezando para que nada acontecesse". 

De fa to a rcbeliao "estourou". 0 medico porem foi poupaclo pelos presos, foi liberado em um 

dia que se tornou seu ultimo como funcionario da prisao. Demitiu-se no dia seguinte. 

Atraves dcssc episodio ficou ainda mais nitida a carga de dilemas que coticlianamente se 

aprescnta para os funcionarios que tcm contato dircto simultaneo com os prcsos e com a 

ndministnwiio. 

Ao optarmos por mn formato pouco ortocloxo para "Tercza" tornou-se possivcl uma 

amplia<;:ao de um ptiblico particular, intcrcssado na ima?em clctn)nica, tendo sido 

aprescntaclo inclusive em uma discussao relativa a novos formatos em video, realizacla no 

lnstituto de Artcs da UNICAMP. Em Festivais o video p6de ser exibiclo, acompanhado ou 

nao clos realizaclores, em v<irias cidades brasileiras, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Salvador, Sao Luis, Belo Horizonte, entre outras. Em "Mostras Espeeiais" o vfdeo chegou a 

ser exibido diversas vezes em Sao Paulo, Florianopolis, Campinas, entre outras cidades. 

0 video nao foi mostraclo para os proprios presos, sujeitos dos depoimentos. 0 

motivo para a nao realiza<;:ao desse momcnto de feedhack, por demais enfatizado por Jean 

' ROUCH ( 1975), se deu em fun<;:ao do pedido de mn cletento. Homossexual, eontou para a 

camera casos que podcriam tanto compromete-lo quanto a outros, pois discorrcu sobre 

crimes scm autor conhecido entre os presos, falou de pad roes homossexuais gerais cia prisao 

c outros temas que prcferiu ocultar do conhecimento de prcsos e funcionarios. Com a 

impossibilidadc de .fccdhack nao foi via vel conheccr as rcprescntac,:oes dos pr6prios presos a 

rcspcilo de urn produto audiovisual no qual apareciam como protagonistas. 

Curiosamcnte, ao consultar o cletento - que pediu que eu nao veiculasse "Tereza" na 

prisao-sobre a possibilidade de divulga<;:ao televisiva do video, em nenhum momento ele se 

op6s. Afirmou que clessa forma as autoriclades e a populac,:ao tomariam conhecimento de 

problemas cia prisao e poderiam fazer alguma coisa para "adiantar o lado deles". Questionei 
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ainda falanclo que prcsos c funcionarios poclcriam assistir ao programa de tclevisao c a 

rcsposta continuou positiva: 

"Tudo hem. Af vale a pena e eu ainda fico famoso na cadeia" (Preso da Pl). 

A cxibic;:ao televisiva porem nao dependia cxclusivamente do desejo desse preso. 

Tcntamos inicialmente a divulga<;ao na Rcdc Manchete, que j<l colocou no ar algumas 

produc;i'ics indcpcndcntcs. Ap6s ouvinnos clogios do dirctor de mn pmgrama (em nosso 

conhccido e achamos que ao mcnos assistir ele concord aria, o que de fato aconteceu) vieram 

os motivos qne lcvaram a nao exibic;:ao do vfdco nessa emissora. Primeiro foi a durac;:ao, 16 

minutos e mn tempo considerado muito pequeno para virar um "programa especial" e muito 

grande para se inserir como um bloco de um programa da rede. Os efeitos, como o uso de 

uma desacelera<;ao dos depoimcntos com rela<;ao as imagens - cfeito esscncialmente 

temporal - foram criticaclos como pouco usuais em padr6es hroadcast. A qualidadc clas 

imagcns foi exaltada, apesar de "Tcreza" nao ter sido feito em Betacam, "bitola" comumente 

utilizada em produc;:6es televisivas. Por fim, a exibi<;ao do vfdeo foi recusada. Curios:m1cntc, 

mcses dcpois - com a greve da maioria de scus funcionarios - uma outra equipe cia Manchcte 

ficou intcressada em veicular "Tercza", mas nada acabou acertado sobre isso. 

A TV Cuhura ja exibiu alguns trechos do video durante sua �p�r�o�g�r�a�m�a�~�a�o� na ocasiao 

de festivais. Conseguimos ainda a divulga<;ao em espa<;os e horarios considerados marginais 

no diagrama televisivo. "Tereza" foi veiculado na manha de um domingo pela Rede Record, 

em progrnmn9flo nndonnl. A nivol Jocnl, n TV Minns oxibiu o video nn fntegru nlgumas 

vezes, em �f�u�n�~�a�o� de suas premia<;oes. 

Scm dtivida o maior canal de divulga<;ao do vfdeo forum os festivals e os debates. Se 

por um !ado essa forma de aprescnta<;ao restringiu o publico quantitativamentc, ofercccu a 

pcrspectiva de troca de informat;:6cs entre publico c realizaclorcs, cnfatizada durante o 

trahallw. 
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A realiza<;iio de "Tempo l\1orto" 

Com as imagens captadas para "Tereza", nos propusemos a realiza<;ao de um vfdeo 

que se dedieasse ao tempo Iento da prisao, a ociosidade, as atividades para matar o tempo. 

Atrnvcs de umn cdi<;iio "cnlmn", nn qunl ns imng<Ons durnm nn t<Oln, mnrcndn por fusocs 

lcntas, o ritmo do vfcleo e outro - bem distinto de "Tereza"- ainda que as tarjas negras (em 

�"�T�c�1�i�~�p�o� Morto" sao fixas) como forma de limita<;ao espacial tenham se mantido. 

Nossa op<;ao por trabalhar com efeitos tambcm em "Tempo Morto" foi para mnstrar, 

de algoma forma, que manipular imagens nao significa ir obrigatoriamente em dire<;ao an 

ritmo acelerado, e mais, usados de forma associada ao conteuclo, efeitos transcenclem a 

gratuidade, �t�r�a�n�s�f�o�r�m�:�~�n�c�l�o�-�s�e� em dispositivos mesmo essenciais de significw;ao imagctica. 

Atraves do mo ininterrupto do atraso real de tempo proporcionado pelo slow-motion 

sao apresentados no video presos mexenclo em baralhos, lendo revistas, assistindo televisao, 

fazendo excrcfcios fisicos, mostrando artesanatos, tocando violao ou mcsmo absolutamente 

ociosos. A idcia de cspera e nftida e, por sua curta clura<;ao, 6 minutos, esse vfdeo poderia ser 

o "irmao mais calmo" de alguns dos blocos de "Tcrcza". 

Nao ha voz em "Tempo Morto". A trilha e apenas uma lent a meloclia, marcada 

eventualmente por uma intcrrup<;ao instrumental ou com breves sons cl:1 prisao. Trata-se 

antes de tudo de um exercicio de significa<;flo atraves das imagens, uma op<;:flo p0r um 

proccsso nao verbal, senclo que no vfdeo nao e usado - ao contr{lrio de ''Tereza" - texto na 

tela. 

Aparccem ainda, pontualmente, prcsos trabalhando, o que em nacla contracliz o termo 

"Tempo Morto", associ ado - como j:i foi dito - a essas ativiclacles. Nao raro o proprio 

lrabalho c visto como "tempo perdido", tendo em vista que siio poucos os presos que, de 

volta ao "munclo da rua", se clcdicam 11 atividade executada na prisao. 
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0 proprio titulo do video, "Tempo Mono", caracteriza-se por remeter tanto a 
reprcsenta<;fio usual sobre o tempo vivido na prisao, quanto a uma expressao recorrcnte em 

filmes e videos. 0 "tempo morto" no trabalho com imagens e aqucle momcnto do antes ou 

depois das a<;6es ou depoimentos centrais, a 0posi<;ao ao "tempo forte" das a<;6es principais. 

0 video, diferentemente do cinema, e tambem um espa<;o privilegiado para a capta<;ao de 

tempo morto, pois scu baixo custo (quando comparado ao filme) permite que a camera seja 

ligada alern dos momentos centrais. 

Transcendendo a mera ilustra<;ao, a realiza<;ao de "Tempo Morto" foi motivada pelo 

desejo de aprovcitar a possibilidade quase que infinita e plural da cdi<;ao, dando tratamento 

diferenciado a mn mesmo material coletado. Se as imagens foram as mesmas captadas para 

"Tcrcza" - foi incorporada boa parte de material bruto nao utilizado - muitas vezes pouco 

dcscritivas, por scrcm captadas em breves pianos fechados, na edi<;ao essas imagens 

pudcram se alongar, e mais, re-significar. 

"Tempo Morto" nao foi cliscutido de forma cxaustiva na disserta<;ao por ter sido 

etli!itdo no mnmcnto de finaliZ11<;'iin do tcxto. Scndo assim, foi ptmco divulgudo e �d�c�s�~�u� 

forma snas exibi<;6es nao sao merececloras de tllll t6pico especffico no corpo do trabalho. 
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CONSlDERA<;:(mS FINAlS 

"XA VECOS", "V ALETES" e "TATUS" · 
NA PONT A DE UM ICEBERG 

"Pcsquisar e antes de tudo desrohrir a/go novo, trilhar caminhos 
distintos dos convencionais, perlllrhar as certezas e conviq;oes, 
emhara/har razao e paixao. E certo, sem sri/ida formw;ao terSrica e 
metodo!r5gica muito pouco ha o quefazer. Mas, e certo tambem que a 
auscncia de imaginar;ao socio!r5gica, dessa sensibilidade fina que se 
co/oca entre o real e o imaginario, entre p1iblico e privado, entre o 
[ntimo e 0 social, e pouco provavel que a pesquisa cientifica possa 
contri/Juir para sacudir nossa indi.ferenr;a .frente aos problemas 
contemporaneos, para responder nossas inquietudes e para apontar 
horizontes distintos daqueles a que nos costumamos a ver e sentir" 
(Sergio ADORNO). 

Scm caratcr cssencialmcnte conclnsivo, estc t6pico busca o resgate dos princip;1is 

pontos nbordados associando-os. Durante todos os capfwlos a expcricncia com o vfdco na 

prisiio apareceu de forma destaeada. Sobre esse aspecto alguns pontos merecem ser 

rctomados. Ap6s o termino do tmbalho de campo e dffici! nfirmar o que p6de ser 

apreemliclo au·aves do video e o que nllo, ou seja, nllo 11<1 como mensmar a contrlllui<;ao 

cspccffica do vfdco, nem mcsmo afirmar com cxatidao que tipo de �i�n�t�c�r�p�r�e�t�a�~�;�a�o� so foi 

possivcl grar;as a capta<;flo de imagem e som. 

De qualquer forma trata-se, como o proprio tftulo da pesquisa afirma, da constata<;i'io 

do carater experimental, diagnosticando uma alternativa em estado ainda de crescimento e 

difusao da utiliza<;ao de novos meios no fazer cientffico em areas humanas. 0 computador 

para a �r�c�d�a�~�;�i�'�i�o� co cruzamcnto de dados ja foi assimilado em diversas pesquisas scm nenhum 

tipo de constrnngimento, sendo poucos os que abrem mao de suas facilidades. A 

prcocup:.1<.;1io com o aparelhamcnto de laborat6rios sempre foi uma constante para a ciencia ,, 

em suas mais diversas areas e a defasagem tecnol6gica e tradicionalmente apontacla como 

problema. Ora, estamos em um momcnto no qual dmcras, essencialmentc as de vfcleo, 
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encontram-se disponfveis a "custos baixos", sendo poucas as universidades que nao as tern, 

em variadas bitolas e formatos, a sua disposi<;ao. Talvez nao exista mais do que um 

prcconceito impeclindo sua disscmina<;ao, ao mcnos enquanto possibilidade. 

Por outro Indo e preciso ficar claro que em nenhum momento aponto as cameras 

como imprcscindiveis em pesquisas de quaisquer natureza. 0 cuidado relacionado ao 

fctichismo �t�c�c�n�o�l�o�~�i�c�o� nao podc scr dcsprczado. Equfvocos, no mcu cntcndcr. como 

prega<;:5es do fim cia escrita, talvez nao sejam a mclhor forma de se portar cliante do novo. A 

escrita vem contribuindo incomensuravelmente para o desenvolvimento das ciencias, 

transformando-se em eondi<;ao para essa e, com certeza, suas possibilidades tais como a 

abstra<;:ao sistematica, rigorosa, e falfvel continuarao a nos aeompanhar por muito tempo. E 
nesse sentido que sempre foi pensada a utiliza<;iio do vfdeo nesta pesquisa, como algo a 

mais, distante de uma inteneional substitui<;ao. 

Neste t6pico final vale rcssaltar algumas das eontribuir;oes desse meio na pesquisa. A 

principal se relaeiona de imediato ao locus do estudo. Muitas vezes, na prisao, o pesquis;1dor 
\ 

sofre uma scrie de constrangimcntos que apontam no sentido de difieultar as observa<;·ocs 

que este pretencle realizar. Em uma pcnitenciaria grande os presos possuem horarios, nao 

estando disponfveis a quaisquer momentos. Em uma cadcia superlotada e diffcil mesmo 

olhar por tras das grades, tendo em vista que o ingrcsso do pesquisador em cclas ncsse 

estado c normalmente proibido por envolver um alto grau de periculosidade. Dessa forma, 

com o grande material captado em imagens, estavam a disposi<;ao, mesmo quando ja havia 

n>tornndo do campo, �f�r�u�g�m�o�n�t�o�~� �o�r�u�i�~� o �v�i�~�\�H�i�i�l�i� da prl!lUO. 

As contribui<;5es porcm nao se restringiram a oportunidadc de um novo olhar 

temporal e espacialmente especffieo. Como foi descrito durante varios momentos do texto, a 

coleta de dados tornou-se particular na medida em que o vfcleo tende a remeter a ideia de um 

sujcito virtual de reeep<;ao infinito. 0 exemplo mais nftido dessa situa"ao e a capta<;:lo de 

imagens de presos trabalhando, senclo que ncsses casos nenhum colocava qualquer tipo de 

obje\iio, ficando nitida a �r�e�p�r�c�s�c�n�t�a�~�:�a�o� da positividadc do trabalho no uso do tempo e o 
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conhecimento desse dingn6stico fnvoravel pe!os presos, que n partir daf reconstroem suas 

imagens. 

�1�~� preciso ainda, incorpor;.;;do tccnologias de forma nao marginal, nos debrw;armos 

sobre as possibilidades, as caracterfsticas clcsses novos meios, menos para encontrar seus 

limites e mais para eompreencler seu tom plural, seu local de intersec<;ao entre linguagens, 

Sllas perspectivas interativas. Olhar para a camerae nao s6 por tras deJa, pensar no rcgistro, 

e mnis, na incorpora<;5o de imagcns no tcxto, no corpo do rcsultado cia pcsquisa que, a cada 

momento, mais se aproxima dos magros e podcrosos discos flcxfveis de informa<;ao. 

/\ oportunid;1de de realiza<;ao clos produtos linais em vfcleo - "Tereza" e "Tempo 

Morto" - possibilitou ainda a concrctiza<;ao, a partir da reflexao, de um exercfcio sobre a 

exist.Oncin do tempo plurul nn prisiio ( como nn muior parte dns exporiencias humAnils), niio 

imunc as conccp<;ocs hcgcm6nicas da socicdacle em gcral a rcspeito da acelcra<;ao. A 

afirma<;ao do particular nao precisa se sustentar em uma rela<;ao de excc<;oes, ocultando 

Jspectos que aprox11nam os sujeitos de nossos estudos de habitos nao exclusivos. A 

c:qw.··icncia temporal, mesmo em uma institui<;ao, nao e diferente de uma seric de outras 

expericncias sociais contemporaneas marcaclas pelo sincretismo. Nos vfcleos, procmou-se 

dcstacar essa dimensao da pluraliclade do tempo, do lento an fugaz. /\rlindo MACHADO 

aponta - sobrc alguns trabalhos audiovisuais que procuram anular o contato entre o grupo 

estudado eo "mundo rk fora": 

"Mais irrinico ainda e observar a maneira como as cameras avidas de 

'autenticidade' etnogrd{ica enquadram o fndio e seu mundo, jogando para 

fora do campo tudo aquilo que e sincretismo, miscigenariio, antropofagia (no 

sentido oswaldiano) rcsultado do choque de culturas antagrinicas, 

procurando resgatar, em contrapartida, uma imagem imaculada do 

'primitivo', wna imagem que niio cxiste mais a niio ser nas fotos, nos filmes e 
nos programas de TV" (l993b:243). 
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0 ultimo aspccto que gostaria de destacar aqui, no que se refere a experiencia com o 

vfdeo, diz respeito ao fato da propria estrutura da disserta9ao revelar alguns pontos 

fundamcntais sobre esse uso. Para se falar em cameras e monitores na prisao nao e uma 

conlFr;ao contar com o video enquanto instrumento mctodol6gico. Acontece porem que 

atraves dessa expcrieneia parecfamos mais sensiveis a prestar aten9ao no papcl que cameras 

e televisores come9;un a desempcnhar - ou mesmo ja desempenham - em institui96es 

carcerarias. A organiza9ao inicial nao previa um capitulo quase que exclusivamente para 

dlmeras na prisao e outro para os monitores. Isso se tornou inevitavel. A partir desse 

momcnto a experiencia se constituiu em metodo e objeto, ja que acontecimentos, como a 

negocia9ao de grava<;6cs, indicavam muito a respeito do jogo de ordens que impcra na 

prisao. 

No ultimo t6pico nao posso, porem, me deter exclusivamente em instrumentos, mas 

voltar os olhos por todo o texto, inclusive especificamente sobre o objeto de estudo. Talvez 

possa incomodar o caratcr pouco conclusivo a respcito do tempo na prisao, ou ainda ficar 

uma serie de cluvidas rcfcrentcs a supcrcxposi<;:iio da popular,;ao carccraria a tclevisao, essa 

condiqao de supercspcctadores e os efeitos dessa �s�i�t�u�a�~�a�o�.� E preciso porem que fiquem 

explicita as reais inten96es dcsta pesquisa, expostas ja na introdu.;;ao. 

Tempo e espat;o, categorias por demais utilizadas e pensadas ontologicamente, 

pareeem prestar papel fundamental para a comprecnsao do cotidiano carcerario. A rela9ao 

estreita entre se pensar o isolamento e a associa<;ao entre distanciamento ou exclusao 

espacial e imcdiatamcntc visfvcl. Encarcerar, prcndcr, aparcce como uma possibilidadc 

punitiva que sc transfere espacia!mcnte do corpo do sentenciado (como no suplfcio) para as 

bordas, a periferia, a margcm do corpo social. Essa "reespacializa<;ao", porem, tem no tempo 

seu caratcr cssencial. A dura<;ao, uma quantidadc de tempo e incorporada a puni<;ao ao !ado 

do cspa<;o. lsolado, o homcm a scr castigado o c por uma parccla de tempo. 
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"0 tempo (tempo medido, regulado) e uma das grandes descohertas dessse 

pcr[odo', ( ... ) Ainda que com o tempo passado no cdrcere nao se reproduza 

o hem dcstrufdo com o crime - o que, como observa Hegel, e a base de 

igualdade que a lei de Talido estahe/ece - a natureza propedeutica, 

suba/tema, da insti!llil;ao faz com que baste para esse fim a expcriencia do 

tempo que 'desgasta', do tempo medido, a forma idcohigica vazia que jd nao 

{> idf>ia, mas que morde a carne e a ca/Jer;a do indil·fduo ( ... )" (MELOSSI, in 

MELOSSI c PA VARINI, 1985:83) 

Um periodo de tempo variavel, que comprccnde modulac;oes de diversas ordens. Do 

intcrvalo mais curto a prisao pcrpctua, ou em alguns casos uma pcna marcada por um tempo 

maximo, observa-se um gradiente ao Iongo do qual se organizam os c6digos penais. 

Atualmente, quanto mais grave o crime maior o tempo encarcerado e nao pior o local de 

carcere. 0 espa<;:o porcm nfto 6 homogcneo. Este varia prineipalmente por suas condio;:oes de 

seguran<;:a e estas rcvclam, dircta ou indiretamente, o grau de permcabilidade institucional. 

Prisoes de Seguran<;a Maxima, para onde sao encaminhados os presos considerados de maior 

periculosidade, possucm, ao menos tcoricamente, menor possibilidade de contato com a rua 

e, se esse contato esta presente, e severamentc vigiado. 0 espa<;:o, entrctanto, aparecc pouco 

sensfvel as varia.;;oes no tempo de pena a cumprir de cada detento. Presos condenados a 

poucos meses, ou ainda sequcr condenados, convivem com outros com larga "expericncia de 

cadeia". A separa<;:flo entre presos 6 representada pelos pr6prios a to res socials da institui9iio 

como predria. 

1\ incorpora<;flo do tempo na pena e um dos aspectos abordados residualmente nesta 

pcsquisa, mas que nao pode dcixar de ser obscrvado para a comprccnsao da ociosidadc, 

Atualmente o tempo 6 aceito pclos mais diversos setores da sociedade como fator punitivo. 

Associa<;:oes de Dircitos Humanos sc assustam antes com a mutila9flo de mn mcmbro, por 

cxcmplo, clo que com a condcna-;:ao a 30 anos de prisao. 

�~�-�~�-�-�-�-�·�~�~�~�~�~�~�-

1 T\1ELOSSi ncssc lrccho fab particulanncntc do sCculo XVIII c cita "Vigiar c Punir'', de FOUCAULT. 
C'lngiosamcnte. no que sc ref ere a discnssf\o sohrc as fonnas de adminislra<;:io do tempo. 
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0 tempo apareee como um clcmcnto natural em dispositivos punitivos. Qualquer 

forma de castigo do condenado que atinja sua autonomia de tempo e vista como preferfvel a 

uma que atue sobre seu corpo. N'1o e diffcil pensar-situa<;ao hipotetica-em urn preso recem 

condenado a mnitos anos de pris:Jo e situado em um local considerado de diffcil fuga que, se 

pudesse escolher, optasse pela mutila<;ao de sua mao (nao fiz esta pergunta na prisao). Ou, o 

contr:irio, um criminoso condcnado ao corte de toclos os scus membros que, se pudesse, 

escolhcria nao ser mutilado mas ficar um tempo preso. Enquanto a op<;ao pclo tempo nos 

parecc scm cluvida a mais humana - e mesmo a mais racional - o mais importante e que ela 

sugcre uma naturaliclade, remete a uma formula quase que exclusiva. Nos cia, hoje em clia, 

mcsmo repugnilncia imaginarmos a violencia fisica radical. 

Nao cabc ao criminoso escolhcr sua pcna e tambem e preciso ficar cxplfcito que niio 

tenho o menor interesse, nem acho que seria de maior eficacia, racionalidade on humaniclade 

a inclusao de violencias ffsicas no rol de castigos legais. 0 que acho significativo clestacar e 

a normalidade com a qual olhamos para a condena<;ao a mn pcrfodo de tempo, como esse 

castigo passa a scr quase que cxclusivamcnte, ao lado de multas, �c�a�s�s�a�~�'�<�)�c�s� de dircitos, a 

principal cxpectativa punitiva. 

"Eia (a prisiio) permite quantij)car exaromente a pC!W segundo a variave/ do 

tempo. ( ... ) Retirando tempo do condenado, a prisiio parece traduzir 

concretamente a idCia de que a infrariio lesou, mais a/em da vftima, a 

sociedade inteira. Ohviedade economica-morai de uma penalidade que 

contabiliza os castigos em elias, em meses, em anos e estabelece 

equivalencias quantitativas delitos-dura,;iio.( ... ) A prisiio e 'natural' como 6 

'natural' na nossa sociedade o uso do tempo para medir as trocas " 

(FOUCAULT, 1991 :208). 

Se o tempo aparece como "elcmento natural" na constitui<;ao da pena, a ocicsidade 

nao e representacla usualmente de forma positiva. Prcsos ociosos s5o considcrados 

vagabunclos e a imagem e de que o trabalho cleveria ser impasto como puni<;ao. Trabalho 
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fon;:ado e a expressao mais recorrcnte. 0 que acontece e que muitos presos estao dispostos a 

trabalhar, nao por acreditar que aprenderiam ali um oficio, tendo em vista o pouco "valor 

uti!" do trabalho executado e sua validade na vida na rua. Trabalhar na prisao e 
principahnentc uma forma de scr bem vista pela administra<;ao, diminuir a pena e, ainda, 

uma maneira, ao !ado dos jogos, televisao, futebol, de matar o tempo. 

Dentro do imperativo geral de velocidade e super-ocupa<;;ao - e os presos nao se 

excluem desses parametros apesar de sua inser<;;ao institucional - as horas passadas "scm 

fnzer nada" tornam-se mnis Ientas, pesadas. E por isso que proliferam, e nilo ha como deter, 

as pr<lticas de passar o tempo na prisao. De forma representada como uti! ou nao, o tempo 

precisa ser consumido e, talvez, a forma de crucldadc maxima para o castigo nao coincida 

como trabalho for<;ado mas com a ausencia de qualquer atividade, menos para sc alcan<;ar a 

consciencia e a redcn<;;ao do criminoso e mais para alongar sua estada na prisao, criar uma 

"sobrcpcna" simb6lica na qual as horas passariam mais dcvagar. As cclas de castigo sao 

excmplos hist6ricos dcsse fato. A!em do gradiente associado a natureza do crime, a varia<;:ao 

atravcs da qual o tempo se faz sentir de forma mais ou menos plena tambcm pode ser 

perccbida no drcere. 

Essa ideia de "sobrepena" pode ser desenvolvida se levarrnos em conta que as 

sociedades urbanas atuais tendem a desprestigiar a no<;;ao de espcra. 0 tempo que leva para 

alguma coisa acontecer e sempre visto como algo a ser superado, ou vista com "rnaus 

olhos". Filas, por exemplo, sao consideradas "tempo perdido". 0 tempo de atua<;;ao de um 

computador e julgado pela quantidade de fra<;;i'ies de segundos que ele demora para trafegar 

informa<;;i'ies e fazer com que o usuario espere. A condena<;;ao a um "tempo perdido" ·.S ainda 

a condena<;;ao a espera, normalmente da liberdade. Presos esperam a data da fuga ou da 

soltura. Ser condcnado a um intervale de tempo considerado perdido e ser ainda condcnado 

a cspcra. 

Os mccanismos punitivos no interior da prisao apontam nesse sentido. Os castigos 

apareccm como a nao libera<;:ao do futebol, da televisao, de formas de passar o tempo. 
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Espacialmcntc estes sc configuram no corte da rela<;ao com o exterior, proibi<;ao de visitas 

ou de rcccbimento de encomendas. 

Atribuir um caratcr de particularidadc ao tempo vivido na prisao nao e o mesmo que 

afirmar que mnitas outras intera<;i)cs sociais, dentro ou nao de instituir;:oes, nao possam ser 

pautadas em um ritmo Iento. Scm duvida a acclcrar;:ao e um dos atributos atuais 

essencialmente vinculados a grandes centros, mas basta um olhar para pequenas cidades, 

vilarejos, e perceberemos que a ideia de acelera<;;ao talvez nao seja a no<;;1io adequada para a 

eompreensao daquele cotidiano. Mesmo em grandes cidades e esseneialmente uma 

generaliza<;;ao afirmarrnos a presenr;:a mareante de ideais de velocidade. 0 tempo vivido na 

pris;:>o e apenas mais uma, de tantas outras experieneias, que se situa a margem clesse ritmo. 

Scm cluvicla o tempo clisponfvel clos cletcntos nao e o responsavel exclusivo pcla 

proliferar;:ao de atividades ilegais na prisao. 0 que pocle ser notado e que pr:lticas associadas 

no nso do tempo, como �j�o�g�o�~� e drngAs, tnmsccndcm a idcia de pass a tempo transformanclo-se 

em ativiclacles cujo controle cletermina significativamente as relar;:oes de poder no carcere. 0 

tempo ocioso funciona como fator propfcio a propagar;:ao dessas atividades. Praticas ilcgais e 

conflitos religiosos encontram na ociosidacle a possibilidade empfrica de se alastrarem. 

E nesse sentido que a particularidade do tempo na prisao, que preve a disponibilidacle 

de tempo a gastar em oposir;:ao ao ideal de otimizar;:ao do tempo, pode scr pensada. 0 

sentimento de tempo perdido pam o tempo passaclo na prisao e geral. Tem-se a exata 

dimensao cia velociclacle acelerada do "mundo de fora" e assim, na prisao, horas equi valem a 

elias, semanas a meses, meses a anos, anos a seculos, ou aincla, a uma vida inteira. 

· A importilncia do estudo na/da prisao pocle ser eviclenciacla de clivers1s formas. A 

compreensao de diferentes aspectos em uma instituir;:ao marcacla pelo fechamcnto parece ser 

um clos pontos fundamentais. Outra possibilidacle recentemente invocada e a de que a prisao 

apresenta caracterfsticas cia sociedacle em geral - apesar de assimetrias como o "tempo 

vivido" so que ampliadas, uma caricatura, hipcrbolc e nao simplesmentc nrna metafora 
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da socicdadc em gcral. Alguns autores2 preocnpados com o cadter de extrema vigiliincia ao 

qual nos submetemos hoje- em variados ambientes - vao de acordo com essa ideia. A prisao 

aparece como um Iugar privilegiado para a comprcensao de dispositivos modernos de 

vigi!ancia, mas isso nao signifka que estes digam respeito exc!usivamente it vida 

intramuros. Transcendendo espa<;:os, mecanismos visfveis na prisao passam a ocupar e 

reordenar uma paisagem com a qual estamos acostumados, o "mundo da rua". 

0 estudo de formas punitivas envolve uma complexidade, provavelmente explfcita, 

neste e em muitos outros textos, que distancia a resolu<;:ao do que e chamado problema do 

imediatismo de solu<;:6es muitas vezes ingenuas. Vivemos em urn perfodo no qual a situa<;:ao 

brasileira se apresenta com tal ordem de gravidade que proliferam "safdas" sugeridas no 

"calor" de b(lrbaros crimes, que reduzcm de forma nuo rigorosa tais problemas ott 

empobrecem um contexto mais amplo que inclui agencias policiais e judiciarias. A urgencia 

de sc tomar atitudcs nao podc scr confundida com a precariedade de algumas propostas. E 
fundamental que cada vez mais um numero maior de pessoas reflita sobre a questao da 

violcncia, a questao carceraria, a idcia de puni<;:ao. Por outro !ado, c importantc que a 

complcxidade do problema estcja a mostra. Esse foi mn dos intuitos dcsta pcsquisa, mcsmo 

que de forma modcsta. Quest6es ja abordadas por alguns autores foram aqui discutidas com 

a finalidade de apresentar algumas faces de um todo complexo. A permeabilidade e o 

fechamento factual e simb6lico do espa<;:o prisiona! atualmente; a sofistica<;:ao da vigiHincia-

maquina; a presen<;:a de uma "janela particular" - a televisao na prisao; as representa-;:oes 

sobre o tempo vivido no drcere. 

Assim como foi dito sobre a utiliza<;:ao do vfdeo e a possibilidade negativa de um 

fctiche prccipitado relacionado ao uso desse meio, e importante termos tempo para pcnsar a 

prisao. Parece razoavel, apesar da urgencia de tantos problemas, questionarmos solw;:oes 

apressadas enos determos em uma rellexao profunda de nossos graves problemas sociais de 

diversas ordens. 

!98 



A exprcss1\o "na ponta de um iceberg" - prcscnte no titulo dcste capitulo final - diz 

respeito as possibilidades do uso da imagem eletronica nas ciencias sociais, que ainda 

vislumbra Lllll longo caminho a scr pcrcorrido. A expressao sc rcfcrc tambem ao fato do 

estmlo aqui proposto tratar da prisao, scm duvida, uma intrincada partc-institui\'flo de um 

"iceberg" que em sua base revela complexas rela<;oes sociais intra e extramuros. 
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ANEXO 

INFORMA<;(>ES SOBRE "TEREZA" 

Perfodo de �r�e�a�l�i�z�a�~�a�o�:� �m�a�r�~�o�/�9�2� (projeto) ate outubro/92 (procluto final). 

Realizado no forma to U-MA TIC. Padriio de cor NTSC 

�D�i�r�e�~�i�i�o�:� Goifman/Souza 

Edir;:ao : Goifman/Souza 

Roteiro: Goifman/Rogatto 

�P�r�o�d�u�~�i�i�o�:� Pedrosa 

Trilha Sonora: "Cuidado que Mancha" 

�D�u�m�~�i�i�o�:� 16 min. 

Dircitos sobre o video: Goifmcm/Studio Elctr6nico 

Prcmio Estfmulo da Prefeitura de Campinas/92. 

- Classificado para a Mostra Competitiva do XIV Festival de Cinema e Video 

de Cuba/92. 

· Fragmento de I minuto ·Titulo "Matar o Tempo"-ciassificado para o !'estival 

Nacional de Videos de l Minuto/92. 

�P�r�e�m�i�a�~�o�e�s�:� 

- "Melhor Documentario"-Fest Video Porto Alegre/93. 

- "Melhor Dire'<ao e Melhor Vfdeo Nacional"-Guarnice Festival de Cine e Video 

do Maranh1!o/93. 

- "Melhor Vfdeo de Media �D�u�r�a�~�a�o�"�- Sol de Prata-RioCine Festival/93. 

· "Melhor Video Documental"-Jornada Latino-Americana de Cinema e Video da 

B. l ·. �;�n�~� _;J Hd �:�.�t�~�'�·� 

· "Melhor Video Juri Popular" e "Premio Especial do Juri"- FORUMBHZ 

Festival Internacional de Vfdeo/93. 
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INFORJVti\<_;()ES SOBRE "TEMPO l\'iORTO" 

Mesma ficha tecnica, forma to e padrao de cor de "Tereza" 

Dura<;ao: 6 min. 

Trilha sonora: Y.S.O.P. 
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