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RESUMO 

A vida do homem no carcere e assunto que ainda nos dias atuais encerra bastante cuidado e 
sensatez, pois diz respeito a privacao do maior bem inerente ao ser humano, qual seja, a 
liberdade. Por isso, a aplicacao da pena privativa de liberdade deve buscar, 
prioritariamente, a ressocializacao dos que a ela se submetem, a fim de que os males 
oriundos da segregacao dos mesmos possam ser amenizados em detrimento da efetivacao 
do mal necessario que e a pena. As medidas que tern por objetivo promover a 
ressocializacao do apenado devem ser obrigatoriamente adotadas, por expressa 
determinacao constitucional e legal, sob pena de a sancao penal se tornar um fim em si 
mesma, o que e inadmissivel no ambito da estrutura juridico-penal brasileira. Ressalte-se, 
neste diapasao, que a estrutura carceraria constitui elemento indispensavel para o 
atingimento deste fim ressocializador, por possibilitar ao apenado a manutencao da sua 
dignidade humana, nao por isenta-los do cumprimento de deveres, mas, sobretudo, por 
respeitar os seus mais basilares direitos, os quais, jamais, poderao ser afetados pela 
condenacao. E facilmente constatavel que o sistema prisional brasileiro e decadente, o que 
compromete sobremaneira a ressocializacao do preso, o que pode ser averiguado pelo 
elevado indice de infracoes disciplinares cometidas pelos apenados ainda durante a 
execucao da pena. Percebe-se, pois, que o cometimento de faltas disciplinares consiste em 
indicio de nao-ressocializacao, pois se o apenado, ainda encontrando-se sob a tutela do 
Estado, comete infracoes, certamente nao estara apto a voltar ao convivio social apos o 
cumprimento da pena. Tal decorre, precipuamente, da falta de estrutura prisional adequada, 
deserta de projetos ressocializadores, o que deve ser corroborado pelos dados obtidos por 
meio da realizacao da presente pesquisa, os quais delineiam o sistema carcerario da 
Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN, que e uma experiencia bem sucedida, por 
encetar timidos indices de cometimento de faltas disciplinares, os quais podem ser 
atribuidos, sobretudo, a efetiva execucao de atividades ressocializadoras. Assim, tem-se 
que o precipuo fim dessa pesquisa e a constatacao da prevalencia do entendimento segundo 
o qual a estrutura carceraria caotica e a principal responsavel pela nao consecucao do fim 
ressocializador da pena privativa de liberdade. Para tanto, estruturou-se o presente estudo 
em tres capitulos, nos quais se procurou relatar o historico da Lei de Execucoes Penais, 
destacando-se os principios relevantes para a execucao penal e a sua natureza, entender o 
conceito de pena, bem como as suas modalidades, examinar os deveres dos apenados, seus 
direitos constitucional e legalmente assegurados, assim como a disciplina no interior do 
carcere; e, por fim, analisar comparativamente o sistema penitenciario brasileiro e a 
realidade constatada no ambito do presidio acima aludido. Foi utilizado o metodo dedutivo, 
com a realizacao de pesquisa bibliografica e empirica, que ensejaram a constatacao de que 
o sistema carcerario e pressuposto indispensavel a efetivacao do fim ressocializador da 
pena privativa de liberdade. 

Palavras-chave: fim ressocializador da pena privativa de liberdade. cometimento de 
faltas disciplinares. estrutura carceraria. 



SUMMARY 

The life of the man in the jail is subject that still in the current days locks up sufficiently 
well-taken care of and good sense, therefore says respect to the privation of the well 
inherent greater to the human being, which is, the freedom. Therefore, the application of 
the privative penalty of freedom must search, first, to return the society of that it i f submits, 
so that males deriving of the segregation of the same ones can be brightened up in 
detriment of the fixture of the necessary evil that it is the penalty. The measures that have 
for objective to promote the to return society of the imposed a fine on one must 
obligatorily be adopted, for express constitutional and as the law determination, duly 
warned the penalties i f to become an end in same itself, what it is inadmissible in the scope 
of the Brazilian criminal-justice structure. It is standed out, in this standard, that the jail 
structure constitutes indispensable element for the to reach of this to return the society end, 
for making possible to imposed a fine on the maintenance of its dignity human being, not 
for them of the fulfillment of duties, but, over all, for respecting its more essential rights, 
which, never, could be affected by the conviction. It is easily verifiable that the Brazilian 
prison system is declining, what it excessively compromises the to return the society of the 
imposed a fine on one, what can be inquired by the raised index of infractions still to 
discipline committed for the imposed a fine on ones during the execution of the penalty. It 
is perceived, therefore, that the to practice of lacks to discipline consists of no return the 
society indication, therefore i f the imposed a fine on one, still meeting under the 
guardianship of the State, commits infractions, certainly will not be apt to after come back 
to the society conviviality the fulfillment of the penalty. Such elapses, first, of the lack of 
adequate, desert prison structure of projects to return the society, what it must be 
corroborated by the it dates gotten by means of the accomplishment of the present 
research, which delineates the jail system of the State Prison of the Serido - Caico/RN, that 
is a successful experience, for shy list of to practice of lacks to discipline, which can be 
attributed, over all, to the effective execution of to return the society activities. Thus, it is 
had that the main end of this research is the to prove of the prevalence of the agreement 
according to which the chaotic jail structure is main the responsible one for not the 
achievement of the to return the society end of the privative penalty of freedom. For in 
such a way, the present study in three chapters was structuralized, in which i f it looked for 
to tell the description of the Law of Criminal Executions, being distinguished the excellent 
principles for the criminal execution and its nature, to understand the penalty concept, as 
well as its modalities, to examine the legally assured duties of the imposed a fine on ones, 
its constitutional laws and, as well as it disciplines in the inside of the jail; e, finally, to 
analyze comparatively the Brazilian penitentiary system and the reality evidenced in the 
scope of the penitentiary above alluded. The deductive method was used, with the 
accomplishment of bibliographical and empirical research, that had tried the to prove of 
that the jail system is estimated indispensable to the fixture of the to return the society end 
of the privative penalty of freedom. 

Word-key: return the society end of the privative penalty of freedom, to practice of 
lacks to discipline, jail structure. 
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INTRODUQAO 

Procedendo-se a uma analise da vida do homem no carcere, e facilmente 

constatavel que, no Brasil, esta se traduz diante de um modelo caotico e irresponsavel das 

unidades estatais e da mais simples e pura omissao da sociedade. As prisoes, em nosso 

pais, experimentam a realidade de um sistema absolutamente fora da lei. As normas e 

praxes admitidas por administracoes prisionais contrariam abertamente os protocolos 

internacionais, a Lei de Execucao Penal e a propria Constituicao Federal. O surpreendente, 

diante desta caracteristica, alem das responsabilidades evidentes do Executivo, e a 

cumplicidade da esmagadora maioria dos assim chamados "operadores do direito". A 

violacao dos Direitos Humanos dos presos e uma constante e vincula-se a um conjunto de 

causas. Entre elas e, sem duvida, uma das mais importantes, e a ideia de que o abuso sobre 

as vitimas-presos, por recair sobre criminosos, nao merece a atencao publica. 

Em consequencia dessa impositiva realidade, forcoso e o reconhecimento de 

que o sistema prisional brasileiro padece de inumeras mazelas, o que dificulta 

sobremaneira o atingimento do fim precipuo da pena privativa de liberdade, qual seja, a 

ressocializacao. Tal se infere nao apenas pelos altos indices de reincidencia, mas, 

sobretudo, pelo cometimento reiterado de infracoes disciplinares ainda durante a execucao 

da pena. 

Dessa forma, pode-se intuir que o cometimento de faltas disciplinares e um 

indicio de nao-ressocializacao, pelo fato de o individuo, ainda encontrando-se cumprindo 

pena, demonstrar o seu completo despreparo para o regresso a sociedade. Partindo-se dessa 

premissa, mister se faz analisar o que efetivamente pode ser considerado como obice ao 

atingimento do fim ressocializador da pena. 

Tem-se que, a adocao de medidas ressocializadoras consiste em poderoso e 

eficaz instrumento de reinsercao social, sendo nao apenas uma imposicao legal e 

constitucional, mas, sobretudo, uma necessidade operacional, sob pena de se retirar da 

sancao penal o seu carater instrumental, valorizando-se exageradamente a sua funcao 

meramente retributiva. 

Assim sendo, pode-se verificar que o insucesso da aplicacao da pena privativa 

de liberdade no Brasil parece estar ligado a desidia do Estado, por meio da nao adocao de 

medidas ressocializadoras, aptas a resguardarem os direitos inerentes a pessoa do 

condenado e que nao foram atingidos pela condenacao. Neste diapasao, destaque-se a 
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existencia de uma estrutura prisional adequada como sendo o suporte indispensavel para a 

especifica e limitada aplicacao da pena, a fim de que o apenado possa manter, no interior 

do carcere, a estrutura psiquica minima para voltar ao convivio social. Deve-se, pois, 

reconhecer o fenomeno da cidadania inerente ao condenado. 

Ante a problematica ora levantada, no que concerne, sobretudo, a finalidade 

precipua da pena, que e a ressocializacao, mister se faz delinear os principais aspectos que 

contribuem para o atingimento do mencionado escopo, a fim de que se possa mensurar a 

relevancia do sistema prisional para tal e, por conseguinte, a constatacao de que o mesmo 

consiste em pressuposto ou mero instrumento ressocializador, com carater acessorio, o que 

embasa e motiva o presente estudo. 

Objetiva, pois, esse trabalho, elucidar a duvida acerca da real influencia 

exercida pela estrutura carceraria sobre a ressocializacao do condenado a pena privativa de 

liberdade, utilizando como parametro os indices de cometimento de infracoes disciplinares 

(sobretudo faltas graves) que, conforme se apontou supra, consistem em indicios de nao-

ressocializacao. Para corroborar tal intento, serao utilizados os dados obtidos por meio de 

realizacao de pesquisa empirica no ambito da Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN. 

Dessa forma, a fim de que se possa melhor desenvolver o presente estudo, 

achou-se por bem estrutura-lo em tres capitulos. 

No primeiro deles serao delineados os aspectos gerais acerca da execucao 

penal, procedendo-se a uma analise historica da Lei das Execucoes Penais, evidenciando-

se os principios que norteiam a pena, bem como as suas principais caracteristicas. 

No segundo capitulo serao tratados os deveres, direitos e disciplina no que 

tange a aplicacao da pena privativa de liberdade, a fim de que se possa elucidar o 

tratamento dado pela lei supra referenciada sobre a materia, bem como sera explicitada a 

afinidade existente entre a estrutura carceraria e o cometimento de infracoes disciplinares, 

cerne do presente trabalho monografico. 

Por fim, no terceiro e ultimo capitulo, restara avaliado o sistema carcerario da 

Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN em relacao ao fim ressocializador da pena, a 

fim de que se possa, em face tambem da analise dos dados obtidos, e por amostragem, 

constatar-se se a estrutura carceraria efetivamente consiste em pressuposto para a 

ressocializacao do condenado, sob a otica indiciaria do cometimento de infracoes 

disciplinares. 

Diante do que foi exposto, patente e a viabilidade da pesquisa ora realizada, 

que possui um carater teorico-pratico, com embasamento em consultas bibliograficas. 
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pesquisas na internet, bem como analise de dados obtidos por meio de realizacao de estudo 

pratico no ambito do estabelecimento prisional mencionado outrora. Ademais, por meio da 

utilizacao do metodo dedutivo, serao obtidos os elementos necessarios a elucidacao da 

problematica que ora se afigura sobre o objeto da presente pesquisa, com escopo, repita-se, 

de se constatar se a estrutura carceraria consiste em pressuposto de ressocializacao do 

apenado ou apenas um elemento que a reforca. 



CAPITULO 1 DA PROPEDEUTICA 

Levando-se em consideracao o carater subsidiario do Direito Penal, que so 

deve ser aplicado para reprimir a transgressao aos bens mais relevantes da sociedade, quais 

sejam, aqueles que se encontram constitucionalmente assegurados, bem como para impedir 

a pratica de atos ilicitos que nao foram coibidos por qualquer outro ramo do direito e, 

principalmente, por mitigar, em regra, o exercicio do direito sagrado a liberdade, a 

efetivacao do jus puniendi estatal, consubstanciada na aplicacao da pena, deve ser norteada 

por principios e normas que garantam ao condenado o respeito aos direitos que lhe 

pertencam e que nao tenham sido atingidos pela condenacao. Dessa forma, mister se faz a 

analise dos elementos que informam a execucao penal, de acordo com a sua previsao legal 

e constitucional, a fim de que o seu precipuo fim possa ser atingido, com respaldo na 

dignidade da pessoa humana, e na necessidade de afastar a possibilidade de a pena se 

tornar um fim em si mesma. 

1.1 Historico da Lei da Execucao Penal 

No Brasil, a primeira tentativa de uma codificacao a respeito das normas de 

execucao penal foi o projeto de Codigo Penitenciario da Republica, de 1933, elaborado por 

Candido Mendes, Lemos de Brito e Heitor Carrilho, que veio a ser publicado no Diario do 

Poder Legislative, Rio de Janeiro, edicao 25 de fevereiro de 1937. Estava ainda em 

discussao ao ser promulgado o Codigo Penal de 1940, tendo sido abandonado, alem do 

mais, porque discrepava do referido Codigo. 

De um Projeto de 1951, do deputado Carvalho Neto, resultou a aprovacao da 

lei n° 3.274, de dois de outubro de 1957, que dispos sobre normas gerais de regime 

penitenciario. Tal diploma legal, porem, carecia de eficacia por nao prever sancoes para o 

descumprimento dos principios e das regras contidas nas leis, o que o tornou letra morta no 

ordenamento juridico do Pais. Em 1957 era apresentado ao Ministro da Justiga um 

anteprojeto de Codigo Penitenciario, elaborado por uma comissao de juristas. Por motivos 

varios, o projeto foi abandonado. Somente em 1981, uma comissao instituida pelo Ministro 

da Justiga e composta por professores como Francisco de Assis Toledo, Rene Ariel entre 

outros apresentou o anteprojeto da nova Lei de Execucao Penal. Foi ele publicado pela 

portaria n° 429, de 22 de julho de 1981 para receber sugestoes e entregue, com estas, a 

comissao revisora e constituida por Francisco de Assis Toledo, Rene Ariel, Jason Soares e 
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Ricardo Antunes, que contaram com a colaboragao dos Professores Everardo da Cunha 

Luna e Sergio Marcos de Moraes. O trabalho da comissao revisora foi apresentado em 

1982 ao Ministro da Justica. Foi em 29 de junho de 1983, pela mensagem n° 242, que o 

Presidente da Republica Joao Figueiredo encaminhou o projeto ao Congresso Nacional. 

Sem qualquer alteragao, foi aprovada a Lei de Execucao Penal, que levou o n° 7.210, 

promulgada em onze de julho de 1984 e publicada no dia treze seguinte, para entrar em 

vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral do Codigo Penal, o que 

ocorreu em treze de Janeiro de 1985. Ou seja, a pena criminal e, no Brasil, tratada pelas 

leis de n° 7.209 (que alterou a Parte Geral do Codigo Penal) e 7.210 (que regulamentou e 

jurisdicionalizou a execucao penal no Brasil), ambas de 1984, as quais, apesar de 

aprovadas e promulgadas na agonia do regime militar, absorveram as teorias mais 

modernas (algumas de valor discutivel) nas suas areas, representando, e bom que se diga, 

avanco imensuravel da situacao antes existente. 

A Lei de Execucao Penal e uma obra moderna de legislagao; reconhece um 

respeito saudavel aos direitos humanos dos presos e contem varias provisoes ordenando 

tratamento individualizado, protegendo os direitos substantivos e processuais. Vista como 

um todo, o foco dessa lei nao e a punicao, mas ao inves disso, a ressocializacao das pessoas 

condenadas. Alem de sua preocupagao com a humanizagao do sistema prisional, tambem 

incita juizes a fazerem uso de penas alternativas como fiancas, servicos comunitarios e 

suspensao condicional. 

1.2 Principios informadores da execucao penal 

Inicialmente, serao elencados os principios com importancia acentuada na 

execucao penal, que nao excluem outros proprios do sistema de garantias, mas 

normalmente sao utilizados na defesa dos direitos dos condenados, destacando-se, desde 

logo, que, depois da condenacao, a fragilidade do individuo mediante o poder do Estado e 

evidente; dai a necessidade de instrumentos de protecao. Nao se busca com isso a 

impunidade, mas sim a racionalidade da execucao penal, bem como a sua adequacao ao 

espirito democratico que, mais que uma conviccao doutrinaria, e imperativo constitucional. 

A execucao penal no Brasil tern carater de jurisdicionalidade, ou seja, nao e 

mera atividade administrativa de controle disciplinar da vida no carcere. Com egide 

jurisdicional, devem ser respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo 

legal e tambem seus consectarios da ampla defesa e do contraditorio. O carater 
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jurisdicional se impoe, dada a gravidade e importancia dos bens em jogo, quais sejam, os 

atingidos pela sancao penal, forma mais grave de ingerencia estatal na esfera de direitos do 

individuo. 

E possivel perceber que ha uma serie de obrigacoes previstas ao condenado e 

ao Estado, que formam um sistema com alguma unidade e razoabilidade. O problema e que 

as obrigacoes nao costumam ser cumpridas por nenhuma das partes, e sao selecionados 

alguns dispositivos da lei para que sejam aplicados, desequilibrando as relacoes e 

inviabilizando os fins almejados pela legislacao. 

Em um Estado Constitucional de Direito, embora o Estado tenha o dever/poder 

de aplicar a sancao aquele que, violando o ordenamento juridico-penal, praticou 

determinada infracao, a pena a ser aplicada devera observar os principios expressos, ou 

mesmo implicitos, em nossa Constituicao Federal. O inciso X L V I I do art.5° da 

Constituicao Federal, diz, portanto, que nao havera penas: a) de morte, salvo no caso de 

guerra declarada, nos termos do seu art. 84, XIX; b) de carater perpetuo; c) de trabalhos 

forgados; d) de banimento; e) crueis. 

1.2.1 Principio da humanidade das penas 

A nocao da humanidade das penas varia de acordo com o contexto historico, 

seguindo frequentemente evolugao concomitante a compreensao do homem como fim, 

possuidor de uma intangivel dignidade. Com as terriveis violacoes ocorridas na Segunda 

Guerra Mundial, a sensibilidade da comunidade internacional foi atingida, provocando a 

conformagao de todo arcabougo de protegao aos direitos humanos. Os instrumentos de 

protegao atingem a todos, bastando para tanto o fato de ser humano, ainda que prisioneiro 

de guerra, criminoso, devedor. 

A Constituicao Brasileira, que firma posigao politica como Estado 

Democratico de Direito, coerente com os principios garantidores da democracia, arrola 

sangoes vedadas a priori, conferindo assim contorno ainda mais seguro a humanidade das 

penas: o art.5°, XLVI I , da Constituicao Federal de 1988, proibe a pena de morte (salvo nos 

casos de guerra declarada), bem como penas perpetuas, de trabalhos forgados, de 

banimento ou crueis. Mas ainda, quando arrola a dignidade humana como fundamento do 

Estado Brasileiro (art.l°, III) , vincula toda nossa legislagao aos valores do humanismo, 

tornando inconstitucional qualquer solugao de conflitos que destoe de tal preceito. 
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A Constituicao Federal de 1988, ainda, em seu art.5°, XLIX, garante a todos os 

presos o respeito a sua integridade fisica. 

A Lei da Execucao Penal, por seu turno, em seu art.3°, garante ao condenado 

todos os direitos nao atingidos pela sentenca ou pela lei, trazendo assim maior resguardo a 

dignidade do condenado. 

Enfim, o condenado nao perde, com a condenacao, sua condicao humana. 

1.2.2 Principio da individualizacao das penas 

A Execucao da pena e o estagio em que se torna mais facil a individualizacao, 

pois a sujeicao ao poder estatal da aos agentes publicos totais condicoes de investigacao 

sobre a pessoa do condenado, possibilitando-lhes o conhecimento das peculiaridades do 

sujeito. O tratamento individualizado e nada mais que uma decorrencia necessaria da 

isonomia. bem como de uma execucao penal fundada na racionalidade, e nao no primitivo 

espirito de vinganga. A individualizagao das penas, assim, que tern base constitucional 

(Art.5°, XLVI) , e especificacao do postulado da isonomia. 

A partir da finalidade ressocializadora, expressa no art . l 0 da Lei das Execucoes 

Penais (7210/84), e possivel afirmar que o cuidado individualizado com o condenado e 

imperativo legal, necessario para que sejam atingidas as finalidades da punicao, tendo o 

individuo direito a assim ser tratado e o Estado, dever de assim proceder, nao so para 

atender ao direito individual, mas tambem a toda a sociedade que busca a eficacia do 

ordenamento. 

Varios instrumentos individualizadores podem ser encontrados na supracitada 

Lei, como a separagao dos presos, a diversidade de regimes de cumprimento de pena, a 

progressao, a regressao, o livramento condicional, a adequagao das penas restritivas de 

direitos, a fixacao de condicoes judiciais em diversos institutos, entre outros. 

1.2.3 Principio da coisa julgada 

O art.l° da Lei das Execugoes Penais dispoe, desde logo, que a execugao penal 

visa efetivar as disposigoes da sentenca, ou seja, nao pode ir alem do autorizado pelo titulo 

executivo. Trata-se de clara especificagao do principio da legalidade penal, que tern como 

consectarios o principio da legalidade das penas, que impoe clareza sobre a sancao penal 



que paira como consequencia da pratica delitiva, bem como maxima transparencia sobre as 

condicoes nas quais a pena sera executada. 

Na seara criminal, ainda remanesce a absurda possibilidade de o cumprimento 

da pena se da em regime mais grave do que aquele autorizado pela sentenca, subsistindo 

ainda posicoes jurisprudenciais ratificando que a violencia estatal efetivada seja maior que 

a disposta na sentenca. Atualmente prevalece como passivel de imediata correcao a 

violacao de liberdade do condenado acima do admitido na decisao condenatoria, ou mesmo 

do que consta nas decisoes em sede de execugao penal, em cumprimento ao referido 

principio do respeito a coisa julgada. 

1.2.4 Principio da jurisdicionalidade 

Conforme Mirabete (apud Junqueira, 2005, p 25.), "o carater jurisdicional da 

execucao penal se impoe". Havia discussao sobre a natureza do processo na execugao, ou 

seja, se administrative ou jurisdicional. Em consonancia com os valores democraticos de 

nossa Constituigao, outra nao poderia ser a saida adotada, uma vez que, em um Estado de 

Direito, e necessario que um Poder independente possa controlar e limitar os atos do outro 

poder. No caso, o Poder Legislativo regula e limita em abstrato os atos de natureza 

penitenciaria, cabendo ao Poder Judiciario a solucao de conflitos entre a liberdade e o 

poder de punir. 

Quando decide incidente de execugao, o juiz nao mais toma para si tarefa de 

administrador do ins puniendi, o que certamente desviaria sua fungao. E necessario que se 

compreenda que o juizo das execucoes deve solucionar os conflitos com a mesma 

imparcialidade que atua em qualquer outro caso. Deve fazer prevalecer, sim, a ordem 

juridica, realizando na medida do possivel o interesse social no cumprimento da pena sem 

permitir que seja tangenciada, pelo Estado, parcela de direitos nao atingidos pela 

condenagao, ou nao permitidos pela Constituigao. Os valores democraticos e os 

fundamentos do Estado brasileiro continuam, enquanto detentores de carga normativa, 

vinculando a atividade decisoria, sob pena, mais uma vez, de inconstitucionalidade. 

1.3 Natureza da execugao penal 

Tanto a Jurisprudencia quanto a doutrina apontam as divergencias reinantes 

sobre a natureza da execugao penal. 
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Para alguns, a execugao criminal tern incontestavel carater de processo judicial 

contraditorio. Ada Pellegrini Grinover (apud Mirabete, 1992, p.29) ensina que: 

Na verdade, nao se nega que a execucao penal e atividade complexa, que 
se desenvolve, entrosadamente, nos pianos jurisdicional e administrative. 
Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes 
estaduais: o Judiciario e o Executivo, por intermedio., respectivamente, 
dos orgaos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais. 

De acordo com o pensamento de Julio Fabbrini Mirabete (1992, p. 29), 

contribuindo para a elucidacao do tema em discussao, assim prelecionou: 

(...) afirma-se na exposicao de motivos do projeto que se transformou na 
Lei de Execugao Penal: 'Vencida a crenca historica de que o direito 
regulador da execugao e de indole predominantemente administrativa, 
deve-se reconhecer, em nome de sua propria autonomia, a 
impossibilidade de sua inteira submissao aos dominios do Direito Penal e 
do Direito Processual Penal. 

Tem-se que a execugao penal e de natureza jurisdicional, nao obstante a intensa 

atividade administrativa que a envolve. 

Embora envolvida intensamente no piano administrativo, nao se desnatura, ate 

porque todo e qualquer incidente ocorrido na execugao pode ser submetido a apreciacao 

judicial, por imperativo constitucional, o que acarreta a constatacao de que o rol do art. 66 

da Lei de Execugao Penal e meramente exemplificativo. 

Ademais, as decisoes que determinam, efetivamente, o destino da execugao, 

sao jurisdicionais. 

1.4. Objetivo da execugao penal 

Visa-se, por intermedio da execugao penal, fazer cumprir o comando 

emergente da sentenga penal condenatoria ou absolutoria impropria, assim considerada 

aquela que nao acolhe a pretensao punitiva, mas reconhece a pratica da infragao penal e 

impoe ao reu medida de seguranga. 

Preceituam os artigos 3° a 8° da lei de Execugao Penal, que ao condenado e ao 

internado serao assegurados todos os direitos nao atingidos pela sentenga ou pela lei. Esses 
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direitos deverao ser respeitados e literalmente resguardados, pois se trata de pessoas, ou 

seja, da propria dignidade humana. 

Sao varias as conseqiiencias da condenacao e os direitos atingidos pela 

sentenga. Podemos citar, exemplificativamente: o lancamento do nome do reu no rol dos 

culpados (art.393, I I , do Codigo de Processo Penal), providencia que apos a Constituigao 

Federal de 1988, por imposigao do art.5°, LVII , so e possivel apos o transito em julgado da 

sentenga penal condenatoria; prisao do reu (art.393, inc.I, do CPP, arts.321 e s., e 594, do 

mesmo Codex); tornar certa a obrigagao de indenizar o dano causado pelo crime (art.91,1, 

do CP e art.63, do CPP); perda em favor da Uniao, ressalvada o direito do lesado ou do 

terceiro de boa fe: dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, 

alienagao, porte ou detengao constitua fato ilicito (art.91, I I , alinea 'a', do Codigo Penal); 

do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo 

agente com a pratica do fato criminoso (art.91, I I , alinea V , do CP); e. perda de cargo, 

fungao publica ou mandato eletivo (art.92, I , do CP); a incapacidade para o exercicio do 

patrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos a pena de reclusao, cometidos 

contra filho, tutelado ou curatelado (art.92, I I , do CP); a inabilitagao para dirigir veiculo, 

quando utilizado como meio para a pratica de crime doloso (art.92, I I I , do CP); constitui 

obstaculo a naturalizagao do condenado (art. 12, I I , alinea 'b', da Constituigao Federal); 

suspensao dos direitos politicos enquanto perdurar os efeitos da condenagao (art. 15, I I I , da 

CF); indugao da reincidencia (art.63, do CP); formagao de titulo para execugao de pena ou, 

no caso de semi-imputabilidade, medida de seguranga consistente em tratamento 

ambulatorial ou internagao (arts. 105 e 171, da LEP). 

1.5 Das penas 

Pena e a retribuigao imposta pelo Estado em razao da pratica de um ilicito 

penal e consiste na privagao de bens juridicos determinada pela lei, que visa a readaptagao 

do criminoso ao convivio social e a prevengao em relagao a pratica de novas transgressoes, 

ou seja, e a conseqiiencia natural imposta pelo Estado quando alguem pratica uma infragao 

penal. Quando o agente comete um fato tipico, ilicito e culpavel, abre-se a possibilidade 

para o Estado de fazer valer o his puniendi. 

1.5.1 Finalidades das penas - teorias absolutas e relativas 
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As teorias absolutas vislumbram (retribuigao) a hipotese de que o fim da pena e 

o castigo, ou seja, o pagamento pelo mal praticado. As teorias relativas (utilitarias) revela 

que, deve-se a pena um fim exclusivamente pratico, em especial o de prevengao geral (com 

relagao a todos) ou especial (com relagao ao condenado). 

O Codigo Penal, por intermedio de seu art.59, diz que as penas devem ser 

necessarias e suficientes a reprovagao e prevencao do crime. Assim, de acordo com a 

legislagao penal, entende-se que a pena deve reprovar o mal produzido pela conduta 

praticada pelo agente, bem como prevenir futuras infracoes penais. 

A finalidade das penas privativas de liberdade, quando aplicadas, diz Everardo 

da Cunha Luna (1985, p.329) que: 

E ressocializar, recuperar, reeducar ou educar o condenado, tendo uma 
finalidade educativa que e de natureza juridiea. Assim, em bora o 
pensamento se funde sobre a ressocializacao. e preciso nunca esquecer 
que o direito, o processo e a execugao penal constituem apenas um meio 
para a reintegragao social, indispensavel, mas nem por isso o de maior 
alcance, porque a melhor defesa da sociedade se obtem pela politica 
social do Estado e pela ajuda pessoal. 

Em razao da redagao contida no caput do art.59 do Codigo Penal, podemos 

concluir pela adogao, em nossa lei penal, de uma teoria mista ou unificadora da pena. Pois, 

a teoria mista por sua natureza, e retributiva, tern seu aspecto moral, mas sua finalidade, 

nao e simplesmente prevengao, mas um misto de educagao e corregao. 

Isso porque a parte final do caput do mencionado dispositivo conjuga a 

necessidade de reprovagao com a prevengao do crime, fazendo, assim, com que se 

unifiquem as teorias absoluta e relativa, que se pautam, respectivamente, pelos criterios da 

retribuigao e prevengao. 

1.5.2 Penas principais 

Pode-se verificar que no ambito penal as principais penas sao: privativas de 

liberdade; que sao punidas com reclusao e detengao; restritivas de direito, divididas em: 

prestagao pecuniaria, perda de bens e valores, prestagao de servigos a comunidade ou a 

entidades publicas, interdigao temporaria de direitos e limitagao de fim de semana. Por fim, 

a pena de multa. 
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As penas privativas de liberdade sao as seguintes: reclusao, cumprida em 

regime fechado, semi-aberto ou aberto; detengao, cumprida em regime semi-aberto ou 

aberto, salvo a hipotese de transferencia excepcional para o regime fechado e a prisao 

simples, que se encontra prevista apenas para as contravencoes penais e pode ser cumprida 

nos regimes semi-aberto ou aberto. 

1.5.2.1.1 Reclusao e detengao 

O Codigo preve duas especies de penas privativas de liberdade, quais sejam, 

reclusao e detencao, sobre as quais incidem uma serie de implicagoes de Direito Penal e do 

Processo Penal, tais como o regime de cumprimento a ser fixado na sentenga condenatoria 

e a possibilidade de concessao de fianga pela autoridade policial. 

A pena privativa de liberdade vem prevista no preceito secundario de cada tipo 

penal incriminador, servindo a sua individual izagao, que permitira a aferigao da 

proporcionalidade entre a sangao que e cominada em comparagao com o bem juridico por 

ele protegido. 

Podem ser apontadas algumas diferengas de tratamento no Codigo Penal, bem 

como no Codigo de Processo Penal, entre as penas de reclusao e detengao, a saber. A pena 

de reclusao deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto; a pena de 

detengao, em regime semi-aberto ou aberto, salvo, necessidade de transferencia a regime 

fechado; no caso de concurso material, aplicando-se cumulativamente as penas de reclusao 

e de detengao, executa-se primeiro aquela; como efeito da condenagao, a incapacidade para 

o exercicio do patrio poder (hoje entendido como poder familiar, de acordo com o Novo 

Codigo Civil), tutela ou curatela, somente ocorrera com a pratica de crime doloso, punido 

com reclusao, cometido contra filho, tutelado ou curatelado; no que diz respeito a 

aplicagao de medida de seguranga, se o fato praticado pelo inimputavel for punivel com 

detengao, o juiz podera submete-lo a tratamento ambulatorial; no que se verifica na prisao 

preventiva, estando presentes os requisitos do art.312 do Codigo de Processo Penal, 

podera ser decretada nos crimes dolosos punidos com reclusao; ja nos casos de detengao, 

somente se admitira a prisao preventiva quando se apurar que o indiciado e vadio ou, 

havendo duvida sobre sua identidade, nao fornecer ou nao indicar elementos para 

esclarece-la; em casos de infragao punida com detengao a autoridade policial podera 
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conceder fianga; o que se pode constatar, na intimacao da sentenga de pronuncia nos 

crimes dolosos contra a vida apenados com reclusao, portanto inafiangaveis, sera sempre 

feita ao reu, pessoalmente. 

1.5.3 Regimes de cumprimento de pena 

Apos o julgador ter concluido, em sua sentenga, pela pratica do delito, 

afirmando que o fato praticado pelo reu era tipico, ilicito e culpavel, a etapa seguinte 

consiste na aplicagao da pena. Adotado o criterio trifasico pelo art.68 do Codigo Penal, o 

juiz fixara a pena-base atendendo aos criterios do art.59 do mesmo diploma repressivo; em 

seguida serao consideradas as circunstancias atenuantes e agravantes; por ultimo, as causas 

de diminuigao e de aumento. 

O art.59 do Codigo Penal, de aferigao indispensavel para que possa ser 

encontrada a pena-base, sobre a qual recairao todos os outros calculos relativos as duas 

fases seguintes, determina, em seu inciso III que o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade aplicada, por outra especie de pena, se cabivel. 

Em relagao ao regime de cumprimento da pena, o art 33, § 1°, estabelece as 

seguintes regras a serem cumpridas: no regime fechado, a execugao da pena se da em 

estabelecimento de seguranga maxima ou media; no regime semi-aberto, o sentenciado 

cumpre a pena em colonia agricola, industrial ou estabelecimento similar; no regime 

aberto, a pena e cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado, ou seja, o 

sentenciado trabalha fora durante o dia e a noite se recolhe ao albergue. 

1.5.3.1 Regras do regime fechado (art.34 do codigo penal) 

Em face da problematica levantada no presente estudo, mister se faz 

pormenorizar as regras atinentes ao regime fechado, por privar de forma mais intensa a 

liberdade do apenado, em face do cometimento de infragoes que merecem uma resposta 

estatal de forma mais acentuada, o que evidencia a necessidade premente da efetiva 

ressocializagao do preso. 

Assim sendo, ressalte-se que, no inicio do cumprimento da pena, o condenado 

sera submetido a exame criminologico de classificagao e individualizagao. A pena e 

cumprida em uma penitenciaria de seguranga maxima ou media, sendo que o condenado 

fica sujeito a trabalho no periodo diurno e em isolamento durante o repouso noturno. 
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Dentro do estabelecimento prisional, o trabalho sera em comum, na 

conformidade com as ocupacoes anteriores do condenado, desde que compativeis com a 

execugao da pena, destaque-se que o trabalho externo e permitido em obras publicas, desde 

que tomadas as cautelas para evitar a fuga. Em toda e qualquer hipotese, o trabalho sera 

remunerado. 

1.5.3.2 Regime inicial de cumprimento de pena 

O juiz, ao prolatar a sentenga e fixar o montante da pena, deve determinar o 

regime inicial para o seu cumprimento, de acordo com as regras do art.33, § 2°, do Codigo 

Penal. Para os crimes apenados com reclusao, se condenado a pena superior a oito anos, 

deve comegar a cumpri-la em regime fechado; quando a pena for superior a quatro anos e 

nao superior a oito, podera inicia-lo no regime semi-aberto, desde que nao seja reincidente. 

F̂ m sendo reincidente, deve iniciar no regime fechado; podera iniciar o cumprimento em 

regime aberto, se condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que nao haja 

reincidencia, pois do contrario o regime inicial sera o fechado. 

Para os crimes apenados com detengao, pode-se constatar que se a pena 

aplicada for superior a quatro anos ou se for reincidente o condenado, devera este comegar 

a cumpri-la em regime semi-aberto; ja nos casos em que a pena for igual ou inferior a 

quatro anos, podera iniciar o cumprimento no regime aberto. 

1.5.3.3 Progressao de regime e regressao de regime 

O art.33, § 2°, do Codigo Penal dispoe que as penas privativas de liberdade 

devem ser executadas em forma progressiva, de acordo com o merito do condenado. 

Segundo essa regra, o condenado devera gradativamente passar de um regime mais 

rigoroso para regimes mais brandos, desde que preenchidos os requisites legais, a fim de 

estimular e possibilitar a sua ressocializagao. E vedada a progressao por saltos, ou seja, 

iniciado o cumprimento da pena em regime fechado, o sentenciado deve passar pelo 

regime semi-aberto antes de ser colocado no regime aberto. 

Para a progressao do regime fechado para o semi-aberto, o condenado deve ter 

cumprido no minimo 1/6 da pena imposta na sentenga ou do total de penas (no caso de 

varias execugoes). Alem disso, o sentenciado deve ter demonstrado bom comportamento 
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carcerario, havendo a necessidade, ainda, da existencia de parecer da Comissao Tecnica de 

Classificacao e do exame criminologico. 

Para a progressao do regime semi-aberto para o aberto, e necessario, 

inicialmente, o cumprimento de 1/6 do restante da pena (quando iniciado no regime 

fechado) ou 1/6 do total da pena (quando iniciado o cumprimento no semi-aberto). Alem 

disso, exige-se que o sentenciado tenha aceitado as condicoes do programa (da prisao-

albergue), as impostas pelo juiz, que esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de 

faze-lo imediatamente, e, por fim, que seus antecedentes e os exames a que se tenha 

submetido demonstrem que ira ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, 

ao novo regime. A realizacao do exame criminologico e facultativa. 

O art.2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) estabelece que os 

crimes hediondos, o trafico ilicito de entorpecentes, o terrorismo e a tortura devem ser 

cumpridos integralmente em regime fechado, vedando, portanto, a progressao. O art.l 0 , § 

7°, da Lei n° 9.455/97 permitiu, todavia, a progressao de regime para os crimes de tortura 

nela descritos, modificando, quanto a esses crimes, a vedacao da Lei dos Crimes 

Hediondos. Para as demais hipoteses (hediondos, trafico e terrorismo) continua proibida a 

progressao de regime. 

Por regressao de regime entende-se que e a transferencia do condenado para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, nas hipoteses previstas em lei. 

Nos termos do art.l 18 da Lei de Execugao Penal, a regressao deve-se dar: 

Quando o agente praticar fato definido como crime doloso, para que seja 
decretada a regressao nao e necessaria a condenacao transitada em 
julgado, basta a pratica do delito; se o agente cometer falta grave (fuga, 
participagao em rebeliao, posse de instrumento capaz de lesionar pessoas, 
descumprimento das obrigacoes) e outras descritas no art. 50 dessa lei; e 
tambem verifica-se quando o agente sofre nova condenagao, cuja soma 
com a pena anterior torna incabivel com a pena atual. 

Alem disso, nos termos do art.36, § 2°, do Codigo Penal, se o sentenciado 

estiver em regime aberto, dar-se-a a regressao se ele frustrar os fins da execugao (parar de 

trabalhar, nao comparecer a prisao-albergue etc.) ou se, podendo, nao pagar a pena de 

multa cumulativamente imposta. 

Percebe-se, assim, que a regressao de regime se pauta, precipuamente, na 

ausencia de bom comportamento carcerario do apenado, quando este frustra o fim 

ressocializador da pena, traindo a confianga que o Estado nele havia depositado. 
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1.5.3.4 Da remicao 

O trabalho e um dos direitos do preso, sendo que o art.39 do Codigo Penal reza 

que o trabalho do preso sera remunerado, sendo-lhe garantidos os direitos da previdencia 

social. 

O art. 126 da Lei de Execugao Penal trata desse instituto estabelecendo que o 

condenado que cumpre pena no regime fechado ou semi-aberto pode descontar. para cada 

tres dias trabalhados, um dia no restante da pena. A remigao deve ser declarada pelo juiz, 

ouvido o Ministerio Publico. Se o condenado, posteriormente for punido com falta grave, 

perdera o direito ao tempo remido. Esta se aplica para efeito de progressao de regime e 

concessao de livramento condicional. Somente sao computados os dias em que o preso 

desempenha a Jornada completa de trabalho, excluindo-se os feriados e fins de semana. A 

autoridade administrativa (do presidio) deve encaminhar mensalmente ao Juizo das 

Execugoes relatorio descrevendo os dias trabalhados pelos condenados. 

Mais uma vez, com a patente finalidade ressocializadora, a legislagao penal 

brasileira criou um instituto que nao apenas beneficia o apenado que trabalha, reduzindo a 

sua pena de forma proporcional ao tempo trabalhado, como tambem incute nele a assungao 

de responsabilidades e o resgate da sua dignidade, considerando que esta jamais podera ser 

afetada pela condenagao. 

1.5.3.5 Detragao penal 

Detragao e o computo, na pena privativa de liberdade e na medida de 

seguranga, do tempo da prisao provisoria cumprida no Brasil ou no estrangeiro, de prisao 

administrativa ou de internagao em hospital de custodia ou tratamento psiquiatrico. Em 

outras palavras, significa que se o sujeito permaneceu preso durante o processo, em razao 

de prisao em flagrante, preventiva ou qualquer outra forma de prisao provisoria. o tempo 

de permanencia no carcere sera descontado do tempo da pena privativa de liberdade 

imposta na sentenga final. 

A detragao aplica-se a qualquer que tenha sido o regime de cumprimento 

fixado na sentenga (fechado, semi-aberto ou aberto). Tambem se aplica a algumas penas 

restritivas de direito, porque estas substituem a pena privativa de liberdade pelo mesmo 

tempo aplicado na sentenga (art.55, CP). 
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Quanto a medida de seguranga nota-se que o art.42 admite a detragao. O 

problema e que na medida de seguranga o juiz fixa apenas o prazo minimo de seu 

cumprimento (1 a 3 anos), sendo o periodo indeterminado perdurando enquanto nao for 

averiguada, mediante pericia medica, a cessagao da periculosidade (art.97, § 1°, do CP). Se 

a pericia medica constatar que nao houve a cessagao da periculosidade, o juiz determinara 

a continuidade da internagao ate a proxima pericia e assim sucessivamente. Aplica-se a 

detragao em relagao ao prazo de um ano para a realizagao da primeira pericia medica se o 

sentenciado ja havia ficado preso ou internado provisoriamente por tres meses, sera 

realizada antes do prazo meses (nove meses), descontando-se o periodo de internagao 

provisoria. 



CAPITULO 2 DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA NO AMBITO DA 
APLICACAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

A situagao do condenado nao e mera situagao vital, natural, dentro da qual o 

mesmo ha de ser considerado de modo meramente naturalistico, que nao funcionou bem, 

mas que, submetido a tal ou qual, "tratamento", vai funcionar bem, vai funcionar a 

contento. O status de condenado, que deriva da especial relagao de sujeicao criada com a 

sentenga condenatoria transitada em julgado, configura complexa relagao juridica entre 

Estado e o apenado, em que ha direitos e deveres de ambas as partes a ser exercidos e 

cumpridos. 

2.1 Deveres do condenado 

De acordo com o art.38 da Lei das Execugoes Penais, cumprem ao condenado, 

alem das obrigagoes legais inerentes ao seu estado, submeter-se as normas de execugao da 

pena. 

O principio inspirador do cumprimento das penas e medidas de seguranga de 

privagao de liberdade e a consideragao de que o interno e sujeito de direito e nao se acha 

excluido da sociedade, mas continua fazendo parte da mesma e, assim, nas relagoes 

juridicas devem ser impostas ao condenado tao-somente aquelas limitagoes que 

correspondem a pena e a medida de seguranga que lhe foram impostas. Mas, como 

contraprestagao as obrigagoes e limitagoes da Administragao, deve ser estabelecida na lei 

os deveres minimos elementares que devem ser obedecidos pelos presos e internados. 

Segundo a exposigao de motivos da Lei de Execugao Penal, a instituigao dos deveres 

gerais do preso (art.38), e do conjunto de regras inerentes a boa convivencia (art.39), 

representa uma tomada de posigao de lei em face do fenomeno da prisionalizagao, visando 

a depura-lo, tanto quanto possivel, das distorgoes e dos estigmas que encerra e, por isso, 

sem caracteristicas infamantes ou aflitivas, os deveres do condenado se inserem no 

repertorio normal das obrigagoes como onus naturais da existencia comunitaria. 

No art.38 se afirma que cumpre ao condenado, alem das obrigagoes legais 

inerentes ao seu estado, submeter-se as normas de execugao da pena. Esclarece-se, assim, 

que e um dever do preso submeter-se a privagao de liberdade imposta pela condenagao. 

Frente ao pretendido "direito" ou "dever" de fugir, que todo preso teria, conforme certa 

doutrina e adequada registrar-se na lei que estara ele desobedecendo a um dever para com 
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a Administracao ao tentar adquirir a liberdade pela fuga ou evasao. A evasao, como 

infracao de duas ordens juridicas, a penal e a penitenciaria. pode comportar consequencias 

em ambos os setores do ordenamento juridico: no penal, a responsabilidade pelo delito 

previsto no art.352 do CP, e no penitenciario, pela ocorrencia de falta disciplinar grave 

(art.50, da LEP). Embora a evasao somente se constitua em ilicito penal, no nosso 

ordenamento juridico, quando se utiliza o preso de violencia, a fuga do preso e um fato 

antijuridico por ser uma violagao do dever expresso no art.38 da LEP. Torna-se 

indiscutivel, pois, a obrigacao fundamental de cumprir com o dever de se submeter a pena, 

ou mesmo a prisao preventiva por forca do artigo 39, paragrafo unico, da LEP, para cuja 

consecucao a Administracao ha de contar com os pertinentes meios coercitivos e 

disciplinares, sempre combinando justamente um criterio de rigor, na defesa da ordem nos 

estabelecimentos penais, requerido pelas proprias necessidades do internamento, e da 

demanda social de paz, com o humanismo que inspira toda a reforma penitenciaria. 

Tambem seguiu a lei a orientacao mais recomendavel ao preceituar que o 

condenado deve submeter-se as normas de execugao penal, esteja elas previstas na lei ou 

nos regulamentos internos. 

2.1.1 Especificagao dos deveres 

Conforme preceitua ao art.39 da LEP, constituem deveres do condenado: 

comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentenga; obediencia ao servidor e 

respeito a qualquer pessoa com quern deva relacionar-se; urbanidade e respeito no trato 

com os demais condenados; conduta oposta aos movimentos individuals ou coletivos de 

fuga ou de subversao a ordem ou a disciplina; execugao do trabalho, das tarefas e das 

ordens recebidas; submissao a sangao disciplinar imposta; indenizagao a vitima ou aos seus 

sucessores; indenizagao ao Estado, quando possivel, das despesas realizadas com a sua 

manutengao, mediante desconto proporcional da remuneragao do trabalho; higiene pessoal 

e asseio da cela ou alojamento; conservagao dos objetos de uso pessoal. Aplica-se ao preso 

provisorio, no que couber. o disposto neste artigo. 

Como se ve, o jus executionis do Estado, isto e, direito de executar a pena, a 

que corresponde o dever do condenado de se sujeitar a ela, surge com a condenagao. A 

execugao e devida ao Estado o u - e o reverso da medal ha - o Estado tern o direito de 

executar a sentenga. E porque apenas o Estado, e ninguem mais, tern esse direito, na 

sentenga penal condenatoria nao e indicado como, ao contrario, e necessaria na sentenga 
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civil a quern favoreca o direito de promover a execugao: o Estado e o sujeito ativo 

necessario, ao qual compete a execugao penal. Somente o Estado pode ser sujeito do 

direito de executar a pena, de modo que nem e preciso que isso conste da sentenga. Os 

limites desse direito, porem, sao tragados pelos termos da sentenga condenatoria, que e o 

titulo executivo da execugao penal. Dentro desses limites, alem do direito de privar de 

liberdade o condenado pelo tempo determinado, em principio, na sentenga, a que deve 

submeter-se o condenado, ha que se instituir o quadro de direitos e deveres do condenado, 

eliminando-se deles, nos limites exatos dos termos da condenagao, alguns direitos e alguns 

deveres de que ele era sujeito antes da condenagao. 

Pode-se dizer que sao eliminados ou suspensos os deveres que o condenado 

tinha antes, e cujo cumprimento depende da liberdade de locomogao, mas da sentenga 

condenatoria transitada em julgado surgem novos deveres, a serem especificados, inclusive 

para conhecimento dos obrigados. Como se extrai da exposigao de motivos, a 

especificagao exaustiva atende aos interesses do condenado, cuja conduta passa a ser 

regulada mediante regras disciplinares previstas. Assim, nos arts.38 a 43 da LEP ficam 

instituido verdadeiro estatuto juridico, constituido pelos direitos e deveres que tern o preso 

em conseqiiencia da especial relagao juridico-penitenciaria em que se encontra. 

2.1.2 Dos deveres complementares do apenado 

Constitui, em primeiro lugar, dever do condenado "comportamento disciplinar 

e cumprimento fiel da sentenga" (art.39,1). Em complemento a esse dispositivo, preve a lei 

uma segao especial referente a disciplina, dividida entre disposigoes gerais (arts.44-58), 

faltas disciplinares (arts.49-52), sangoes e recompensas (arts.53-56), aplicagao das sangoes 

(arts.57-58) e procedimento disciplinar (arts.59-60), sem prejuizo das normas estabelecidas 

pela legislagao estadual e pelos regulamentos penitenciarios internos. 

Por cumprimento fiel da sentenga entende-se nao so o dever do preso de 

submeter-se a privagao da liberdade, de nao evadir-se, como todos aqueles decorrentes 

diretamente da sentenga condenatoria: pagamento de multa, impedimentos decorrentes dos 

efeitos da condenagao (incapacidade para o exercicio do poder familiar, tutela ou curatela, 

inabilitagao para dirigir veiculos etc.) etc. Deve tambem o condenado obediencia ao 

servidor e respeito a qualquer pessoa com quern deva relacionar-se (inciso II). Exige-se o 

acatamento das ordens legais dos funcionarios das instituigoes penitenciarias e autoridades 

judiciarias ou administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele, por ocasiao 
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dos traslados, transferencias, condugao ou pratica de diligencias. Atos de conduta 

insolente, ameacadora, desobediencia, rebeldia, insubordinacao etc., podem constituir um 

crime (resistencia, desobediencia, desacato, dentre outros), e sempre serao faltas 

disciplinares graves (art.50, VI). Tambem e falta grave o desrespeito a qualquer pessoa 

com quern o preso deve relacionar-se (funcionarios do instituto penitenciario ou outros 

servidores, visitantes etc.). 

A urbanidade e respeito no trato com os demais condenados e tambem dever 

do preso (inciso III). O interno deve observar conduta correta com seus companheiros de 

prisao ou com outros presos ou internados com os quais deve, ainda que eventualmente, 

conviver. Tem-se observado que os presos dificilmente formam amizade com outros 

presos, embora se tratem como "companheiros" e com os quais podem chegar ate a uma 

boa "camaradagem". Vale reproduzir a experiencia de Armida Miotto (apud Mirabete, 

1992, p. 124): 

Clara ou obscuramente, ele (preso) desconfia de todos e de cada um; 
desconfia dos outros presos, porque sao delinquentes (como se ele mesmo 
nao fosse); desconfia dos funcionarios porque constituem 'outro grupo', 
ao qual ele nao pode aspirar, e cujos 'segredos' ele ignora... A 
permanencia na prisao transitoria (embora haja de ser longa) e nao 
desejada; por isso, embora ele nao saiba verbalizar, o preso. consciente 
ou inconscientemente, nao so nao procura se integrar no ambiente 
prisional, como evita a integrar. 

Exige a lei, porem, que, na impossibilidade de uma convivencia regida pela 

amizade ou fraternidade, o preso trate os demais condenados com urbanidade e respeito 

nas inevitaveis relacoes que terao coabitacao, no trabalho, na instrucao, na recreacao etc., a 

fim de que esse relacionamento se efetue em condicoes semelhantes aquelas do mundo 

livre, aprendendo o preso a necessidade de que se respeite o proximo. O descumprimento 

desse dever pode constituir inclusive um ilicito penal, uma contravencao ou ser 

conceituado pela lei estadual como falta disciplinar. 

E ainda dever do condenado conduta oposta aos movimentos individuais ou 

coletivos de fuga ou de subversao a ordem ou a disciplina (inciso IV). Nao ha o "direito" e 

muito menos o "dever" de fuga do preso. Assim, e relacionado como dever do condenado 

nao so a nao-adesao, mas ate uma conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos 

de evasao, tanto nos estabelecimentos penitenciarios, como fora deles. Assim, embora nao 

se considere como dever do preso o de delatar a existencia desses movimentos ou de sua 
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autoria, ja que inexiste dever legal de agir para impedir a fuga de outrem, exige-se que o 

preso sempre se oponha a eles. 

Descumpre esse dever o condenado que sugere, instiga, incita ou planeja a fuga 

ou que fabrica, porta ou oculta instrumento ou objeto destinado a facilitacao da evasao, 

ainda que ela nao se consume. A mesma exigencia se faz com relagao aos movimentos de 

subversao a ordem ou a disciplina nas prisoes ou fora delas. Refere-se a lei, aqui, aos 

movimentos de rebeldia e insubordinagao, a destruigao ou vandalismo, aos atos insolentes 

e ameagadoras contra autoridades ou funcionarios, ou quaisquer outros que levem a 

inseguranga ou a desordem, subvertendo a regular vida carceraria. O incitamento ou a 

participagao de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e falta grave, podendo 

constituir tambem ilicito penal, e aquele dirigido a fuga, alem de constituir-se em falta 

disciplinar, pode constituir o crime de evasao mediante violencia contra a pessoa (art.352 

do CP). 

Constitui, ainda, dever do condenado execugao de trabalho, das tarefas e das 

ordens recebidas (inciso V). A obrigagao de trabalhar e dever do condenado, mas, a lei 

reporta-se tambem genericamente a execugao "das tarefas e das ordens recebidas". Assim, 

ainda que nao se trate de uma das obrigagoes decorrentes do trabalho atribuido ao 

condenado, de acordo com a disciplina legal, deve o preso obediencia as ordens recebidas 

das autoridades e funcionarios competentes, desde que nao ilegais, constituindo-se a 

desobediencia em falta disciplinar grave. Comete-a o preso que se recusa a colaborar em 

eventual servigo de transporte de materials ou objetos, a retornar a cela, a nao entrar em 

forma para inspegao, a permitir revista na cela, etc. 

Outro dos deveres do preso e o de se submeter a sangao disciplinar imposta 

(inciso VI). As faltas disciplinares, de acordo com a moderna orientagao penitenciaria, 

devem ser relacionadas na lei ou regulamentos. 

A indenizagao a vitima ou aos seus sucessores, outro dos deveres do 

condenado e a reparagao ex-delicto prevista tanto na lei penal como civil. Por isso, e 

possivel a Administragao descontar do produto da remuneragao, pelo trabalho do preso 

uma parte destinada ao atendimento dessa indenizagao, desde que esteja determinada 

judicialmente. 

Inclui-se ainda como dever do condenado, de acordo com a moderna 

orientagao doutrinaria, a "Indenizagao ao estado, quando possivel, das despesas realizadas 

com a sua manutengao, mediante desconto proporcional da remuneragao do trabalho". Esse 

desconto, nao pode prejudicar a destinagao prevista na lei para a indenizagao ex-delicto, 
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assistencia a familia e despesas pessoais. A lei local cabe dispor sobre a porcentagem do 

desconto destinada a tal indenizagao. 

Por fim, constituem deveres do condenado os cuidados necessarios a "higiene 

pessoal e asseio da cela ou alojamento" e "conservacao dos objetos de uso pessoal". A 

necessidade de convivencia forgada, nos alojamentos e locais de trabalho, de ensino, de 

recreacao etc., como a propria condicao de dignidade humana, exigem que o preso 

mantenha principios basicos de higiene, com relagao a roupas, camas etc., alem de 

providenciar e zelar pela limpeza dos alojamentos e suas instalagoes, celas etc., 

preservando tambem os objetos de uso pessoal. Pode a lei local considerar o nao-

cumprimento desses deveres como falta disciplinar media ou leve. 

Nao cumpridos quaisquer dos deveres pelo condenado, constitua ou nao a sua 

desobediencia falta disciplinar, o fato implica demerito do preso, vindo em seu prejuizo 

por ocasiao de se aferir a progressao, razao que indica ser necessaria a comunicagao ao 

diretor do presidio de qualquer infragao. 

2.2 Dos direitos do preso 

O Estado tern o direito de executar a pena conforme os termos e limites 

especiflcados na sentenga condenatoria. O sentenciado deve se submeter a pena 

determinada pelo juiz. Privagoes e sangoes nao previstas na sentenga sao proibidas e nao 

podem ser aplicadas. 

Ha duas categorias de direitos dos presos. Os direitos especificados pela 

Constituigao Federal e os previstos na Lei de Execugao Penal (LEP) - Lei n° 7.210, de 11 

dejulhode 1984. 

2.2.1 Previsao constitucional 

Os direitos constitucionais dos presos devem ser respeitados, vez que, por se 

tratarem de pessoas humanas, devem ter seus basilares interesses resguardados, nao 

obstante submetidos a execugao de uma pena. 

Os principais direitos constitucionais sao: o direito a vida; a integridade fisica e 

moral; a liberdade de consciencia e de convicgao religiosa; ao sigilo de correspondencia e 

das comunicagoes telegraficas, de dados e telefonicas; o direito a assistencia judiciaria e, 
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por fim, a indenizagao por erro judiciario ou por prisao alem do tempo fixado na sentenga. 

Todos esses direitos estao elencados no art.5° da Constituigao Federal. 

As instituigoes piiblicas mais ligadas a execugao da pena sao a Vara de 

Execugoes Penais do Poder Judiciario, o Ministerio Publico e o Poder Executivo, que 

administra as penitenciarias. As administragoes do sistema penitenciario sao de 

competencia dos Estados. Assim, diante do nao-atendimento de um direito do preso, cabe 

ao Juiz de Direito da Vara de Execugao Penal determinar judicialmente o seu completo 

atendimento. O Ministerio Publico deve fiscalizar o atendimento desses direitos. O Poder 

Legislativo, por intermedio de seus parlamentares e comissoes ligadas aos direitos 

humanos, tambem possui prerrogativas para fiscalizar o sistema. 

Muitas entidades como pastorais carcerarias e associagoes de amigos e 

familiares de preso tambem vem dando contribuigao importante para que esses direitos 

sejam respeitados pelas administragoes penitenciarias. 

2.2.2 Previsao infraconstitucional 

O interesse atual pelos direitos do preso e, de certa forma, um reflexo do 

movimento geral de defesa dos direitos da pessoa humana. Ninguem ignora que os presos, 

em todos os tempos e lugares, sempre foram vitimas de excesso e discriminagoes quando 

submetidos aos cuidados de guardas ou carcereiros de presidios, violando assim aqueles 

direitos englobados na rubrica de "direitos humanos". Definem-se estes como direitos que 

naturalmente correspondem a cada pessoa pelo simples fato de serem humanos e em razao 

da dignidade a tal condigao e as de liberdade, seguranga, igualdade, justiga e paz em que 

toda pessoa deve viver e atuar. 

A doutrina penitenciaria moderna proclama a tese de que o preso, mesmo apos 

a condenagao, continua titular de todos os direitos que nao foram atingidos pelo 

internamento prisional decorrente da sentenga condenatoria em que se impos uma pena 

privativa de liberdade. 

Por estar privado de liberdade, o preso encontra-se em situagao especial que 

condiciona uma limitagao dos direitos previstos na Constituigao Federal e nas leis, mas 

isso nao quer dizer que perde, alem da liberdade, sua condigao de pessoa humana e a 

titularidade dos direitos nao atingidos pela condenagao. Cria-se entao, com a condenagao, 

uma especial relagao de sujeigao que se traduz em complexa relagao juridica entre o Estado 
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e o condenado em que, ao lado dos direitos daquele, que constituem os deveres do preso, 

se encontra os direitos destes, a serem respeitados pela Administracao. 

Como qualquer dos direitos humanos, os direitos do preso sao inviolaveis, 

imprescritiveis e irrenunciaveis. 

Preceitua o art.40 que se impoe a todas as autoridades o respeito a integridade 

fisica e moral dos condenados e dos presos provisorios. Estao assim protegidos os direitos 

humanos fundamentals do homem (vida, saude, integridade corporal e dignidade humana), 

os mais importantes, porque servem de suporte aos demais, que nao existiriam sem 

aqueles. Em virtude dessa declaracao, que tern carater constitucional, pois que prevista no 

art.5°, XLIX, da Carta Magna, estao proibidos os maus-tratos e castigos que, por sua 

crueldade ou conteudo desumano, degradante, vexatorio e humilhante atentam contra a 

dignidade da pessoa, sua vida, sua integridade fisica e moral. 

2.2.3 Direitos dos presos 

Preve o art.41 da LEP os direitos inerentes aos presos, quais sejam: 

alimentacao suficiente e vestuario; atribuicao de trabalho e sua remuneragao; previdencia 

social; constituigao de peculio; proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, 

o descanso e a recreagao; exercicio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e 

desportivas anteriores, desde que compativeis com a execugao da pena; assistencia 

material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa; protegao contra qualquer forma 

de sensacionalismo; entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do conjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados; chamamento nominal; igualdade 

de tratamento, salvo quanto a exigencia da individualizagao da pena; audiencia especial 

com o diretor do estabelecimento; representagao e petigao a qualquer autoridade em defesa 

de direito; contato com o mundo exterior por meio de correspondencia escrita, da leitura e 

de outros meios de informagao que nao comprometam a moral e os bons costumes. 

Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderao ser suspensos ou 

restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Assim, em decorrencia 

de fatos ligados a boa ordem, seguranga e disciplina no estabelecimento, permite-se a 

suspensao ou redugao de Jornada de trabalho, de recreagao, das visitas e dos contatos com 

o mundo exterior. Trata-se de uma suspensao parcial dos direitos reconhecidos pela lei, 

que deve ser temporaria, ou seja, deve perdurar apenas pelo tempo indispensavel a sua 

finalidade e enquanto subsistirem as circunstancias extraordinarias que deram lugar a 
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determinacao excepcional. Resultam claro do dispositivo em apreciagao que nao podem ser 

suspensos ou restringidos os demais direitos. 

O Preso tern o direito a alimentagao e vestuario. E uma regra em que se 

desdobra o principio geral de preservacao da vida e saude, essencial para a existencia dos 

demais direitos. A administracao do estabelecimento prisional deve proporcionar uma 

alimentagao controlada, de qualidade, em quantidade suficiente, de acordo com a 

necessidade de cada um. O vestuario deve ser apropriado ao clima, para que haja uma 

preservacao a saude e dignidade do apenado. 

Preve o art. 6° da Constituigao Federal que o trabalho e um dos "Direitos 

Sociais". Como o preso, por seu status de condenado em cumprimento de pena privativa de 

liberdade, nao pode exercer a atividade laborativa em decorrencia da privagao imposta pela 

sangao, incumbe ao Estado o dever de atribuir-lhe o trabalho que deve realizar no 

estabelecimento prisional, de forma a preservar a dignidade humana do condenado. De 

igual modo, ao trabalho do preso deve corresponder uma remuneragao "equitativa". 

Verifica-se ainda como direito do apenado a obtengao dos beneficios da 

previdencia social, sendo o trabalho tambem um dever do preso e devendo ser ele similar 

ao trabalho livre, decorre tambem a necessidade de se dar ao obreiro as condigoes para que 

possa gozar dos beneficios da previdencia social, incluindo-se, nessa ordem, aqueles 

derivados de acidentes de trabalho. Questao controvertida e certamente o direito do preso 

de valer-se dos beneficios da previdencia, em que se deve incluir, forgosamente. o 

referente a aposentadoria, quando todos reconhecem que o Estado nao esta aparelhado 

materialmente sequer para assistir o homem livre que esta desempregado. Evidentemente, 

o direito do preso a aposentadoria esta condicionado a regulamentagao das leis pertinentes 

a previdencia social, dado seu carater peculiar, nao sendo o dispositivo auto-aplicavel 

nessa hipotese. Como a Lei de Execugao Penal nao preve a possibilidade de descontar-se 

coativamente da remuneragao do preso a contribuigao previdenciaria. Tal direito somente 

podera ser exercido pelo preso que. voluntariamente, contribuir para a previdencia social, 

nos termos da legislagao especifica, no que se refere ao seu trabalho prisional. Nao se pode 

impedir, porem, que o preso de andamento aos procedimentos judiciais e administrativos 

referentes a previdencia que estejam pendentes no momento em que foi ele privado de 

liberdade. Deve ser oferecida tambem a oportunidade para que possa propor novas agoes, 

formular pedidos e tomar as providencias necessarias para conservar os seus direitos as 

prestagoes previdenciarias adquiridas antes do ingresso na prisao. 
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Sendo obrigatorio o trabalho e devendo o trabalhador preso receber uma 

remuneragao adequada, o Estado preve a sua destinacao. E o que se faz no artigo 29, § 1°, 

da LEP, que preve, em caso de estarem satisfeitas as obrigagoes mais relevantes (reparagao 

do dano, assistencia a familia etc.), a possibilidade de constituigao de peculio, mediante 

desconto da remuneragao devida pelo trabalho prisional. Trata-se de uma especie de conta-

poupanga, a fim de que o condenado, apos o efetivo cumprimento da pena, possa resgatar o 

que foi nela depositado para reiniciar a sua vida fora do carcere. 

Exigindo-se do preso que trabalhe, nao ha que se descuidar de que sao tambem 

necessarios para ele os momentos de descanso e recreagao. Portanto, preve a lei a 

proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, o descanso e a recreagao. Os 

momentos de repouso sao necessarios, nao se confundindo com a simples ociosidade, 

porque, diversamente dela, e tao-somente uma necessaria interrupgao da atividade 

laborativa. Deve estar sempre assegurado periodo de descanso, para o sono, durante a 

Jornada normal de trabalho, assim como nos domingos e feriados, como determina a lei. 

Mesmo o preso tendo uma Jornada de trabalho normal, entre seis e oito horas, e 

considerando tambem os periodos de descanso, este dispoe de bastante tempo livre nas 

prisoes, normalmente destinado ao ocio. Isto e considerada a "mae de todos os vicios", 

pois produz efeitos deleterios (indolencia, preguiga, egoismo, desocupagao, jogo, contagio 

moral, desequilibrio), num conteudo antietico que pode langar por terra as esperangas do 

reajustamento social do condenado. Deve-se, portanto, ocupar o tempo livre do preso, 

impedindo o ocio, atraves de recreagao. E o que se chama lazer-distragao, atividade que 

repousa ou que proporciona salutar fadiga propicia para o repouso por excelencia que e o 

sono. E a atividade que nao se realiza por obrigagao ou por coergao, de qualquer natureza, 

ou visando a alguma vantagem lucrativa e por isso nao e preocupante, nem cria tensoes, 

mas ao contrario, as desfaz. A recreagao recomenda-se, pois, para o bem-estar fisico e 

mental dos presos e deve ser organizada em todos os estabelecimentos. Entre os meios de 

recreagao, ganha vulto o esporte, incluindo-se a ginastica, que nao e apenas meio para 

manter a saude fisica e psiquica, ou seja, o equilibrio biopsiquico, mas contribui tambem 

para a disciplina e a elevagao moral do preso, suscitando ou desenvolvendo virtudes 

individuais e sociais, tais como a lealdade, serenidade, espirito de equipe ou colaboragao, 

etc. 

Constitui tambem direito do preso o exercicio de atividades profissionais, 

intelectuais, artisticas e desportivas, desde que compativeis com a execugao da pena. 

Devem ser organizadas atividades recreativas e culturais em todos os estabelecimentos 
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para o bem-estar fisico e mental dos presos. Assim, deve ser preenchido o tempo do preso, 

sempre que possivel, com atividades nao so esportivas, ja mencionadas, com tambem de 

ordem professional, intelectual e artistica. O lazer-cultural tambem e atividade, cuja 

finalidade e a satisfacao do enriquecimento intelectual ou artistico, do aperfeicoamento e 

refinamento da personalidade. Varios paises organizaram alguns ou varios meios para 

promover a produtiva recreagao: bibliotecas do estabelecimento ou de emprestimos 

(Alemanha, Inglaterra, Dinamarca), servigos de imprensa, com a edigao de publicagoes 

especificas para os presos (Franga, USA, URSS, Espanha), servigos de radio, televisao, 

formagao de equipes esportivas e organizagao de clubes de detentos (Dinamarca e USA), 

formagao de grupos artisticos com sessoes de teatro, cinema, concerto, etc. Sao atividades 

importantes, pois contribuem, de maneira eficiente, para a sua liberdade interior e a sua 

imaginagao. Desta forma, e possivel o preso se sentir util e com a certeza de que pode 

enfrentar e retornar a sociedade de cabega erguida. 

A assistencia material, a saude, juridica, educacional e religiosa, consistem em 

direitos fundamentals para a ressocializagao. 

A assistencia material ao preso e ao internado consistira no fornecimento de 

alimentagao, vestuario e instalagoes higienicas. Dispoes ainda o art. 13 da Lei de Execugao 

Penal que o estabelecimento dispora de instalagoes e servigos que atendam aos presos nas 

suas necessidades pessoais, alem de locais destinados a venda de produtos e objetos 

permitidos e nao fornecidos pela Administragao. A regra do art. 13 se justifica em razao da 

natural dificuldade de aquisigao pelos presos e internados de objetos materials, de consumo 

ou de uso pessoal. Como e cedigo, no particular o Estado so cumpre o que nao da pra 

evitar. Proporciona a alimentagao ao preso e ao internado; nem sempre adequada. 

Nos precisos termos do art. 14, caput, e § 2°, da Lei de Execugao Penal, a 

assistencia a saude do preso e do internado, de carater preventivo e curativo, compreendera 

atendimento medico, farmaceutico e odontologico. Quando o estabelecimento penal nao 

estiver aparelhado para prover a assistencia medica necessaria, esta sera prestada em outro 

local, mediante autorizagao da diregao do estabelecimento. A realidade nos mostra, 

entretanto, que os estabelecimentos penais, em regra, nao dispoem de equipamentos e 

pessoal apropriados para o atendimento medico, farmaceutico e odontologico. De tal sorte 

que se conclui pela necessidade de efetiva aplicagao do § 2° citado outrora. Ocorre, 

entretanto, que tambem a rede publica que deveria prestar tais servigos, e carente e nao 

dispoe de condigoes adequadas para dar atendimento de qualidade nem mesmo a camada 

ordeira da populagao e que tambem necessita de tal assistencia Estatal. 
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Nos precisos termos do artigo 15 da Lei de Execugao Penal, a assistencia 

juridica 6 destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado, sendo certo que encontramos regras que se compatibilizam com tal previsao em 

outros diplomas legais, tais como no art.5°, inc. LXXIV, e 134, da CF; art.5°, § 5°, da Lei 

n° 1.060/50; Lei Complementar 80/94; art. 41, inc. IX, da LEP; Principios Basicos sobre a 

Fungao dos Advogados (ONU; adotado no 8° Congresso realizado em Hawana, Cuba, de 

27 de agosto a 07/09/1990). A teor do disposto no artigo 41, inciso IX, da Lei de Execugao 

Penal constitui direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o advogado, garantia 

tambem resguardada em diplomas como as Regras Minimas para o Tratamento do Preso 

no Brasil - Resolugao n° 14, do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 

(CNPCP), de 11 de novembro de 1994 (DOU de 02.12.94). Ademais, em consonancia com 

o artigo 89, I I I , da Lei n° 4.215/63 (Estatuto da ordem dos Advogados), que preve como 

direito do advogado "comunicar-se, pessoal e reservadamente. com seus clientes. ainda 

quando estes se achem presos ou detidos em estabelecimento civil ou militar, mesmo 

incomunicaveis". dispoe o art.41 da LEP, inciso IX, que e direito do preso a "entrevista 

pessoal e reservada com o advogado". Trata-se de um direito que tern seu fundamento no 

ambito da Constituigao Federal, que garante aos acusados ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes (art.5°, LV), assinalando ainda que a lei nao podera excluir da 

apreciagao do Poder Judiciario qualquer lesao de direito individual (art.5°, XXXV). 

Conforme estabelece o artigo 205 da Constituigao Federal, a educagao, direito 

de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a colaboragao 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da 

cidadania e sua qualificagao para o trabalho, e o art.208, § 1°, da Carta Magna determina 

que o acesso ao ensino obrigatorio e gratuito e direito publico subjetivo. Em consonancia 

com os comandos constitucionais, a Lei de Execugao Penal assegura ao preso o acesso a 

educagao, dispondo seu artigo 17 que a assistencia educacional compreendera a instrugao 

escolar e a formagao profissional do preso e do internado. 

A liberdade religiosa, garantida pela nossa Constituigao Federal de 1988, 

exprime bem a necessidade da religiao na vida destes condenados. Dentro das 

penitenciarias se ve muito dos principios constitucionais como forma de reabilitagao, 

sempre trabalhados pelos proprios presos. Sao principios basicos, necessarios para uma 

condigao digna de vida humana, e que devem ser respeitados. E inviolavel a liberdade de 

crenga, sendo assegurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da 

lei, a protegao aos locais de culto e a suas liturgias (CF/88; art.5°; § VI). Assim como esta 
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abstinencia sexual imposta pode originar graves danos a pessoa humana. Um dos recursos 

que se tern proposto para solucionar tal problema e a visita conjugal, proposta que tern 

encontrado fervorosos adeptos e adversarios, sem que se tenha concluido por uma solucao 

ideal. Este e um direito limitado por nao ser expresso na lei como um direito absoluto e 

sofre uma serie de restricoes tanto com relagao as pessoas, como as condigoes que devem 

ser impostas por motivos morais, de seguranga e de boa ordem do estabelecimento. Essa e 

a posigao da visita sexual na lei de execugao brasileira. O preso tern direito a visita do 

conjuge ou companheira e o contato intimo esta entre os direitos nao atingidos pela 

sentenga ou pela lei, porem e limitado, ja que pode ser suspenso ou restringido mediante 

ato motivador do diretor do estabelecimento. No sentido de preservar-se a ordem e os bons 

costumes, tem-se entendido que se deve permitir apenas a visitas intimas do conjuge ou da 

companheira, quando ha uma relagao amorosa estavel e continuada, excluindo-se a de 

carater homossexual e a visita de prostitutas. 

O preso tern o direito, ainda, a ser designado por seu proprio nome ou, como se 

inscreve na LEP, a "chamamento nominal". Estao proibidas, assim, outras formas de 

tratamento e designagao, como a fundada em numeros, alcunhas etc. A prescrigao visa 

preservar a dignidade humana e a intimidade pessoal do preso. O sentido da 

ressocializagao do sistema penitenciario exige que o preso seja tratado como pessoa e nao 

coisa, com rotulos que tern, por si mesmos, conteudo vexatorio e humilhante. 

Outrossim, uma das regras importantes da Lei de Execugao Penal e a de 

classificarem-se os condenados para orientar a individualizagao da execugao. Tal 

individualizagao, porem, tern o sentido de se proceder a um correto desenvolvimento da 

execugao da pena diante das necessidades decorrentes do processo que deve levar a 

insergao social do preso (regime de pena, assistencia, normas de disciplina etc.) e nao 

possibilita um tratamento discriminatory racial, politico, de opiniao, social, religioso ou 

qualquer outro analogo. Ha que haver igualdade de tratamento, salvo quanto a exigencia da 

individualizagao da pena e todos os presos devem ter os mesmos direitos e deveres. 

A audiencia especial com o diretor do estabelecimento e mais um direito do 

apenado. Deve ser permitido que o preso entre em contato direto com o diretor da prisao 

em qualquer dia da semana para qualquer reclamagao ou comunicagao. A efetiva 

observagao desse direito possibilita a diminuigao de discriminagoes e abuso de poder dos 

guardas carcerarios, e o diretor podera ter maior controle do que se passa no 

estabelecimento que dirige. De posse das informagoes do preso, a serem comparadas ou 
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descrito na Constituigao Federal, a LEP, em seu Titulo I I , segao V I I , dispoe do local 

apropriado e da nao obrigagao dos presos a pratica dos cultos. De qualquer forma, cada um 

tern a liberdade de seguir sua crenga, da maneira que lhe for mais conveniente. 

O direito a assistencia social e de suma importancia ao preso, pois serve para 

promover atividades recreativas e de integragao no presidio, fazendo ligagao entre a sua 

familia e seus amigos, ou seja, e atraves desse direito que o condenado pode reaver sua 

condigao de humano na entidade penitenciaria, tornando-se util em determinadas 

circunstancias. 

Prejudicial tanto para o preso como para a sociedade e o sensacionalismo que 

marca a atividade de certos meios de comunicagao de massa (jornais, revistas, radio, 

televisao etc.). Noticiarios e entrevistas que visam nao a simples informagao, mas que tern 

carater especulativo, nao so atentam contra a condigao de dignidade humana do preso, 

como tambem podem dificultar a sua ressocializagao apos o cumprimento da pena. Pode 

ainda o sensacionalismo produzir efeitos nocivos sobre a personalidade do preso. A 

divulgagao, e principalmente, a exploragao, em torn indiscreto, de acontecimentos 

relacionados ao preso, que possam escandalizar ou atrair sobre ele as atengoes da 

comunidade, retirando-o do anonimato, eventualmente o levarao a atitudes anti-sociais, 

com o fim de manter essa atengao publica em processo de egomania e egocentrismo 

inteiramente indesejavel. Determina-se, por isso, como direito do preso, a protegao contra 

qualquer forma de sensacionalismo, sendo defesa ao integrante dos orgaos da execugao 

penal, e ao servidor, a divulgagao de ocorrencia que exponha o preso a inconveniente 

notoriedade, durante o cumprimento da pena. 

Fundamental ao regime penitenciario e o principio de que o preso nao deve 

romper seus contatos com o mundo exterior e que nao sejam debilitadas as relagoes que 

unem o apenado aos familiares e amigos. Nao ha duvida alguma de que os lagos mantidos 

principalmente com a familia sao essencialmente beneficos para o preso, pois o levam a 

sentir, que mantendo contatos, embora com limitagoes, com as pessoas que se encontram 

fora do presidio, nao foi excluido da comunidade. Concede-se ao preso o direito da visita 

do conjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Deve a 

seguranga do estabelecimento, porem, submeter as visitas e o material que transportam a 

busca pessoal rigorosa, a fim de evitar a entrada de armas, drogas ou objetos que possam 

comprometer a boa ordem, a disciplina e a seguranga do presidio. 

Um dos problemas mais discutidos hoje no direito penitenciario, a respeito do 

assunto, e a denominada visita conjugal, sexual ou intima ao preso. Tem-se realgado que a 
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complementadas pelas dos funcionarios, tera ele melhores condicoes de coibir eventual s 

abusos e diligenciar no sentido de cumprirem-se as normas pertinentes a execugao penal. 

Outro dispositivo importante quanto a observancia dos direitos ate entao 

delineados e o de "representacao e peticao a qualquer autoridade em defesa de direito". 

Pode o preso dirigir-se a autoridade judiciaria ou a outras competentes, sem censura, para 

solicitagao ou encaminhamento de alguma pretensao ou reclamagao, de acordo com a via 

prevista legalmente. E muito comum, nas prisoes, a elaboragao de habeas corpus, de 

pedidos de revisao ou de beneficios, muitos deles atendidos, complementando-se a 

assistencia juridica que, em muitos presidios, e extremamente insuficiente. 

Destinada a execugao penal ao processo de reinsergao social do condenado, 

nao deve ficar este excluido das relagoes com o mundo exterior ao presidio, para onde 

voltara quando for posto em liberdade. O preso tern direito a liberdade de informagao e 

expressao, ou seja, de estar informado dos acontecimentos familiares, sociais, politicos e 

de outra indole, pois sua estadia na prisao nao deve significar marginalizagao da sociedade. 

Os contatos que pode manter com o mundo exterior, atraves de correspondencia, imprensa 

escrita e outros meios de comunicagao, como o radio, o cinema, a televisao etc., 

contribuem para mante-lo informado e tern como fim que nao se sinta excluido da 

sociedade. Verifica-se uma questao delicada em relagao a censura da correspondencia, que 

limita a liberdade de comunicagao do preso. Segundo preceito da Carta Magna e inviolavel 

o sigilo de correspondencia e das comunicagoes telegraficas, de dados e das comunicagoes 

telefonicas, salvo no ultimo caso por ordem judicial, nas hipoteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigagao criminal e instrugao processual penal (art.5°, XI I , da 

CF). De acordo com Ada Pellegrini (apud Gustavo Junqueira, 2005 - p. 134): 

As liberdades publicas nao sao mais entendidas em sentido absoluto, em 
face da natural restrigao resultante do principio de convivencia das 
liberdades, pelo qual nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso a 
ordem publica e as liberdades alheias. 

Nessa ordem de ideias acrescente-se, de acordo ainda com a jurista acima 

referida (Op. cit. P. 306-7): 

Deve ser considerada a inviolabilidade do sigilo da correspondencia e das 
comunicagoes telegraficas e telefonicas, com vistas a finalidade etica ou 
social do exercicio do direito que resulta da garantia; tutela desta natureza 
nao pode ser colocada para protegao de atividades criminosas ou ilicitas. 
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Desaparecera, porem, a ilicitude de qualquer violacao dos direitos de 

comunicagao do preso se for realizada para impedir a pratica de infragao penal, para obstar 

a remessa ou recebimento de objetos proibidos, para preservar a seguranga do presidio, 

para impedir a fuga ou motins, ou seja, em todas as hipoteses em que avulte o interesse 

social ou se trate de proteger ou resguardarem direitos ou liberdades de outrem ou do 

Estado, tambem constitucionalmente assegurados. 

2.3 Necessidade disciplinar 

A disciplina consiste na colaboragao com a ordem, na obediencia as 

determinagoes das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Estao sujeitos 

a disciplina o condenado a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso 

provisorio. 

A disciplina a ser construida conjuntamente com os internos deve procurar 

estabelecer um ponto de equilibrio em torno do qual se projetem as melhores condigoes 

para a execugao penal. Este ponto de equilibrio e movel e depende muito mais do bom 

senso do que de regras. 

Todos os grupos humanos necessitam de uma ordem e uma disciplina, alias, 

indispensavel em todas as manifestagoes de vida, para que seja possivel a convivencia 

harmonica entre os seus componentes. As prisoes, como agrupamentos humanos que sao, 

com a particularidade de serem compostas por pessoas que demonstram pouca 

sensibilidade social e deficiente respeito a lei, indispensaveis a convivencia na vida 

comunitaria, nao constituem excegoes a tal principio. Um dos problemas basicos de uma 

prisao e a manutengao da disciplina nos estabelecimentos penitenciarios. Ai se encontram 

as maiores dificuldades e ja se tern afirmado que o carater da administragao penitenciaria e 

sempre determinado pelas diretrizes disciplinares fixadas pela diregao. 

Como a disciplina e uma ordem estabelecida por normas delimitadoras de 

direitos e deveres, tratando-se de um estabelecimento penal deve estar adequada as 

particulares exigencias do sistema penitenciario. Sua finalidade vai alem da necessidade de 

convivencia harmonica entre os presos, devendo concorrer para melhor individualizagao da 

pena e proporcionar condigoes que estimulem as fungoes eticas e utilitarias da pena para a 

futura reinsergao social do condenado. Assim, o regime disciplinar penitenciario deve 

fundamental se em um jogo equilibrado entre um sistema de recompensas que estimule a 
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boa conduta dos internos e uma serie de sangoes para aqueles que realizam agoes que 

ponham em perigo a convivencia ordenada que se requeira em um centro penitenciario. 

A disciplina se insere na execugao da pena, que exige um processo de 

individualizagao, procura-se um jogo de equilibrio entre punigoes e recompensas como 

fator indispensavel ao processo de readaptagao social. Procura-se propiciar boas condigoes 

psicologicas para o condenado reconhecer a sua culpabilidade pela infragao que cometeu e 

dispor-se a nao reincidir, ja porque a convivencia da disciplina suscita, desenvolve e 

consolida bons habitos a respeito das normas de boa conduta para com as pessoas da 

mesma categoria, assim para com as diversas categorias, o que, conforme o caso contribui 

para a educagao ou a reeducagao, ou entao para a nao-degeneragao, nao-degradagao, e, 

pois, para o futuro ajustamento ou reajustamento familiar, comunitario e social. Com esse 

sistema de equilibrio de sangoes e recompensas, submete-se o problema da disciplina a 

tratamento legislativo cientifico e humanizado. 

2.3.1 Principio da legalidade 

Embora se afirme no artigo 45 da Lei de Execugoes Penais, que nao havera 

falta nem sangao disciplinar sem previsao legal ou regulamentar, a propria lei Federal 

define as faltas disciplinares graves e as sangoes aplicaveis, deixando a lei local a previsao 

das faltas medias e leves, bem como as respectivas sangoes. Nestes termos, nao se pode 

instituir pelos regulamentos dos presidios qualquer outra falta disciplinar nem criar outras 

sangoes disciplinares alem daquelas previstas na Lei de Execugao Penal e nas leis locais. 

As sangoes nao poderao colocar em perigo a integridade fisica e moral do 

condenado; como tambem se veda o emprego de cela escura e as sangoes coletivas. 

2.3.1.1 Sangoes crueis 

A Constituigao Federal impoe a todas as autoridades o respeito a integridade 

fisica e moral do detento e do presidiario (art.5°, XLIX), o mesmo fazendo o Codigo Penal 

(art.38). Em consonancia com tais dispositivos, determina a Lei de Execugao Penal que as 

sangoes nao poderao colocar em perigo a integridade fisica e moral do condenado (at.45, § 

1°). 

Estao, pois, proibidas todas as sangoes disciplinares que impliquem castigos 

fisicos, redugao de agua, alimentagao ou vestuario, isolamento em celas insalubres, etc. A 
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infragao a essa regra pelas autoridades constituira, crime de abuso de autoridade (artigos 3° 

e 4° da Lei n° 4.898, de 9 -12 - 65). 

2.3.1.2 Cela escura 

Sao conhecidos os abusos cometidos a pretexto de manter-se a disciplina com o 

encerramento do preso em celas escuras, as vezes propositalmente alagadas. sem qualquer 

tipo de instalacao sanitaria, de agua, aeracao ou cama, o que pode causar males ffsicos e 

mentais. Tal sancao e agora totalmente proibida pela nossa legislacao. Dispoe a lei que a 

sancao de isolamento deve ser cumprida na propria cela, ou em local adequado nos 

estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. Coibe, assim, nao so o uso de celas 

escuras, mas tambem de todas as inabitaveis ou insalubres. 

2.3.1.3 Sangoes coletivas 

Sao vedadas pela lei as sangoes coletivas. Esse principio decorre do preceito 

constitucional segundo o qual nenhuma pena passara da pessoa do condenado (art.5°. XLV. 

da CF). Muitas vezes a manutengao da ordem e da disciplina tern servido como 

justificativa para que se infrinjam aos presos sangoes coletivas, quando e principio basico 

de justiga de que nao se deve aplicar qualquer sangao em caso de simples duvida ou 

suspeita. Sabe-se que tern ocorrido comumente punigao a todos os presos de uma cela, 

galeria ou pavilhao, quando a administragao deseja castigar autores de uma infragao 

disciplinar que nao sao conhecidos. 

A aplicagao disciplinar deve ser individualizada, apos a devida apuragao dos 

fatos e da autoria, pelo procedimento regulamentar, levando-se em conta na fixagao da 

reprimenda, inclusive, a pessoa do infrator. (art.57 da LEP). 

2.4 Ciencia das normas disciplinares 

O condenado ou denunciado, no inicio da execugao da pena ou prisao, sera 

cientificado das normas disciplinares impostas, e o que preceitua o art.46 da LEP. 

Diante do Direito Penal, para que alguem seja considerado culpado por um ato 

praticado e necessario que tenha ele, ou possa ter, ciencia da ilicitude de sua conduta, pois 
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a obediencia as normas pressupoe que o sujeito as conhega. Por essa razao, dispoe o 

Codigo Penal que esta isento de pena quern age com erro inevitavel sobre a ilicitude do 

fato (art.21, caput). 

E necessario, portanto, que, os presos ao ingressarem no presidio, aqueles que 

ja sabem ler sejam munidos de um exemplar do manual de instrucao ou de um texto em 

que estejam expostos seus deveres e direitos e previstos as faltas e sangoes aplicaveis em 

caso de infragao a essas regras. Para os que ainda nao sabem ler, a ciencia dessas normas 

devera ser feita por outro artificio, podendo-se incluir o estudo dessa materia no curriculo 

da instrugao educacional. 

Sabe-se, que os recem-chegados a prisao sao os que mais cometem faltas 

disciplinares, principalmente em razao da ausencia de conhecimento ou compreensao dos 

regimentos, pois alegam nao ter ciencia dessas normas. Cumprindo-se o dispositivo em 

estudo afasta-se a alegagao da ignorancia ou erro, deliberado ou provocado, das normas 

disciplinares pelo condenado ou preso processual. 

2.4.1 Poder disciplinar 

O poder disciplinar, na execugao da pena privativa de liberdade, sera exercido 

pela autoridade administrativa conforme as disposigoes regulamentares, conforme o art.47 

da LEP. 

Como uma das excegoes aos principios de judicializagao, preve a lei que o 

poder disciplinar, na execugao da pena privativa de liberdade, cabe as autoridades 

administrativas, conforme as disposigoes regulamentares. Sao elas, pois, que estabelecem 

os regulamentos, impoem as sangoes e concedem as recompensas. interferindo o juiz da 

execugao apenas em casos de infringencia as normas estabelecidas pela lei ou pelo 

regulamento. 

As sangoes disciplinares sao aplicadas, conforme o caso, pelo diretor do 

estabelecimento ou por conselho disciplinar. enquanto a execugao esta a cargo da 

autoridade administrativa conforme dispuser o regulamento, variando de prisao para prisao 

em decorrencia das realidades proprias e peculiaridades de cada uma (diretor do presidio, 

chefe de disciplina, chefe de setor etc.). A concessao de recompensas tambem fica a cargo 

das autoridades administrativas. 
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2.5 Da transgressao dos deveres - faltas graves 

Diante do que foi exposto outrora, constata-se que, ao ser condenado, o 

individuo deve ser submetido a determinadas regras, que variam de acordo com o crime 

perpetrado. bem como as proprias condigoes pessoais do mesmo, buscando-se, acima de 

tudo, o atingimento da finalidade precipua da pena, qual seja, a ressocializagao. Em face 

disso, uma vez transgredindo essas regras, quer seja pelo cometimento de falta grave ou de 

qualquer outra infragao disciplinar. percebe-se que o apenado nao esta se subordinando 

efetivamente a realidade carceraria nem tampouco demonstrando aptidao psicologica para, 

uma vez cumprida a pena, retornar ao convivio social. Dessa forma, constata-se que o 

cometimento de infragoes no decorrer da aplicagao da pena, sobretudo da falta grave, em 

face da sua propria natureza e potencialidade lesiva, e um forte indicio de que o fim 

ressocializador da pena nao esta sendo atingido a contento, pois, repita-se, se o apenado. 

ainda encontrando-se sob a custodia do Estado se insubordina as normas disciplinares 

impostas, provavelmente nao estara apto ao convivio social apos a reaquisigao da 

liberdade. 

2.5.1 Classificagao das faltas disciplinares 

As faltas disciplinares classificam-se em leves, medias e graves. A legislagao 

local especificara as leves e medias, bem assim as respectivas sangoes. A competencia da 

lei local para especificar as sangoes aplicaveis as faltas leves e medias nao permite que o 

legislador possa instituir outras que nao previstas expressamente no artigo 53 da LEP. 

2.5.2 Especies de faltas graves 

A priori, e relevante que se ressalte que, segundo a lei, e punida a tentativa de 

qualquer fato que constitua falta disciplinar com a mesma sancao a ser aplicada em caso de 

consumagao. Evidentemente, como na tentativa as conseqiiencias do fato nao existem ou 

nao sao tao graves quanto na consumagao, na fixagao da sangao disciplinar sera tida em 

vista essa circunstancia para a escolha da natureza ou duragao da punigao. 

Dessa forma, de acordo com o art.50 da Lei de Execugoes Penais, cometem 

falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de 

movimento para subverter a ordem ou a disciplina, participar, e tomar parte, e colaborar 
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com o movimento de subversao da ordem ou da disciplina, quer por meios materials, como 

praticando violencias, ameacas etc., querem por meios morais, como planejando ou 

organizando as atividades. Incitar corresponde ao induzimento. provocacao a estimulacao 

para o feito; a fuga, e consequentemente a sua tentativa, ao contrario do que ocorre na 

legislacao penal, que considera crime apenas a evasao praticada com violencia, a falta 

disciplinar configura-se ainda quando o preso nao se utiliza desses meios para deixar a 

prisao; possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade fisica de 

outrem, fato comum nos estabelecimentos penitenciarios e a obtencao ou fabricacao pelo 

preso de armas ou outros instrumentos idoneos para o ataque pessoal (estiletes, laminas 

etc.) confeccionados com materials de uso nas cozinhas ou oficinas; como tambem, 

provocar acidentes de trabalho; refere-se a lei ao comportamento doloso do sujeito e nao a 

culpa, como, alias, em todos os outros desse dispositivo. Provocar tern mais o sentido de 

produzir, promover, que implica a ideia de desejar que ocorra alguma coisa; salientam-se 

tambem quern descumprir, no regime aberto, as condigoes impostas; e denominado como 

outra falta grave, assim sendo, comete falta grave, portanto, o condenado que esta 

cumprindo pena em regime aberto e desobedece qualquer dessas condigoes legais ou 

judiciais, as condigoes gerais e obrigatorias de tal regime estao previstas no art. 115 da 

LEP; por fim, arrola-se na LEP como falta disciplinar grave, inobservar os deveres 

previstos nos incisos II e V do artigo 39, desta lei, assim, a desobediencia a ordem de um 

funcionario e o desrespeito a qualquer pessoa com que o preso deva relacionar-se, bem 

como a inexecugao do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas sao condutas 

sancionadas como faltas graves 

O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisorio. 

2.5.2.1 A pratica de crime doloso 

Tambem configura falta disciplinar grave tanto para os condenados que cumpre 

pena privativa de liberdade, como, em regra, aqueles submetidos as penas restritivas de 

direitos, a pratica de fato prevista como crime doloso. Nao faz a lei qualquer distingao 

quanto a especie de crime, constituindo qualquer ilicito nao culposo infragao disciplinar 

grave. Incluem-se, os crimes preterdolosos que, em ultima analise, sao tambem dolosos 

quanto ao crime antecedente. A pratica de crimes culposos pode ser prevista pelo 

legislador local como falta media ou leve. O mesmo pode ocorrer com a pratica de 
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contravengao, desde que o fato nao constitua, per si, falta disciplinar grave, como o de 

possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade fisica de outrem, o de 

entregar-se a vadiagem, etc. Nao se referindo a lei a "condenagao", mas a "pratica de fato 

previsto como crime", a aplicagao da sangao disciplinar independe de que o fato esteja 

ainda sendo objeto de inquerito ou agao penal, devendo apenas ser obedecidos a lei e o 

regulamento referentes ao procedimento disciplinar para que a sangao seja imposta. 

E expressa a lei no sentido de que, havendo a pratica de crime, devem ser 

instaurados os dois processos (penal e administrativo), de que resultarao as sangoes das 

duas especies. Nao se trata, evidentemente, de violar o principio non his in idem, pois, 

trata-se de infragoes a ordenamentos juridicos diversos (de direito penal e de execugao 

penal), como alias ocorre tambem com a aplicagao de sangoes penais e civis quando da 

pratica de crime de que resulta prejuizo. O condenado, alias, em decorrencia do mesmo 

principio, pode tambem ser sujeitado a sangao civil pelos eventuais danos causados em 

decorrencia de falta disciplinar. 

2.5.2.2 Concurso de faltas disciplinares 

Nao preve a lei qualquer dispositivo a respeito do concurso de faltas 

disciplinares. Assim, na hipotese da pratica de duas ou mais infragoes, devem-se aplicar as 

sangoes previstas isoladamente para cada uma delas e, pelo principio geral, serem elas 

executadas na forma progressiva se nao for possivel a execugao delas simultaneamente. 

Nao ha que se falar de previsao legal, em falta disciplinar continuada. A continuagao 

delitiva e uma ficgao criada pela lei penal e nao uma realidade intrinseca a ser reconhecida 

na esfera disciplinar das prisoes. De outro lado, porem, somente podera ser aplicada uma 

sangao, e nesse caso a mais grave, se um fato constituir, em tese, duas faltas. A isso obriga 

o principio non bis in idem, que veda a punigao multipla por um so fato. 

2.5.2.3 Das sangoes aplicadas 

Assim como no Direito Penal, as sangoes disciplinares nao podem ter um 

tratamento exclusivamente retributivo, objetivo e uniforme para todos os presos com a 

cominagao e aplicagao rigidamente relacionadas com a falta praticada. A conduta faltosa 

do sentenciado nao deve ser julgada a luz de um calculo friamente aritmetico, mas resultar 

de um juizo de valor a respeito do fato e de seu autor. 
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Alem de prever duas sangoes alternativas para as faltas disciplinares graves e 

outras duas para medias ou leves, determina a lei que na aplicagao delas levar-se-a em 

conta a pessoa do faltoso, a natureza e as circunstancias do fato, bem como as 

conseqiiencias; e o que vislumbra o art.57 da LEP. 

Quanto ao fato, e possivel distinguir, por exemplo, a sua natureza, sendo mais 

grave ou leve em determinadas situagoes. Tambem devem ser apreciadas as conseqiiencias 

da falta, que poderao ser relevantes ou quase nulas, merecendo lembranga a circunstancia 

de nao se ter consumado a infragao. Alem disso, devem ser consideradas as demais 

circunstancias do fato, como os motivos determinantes, os meios utilizados, o concurso 

com outros presos, a emogao do autor etc. Por fim, mas nem por isso com menos relevo, 

deve-se apreciar a pessoa do preso, ou seja, sua personalidade, seus antecedentes, a 

reincidencia generica ou especifica em faltas disciplinares etc. 

Essas circunstancias devem ter valor primordial com relagao ao tempo de 

duragao das penas de suspensao ou restrigao de direitos e de isolamento. sempre 

obedecendo ao periodo maximo fixado em lei. 

2.5.2.4 Competencia para a aplicagao das sangoes 

Apurada a falta disciplinar pelo procedimento adequado, conforme determina a 

lei local ou regulamento, as sangoes de advertencia, repreensao e suspensao ou restrigao de 

direitos serao aplicadas pelo diretor do estabelecimento penal. Entretanto, tratando-se de 

falta disciplinar grave, que acarreta o isolamento, somente o conselho disciplinar, que 

tambem deve ser organizado e disciplinado pela lei estadual, pode aplicar tal sangao. 

A Lei de Execugao Penal nao consigna a hipotese de recurso da decisao do 

diretor, do conselho disciplinar ou de outra autoridade administrativa, mas a lei local ou o 

regulamento pode preve-lo em atengao ao principio de que e ele um dos instrumentos da 

defesa do condenado. 

2.5.2.5 Das recompensas 

Tao importante quanto a aplicagao de sangoes as faltas disciplinares para 

regular execugao da pena, no sentido de reintegrar-se a sociedade o condenado, e o 

estabelecimento de um sistema de recompensas como fator de boa convivencia prisional e 

processo de readaptagao. Dispoe a Lei de Execugao Penal, que as recompensas tern em 
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vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboracao com 

a disciplina e de sua dedicacao ao trabalho. Assim, os atos do condenado que ponham em 

relevo uma boa conduta, seu espirito de trabalho e sentido de responsabilidade no 

comportamento pessoal e nas atividades organizadas do estabelecimento e o cumprimento 

integral de seus deveres sao estimulados mediante um sistema de recompensas. Assim 

sendo, o art.55 da LEP revelam que as recompensas tern em vista o bom comportamento 

reconhecido em favor do condenado, de sua colaboracao com a disciplina e de sua 

dedicacao ao trabalho. 

A concessao de recompensa constitui-se tambem em processo destinado a 

individualizar a execugao penal, um dos principios basicos do regime de cumprimento das 

penas privativas de liberdade. 

2.5.2.5.1 Especies de recompensas 

A natureza, concessao e gozo das recompensas deve ser objeto de 

regulamentagao, de modo que fique garantida a sua participagao finalista no regime de 

execugao penal individualizada e, ao mesmo tempo, previna possiveis concessoes segundo 

arbitrio desta ou daquela autoridade. Por isso preve o art.56 quais as especies de 

recompensas: o elogio e a concessao de regalias. No seu paragrafo unico, diz mencionado 

artigo que a legislagao local e os regulamentos estabelecerao a natureza e a forma da 

concessao de regalias. 

O elogio e uma especie de distingao, e o reconhecimento direto da boa conduta 

do sentenciado nos varios setores de atividade (disciplina, aprendizado, trabalho etc.), 

marcando o merito do condenado e servindo de estimulo para que se persevere na reta 

intengao de emendar-se e readaptar-se futuramente a vida social. Deve ficar constando no 

prontuario do condenado e pesara na aferigao de seu comportamento carcerario. 

Tambem e recompensa a concessao de regalias, que deverao ser previstas na 

legislagao local e nos regulamentos. Tratando-se de privilegios, nao podem ser eles o 

exercicio de direito ja garantido ao preso pela legislagao. Como exemplo de regalias a 

serem previstas nas legislagoes locais podem ser citadas: visitas extraordinarias; frequencia 

a pratica de atividades desportivas; a sessoes cinematograficas, de televisao ou outros 

espetaculos promovidos no estabelecimento; utilizagao de biblioteca ou de cessao de livros 

para simples recreagao; uso nas celas de aparelho de radio; assistencia a atos sociais 

programados no estabelecimento; transferencia para outro pavilhao etc. 



51 

2.5.3 A relagao entre a estrutura carceraria e o cometimento de faltas disciplinares (falta 

grave) 

E preciso observar que na administragao das prisoes, o Estado incorpora a 

demanda punitiva produzida socialmente, voltando-se concretamente para os internos e 

condenados com uma estrutura alicercada na violencia, amparada pelo medo e pela 

desconfianca. Os casos freqiientes sao de espancamentos e tortura. alguns dos quais 

tornados publicos pelo trabalho de pessoas e entidades comprometidas com os Direitos 

Humanos, sao, apenas, a face mais eloquente de um massacre cotidiano aceito e 

legitimado, via de regra, pelas proprias autoridades publicas. 

O Estado e o responsavel pela ressocializagao do condenado, mas o que se tern 

visto com frequencia e a sua omissao e negligencia, trazendo ao seio carcerario privagoes e 

sofrimento a vida dos apenados, concorrendo ate entao para a revolta, medo, adesao a 

delinquencia, bem como para aumentar a rejeigao dos valores sociais geralmente 

reconhecidos. Assim sendo, o papel do Estado esta invertido, fazendo com que os 

condenados se deixem levar por politicas criminais falidas e mediocres, levando-os ao 

cometimento de faltas disciplinares, sobretudo graves, deixando claro que o mundo 

carcerario e uma escola de deliquentes e bandidos. 

Como instituigao total, a prisao necessariamente deforma a personalidade, 

ajustando-a a subcultura prisional. O problema da prisao e a propria prisao, que se destaca 

por ser um lugar superlotado, ocioso e promiscuo. 

A estrutura carceraria e de grande importancia e essencial para que haja a 

ressocializagao de forma clara, honesta e justa. Nos dias atuais, o Brasil encarcera a quarta 

maior populagao do mundo de apenados, ou seja, um numero elevado de presos, cujos 

direitos nao sao resguardados e quando estes chegam na prisao encontram apoio para um 

mundo devasso e cruel, onde a realidade e a lagrima, a revolta e o odio. O que se pode 

constatar e que o Estado nao tern contemplado, na maioria dos presidios brasileiros, sua 

politica ressocializadora que tern como objetivo principal, trazer o homem ao seio social de 

forma digna. 



CAPITULO 3 O SISTEMA CARCERARIO DA PENITENCIARIA ESTADUAL DO 
SERIDO E O FIM RESSOCIALIZADOR DA PENA 

Nos limites das responsabilidades governamentais em uma unidade da 

federacao, e possivel revolucionar a instituicao prisional se se tiver coragem para tanto e, 

sobretudo, uma politica definida. E preciso ver os internos e condenados, primeiramente, 

como sujeitos portadores de direitos, reconhecendo o fenomeno da cidadania ali onde ele 

tern sido tradicional e solenemente ignorado. Ato continuo a esta disposicao elementar, e 

preciso saber, em cada detalhe, dos mecanismos concretos pelos quais a instituicao 

prisional se afirma destruindo a autonomia dos individuos e negando-lhes a condigao de 

humanidade que caracteriza a condigao dos seres livres. 

3.1 Uma analise critica do sistema penitenciario brasileiro 

Nao se deve deixar abater pela situagao caotica do estado em que se encontra o 

sistema carcerario no pais. Deve-se envergonhar diante de tamanha negligencia estatal e 

social. A realidade do mundo hostil e melancolico se pode verificar nos resultados e 

revoltas dos condenados diante de tantas rebelioes vistas por todo um pais que se diz 

democratico. 

A populagao carceraria do nosso pais e de aproximadamente trezentos mil 

presos, divididos pelas regioes, onde se pode constatar que muitos estabelecimentos nao 

possuem condigoes dignas para a convivencia humana. Um dos exemplos mais conhecido 

e ate divulgados culturalmente no Brasil e a da Casa de Detengao de Sao Paulo - O 

Carandiru, que embora oferecesse vagas para 3.250 presos, registrou mais de oito mil, sem 

condigoes dignas de sobrevivencia, valendo-lhe o titulo mundial de "inferno", vez que 

habitualmente o que mais se vivenciava naquele recinto tao tenebroso era a violencia e os 

massacres. 

A prisao, de acordo com a visao da sociedade brasileira, e o lugar reservado a 

hospedagem de criminosos, tutelados pelo Estado. A fungao estatal e a reinsergao do preso, 

ou seja, respeitar seus direitos como ser humano, e trazer de volta o condenado a sua 

familia, e fazer da sua consciencia a arma para o seu retorno a sociedade. Mas na realidade 

isto e pura Utopia, o que se verifica e a total negligencia do Estado diante de tal situagao, e 

uma forma desumana que se encontra nos estabelecimentos penitenciarios brasileiros, 

ferindo direitos constitucionalmente protegidos. 
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O mundo do crime aborda aspectos tao violentos quanto excitantes, oferecendo 

solugoes para problemas tao complexos quanto a educagao, saude e trabalho. 

E hora de retirar a mascara e assumir a responsabilidade de ser coerente e 

racional, de advogar a otimizagao do sistema considerando a ressocializagao como objetivo 

primeiro. 

Os estabelecimentos penais sao os lugares destinados ao cumprimento da pena 

privativa de liberdade, que atraves da instituigao de tecnicas sociais de disciplina e 

reconstrugao moral, devem educar o preso de maneira que ele nao venha realizar 

novamente agoes desviantes. As instituigoes penais tern por missao a adogao de um 

proposito educativo, ou seja, essas possuem por objetivo educar o preso de maneira que ele 

se torne apto ao retorno a vida social. 

A disciplina aplicada pelo estabelecimento penal ao apenado possui como 

conteudo um conjunto de metodos com o objetivo de permitir o controle minucioso das 

operagoes do corpo e, assim, realizar a sujeigao constante de suas forgas e impor uma 

relagao de utilidade e docilidade. As disciplinas impostas ao criminoso adestram-se de 

maneira a torna-lo, simultaneamente, docil e Util, tanto ao estabelecimento penal como a 

sociedade como um todo. 

Analisando-se a natureza da pena, passamos pela compreensao do castigar, 

oriundo do direito subjetivo estatal. Nesse sentido, valhamo-nos dos ensinamentos de 

Mirabete (2000, p. 24), quando preleciona, in verbis: 

A ressocializagao nao pode ser conseguida numa instituigao como a 
prisao. Os centros de execugao penal, as penitenciarias, tendem a 
converter-se num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as 
graves contradigoes que existem no sistema social exterior (...) A pena 
privativa de liberdade nao ressocializa, ao contrario, estigmatiza o 
recluso, impedindo sua plena reincorporagao ao meio social. A prisao nao 
cumpre uma fungao ressocializadora. Serve como instrumento para a 
manutengao de estrutura social de dominagao. 

O sistema penitenciario brasileiro, no entanto, revela uma peculiaridade em 

relagao aos existentes nos demais paises do mundo. Em todos os sentidos, o sistema penal 

brasileiro e enorme. Diferente dos outros paises, o Brasil nao possui uma autoridade 

prisional centralizadora. Ao inves de um sistema nacional, cada estado administra seu 

complexo de penitenciarios, cadeias e delegacias. 
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3.2 Regulamento disciplinar do sistema penitenciario do Rio Grande do Norte - Portaria 
064/97 

O respectivo Regulamento tern por finalidade especificar e classificar as 

infracoes disciplinares, estabelecer normas e a aplicagao das sangoes disciplinares e a 

classificagao do comportamento dos apenados que formam o Sistema Penitenciario deste 

Estado. E dever da Diregao e servidores das Unidades Penais, tratarem os apenados com 

urbanidade, justiga e interesse pelos seus problemas. Em contrapartida, os apenados por 

sua vez devem demonstrar respeito para com a Diregao e servidores. Desta forma, e 

possivel uma harmonia em tal estabelecimento, por buscar o interesse maior e atingir o 

principal objetivo, que e ressocializagao do apenado. 

3.2.1 Disciplina carceraria 

A Disciplina e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposigoes que fundamentam e coordenam o seu funcionamento 

regular e harmonico, traduzindo-se no perfeito cumprimento do dever por parte de todos e 

cada um dos componentes desse sistema. 

Serao consideradas faltas disciplinares todas as agoes e omissoes praticadas 

pelo apenado, inerentes as normas constantes no regulamento; nao pode haver duvida ou 

suspeita face ao acontecimento. Nenhuma punigao podera colocar em perigo a saude. nem 

ofender a dignidade humana; o apenado que concorrer de qualquer maneira para a pratica 

da infragao disciplinar. incidira na mesma sangao aplicada ao transgressor. 

3.2.2 Sangoes disciplinares 

As sangoes disciplinares sao aplicaveis aos apenados transgressores conforme 

o grau da sua falta. Podendo classificar em: repreensao; isolamento em cela especial ou em 

alojamento, por um periodo de oito a trinta dias; transferencia de estabelecimento; 

isolamento em cela de seguranga maxima por um periodo de oito a trinta dias, esta devera 

ter as mesmas condigoes da cela individual comum, devem-se observar a higiene. 

ventilacao e iluminagao satisfatorias, dispondo de instalagoes sanitarias. cama e colchao. O 

infrator recolhido a cela de seguranga maxima, tera direito a banho de sol uma vez por 
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semana. Podem ser consideradas sangoes secundarias: perda de favores; suspensao de 

visitas; regressao do comportamento disciplinar e apreensao de valores e objetos. 

3.2.2.1 Aplicagao das sangoes 

Nas aplicagoes das sangoes disciplinares, ter-se-ao em conta os antecedentes do 

apenado, o motivo que determinou a infragao, as circunstancias em que ocorreu e as 

conseqiiencias que acarretou. 

Compete ao Diretor do Presidio aplicar as sangoes disciplinares, excetuadas as 

transferencias de estabelecimentos, da competencia exclusiva do Coordenador do 

SISPERN (Sistema Penitenciario do Rio Grande do Norte). 

E de suma importancia para que seja aplicada a sangao ao apenado a 

verificagao das circunstancias atenuantes: personalidade abonadora do apenado; nao ser 

reincidente generico ou especifico; ser menor de 21 (vinte e um) ou maior de sesscnta 

anos; ter confessado espontaneamente a autoria da falta; ter procurado, logo apos a falta, 

evitar ou minorar suas conseqiiencias. 

Podem-se analisar ainda as circunstancias agravantes: a personalidade 

desabonadora do apenado; a reincidencia; coagir ou induzir outros apenados a pratica da 

infragao; ter praticado a falta quando em virtude da confianga nele depositada pelas 

autoridades administrativas, gozava da liberagao de algumas normas gerais de seguranga e 

ter agido em conluio com funcionarios. Assim sendo, a aplicagao da sangao sera de uma 

maneira rigida, com o objetivo de manter a ordem e a harmonia no sistema carcerario. 

A execugao da sangao disciplinar aplicada podera ser suspensa 

condicionalmente por seis meses, quando, a criterio do Diretor da Unidade Penal, as 

circunstancias, a gravidade e a personalidade do agente demonstrar a presungao de que nao 

voltara a transgredir. E de comoda razoabilidade esta suspensao, pois, de tal maneira, o 

apenado tern a chance de demonstrar suas verdadeiras intengoes, nao voltando a 

transgredir. Se no periodo da suspensao condicional, o preso nao cometer novas infragoes, 

extinguir-se-a a punibilidade. 

Caso o apenado venha a cometer nova falta no curso da suspensao (seis meses), 

a sangao suspensa sera executada cumulativamente com a que vier a sofrer pela nova 

infragao cometida. A sangao tambem podera ser suspensa em caso que um medico 

credenciado pelo SISPERN a desaconselhar por motivo de saude, em parecer acolhido pelo 

Diretor da Penitenciaria. 
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3.2.3 Comportamento do apenado 

O apenado ao ingressar no SISPERN passara por um periodo probatorio de 

noventa dias. Durante este tempo, serao observadas suas atividades intelectuais e 

profissionais, nao tendo classificacao de comportamento, permanecendo no indice neutro. 

E uma fase de adaptacao prisional, para realmente descobrir seus dotes. O apenado que 

cometer qualquer infragao durante o periodo probatorio, permanecera neste periodo por 

mais noventa dias, a contar da data da infragao. 

O comportamento dos apenados deve ser classificado em: bom, apos o periodo 

probatorio; otimo, apos seis meses, no minimo de internamento em qualquer unidade 

prisional do referido Estado; excelente, apos um ano de internamento. 

Atribui-se conceito negativo ao preso somente em caso de sangao disciplinar, 

desvio de conduta ou inadaptagao as atividades laborativas e educacionais. O conceito 

negativo interrompe a contagem de tempo para efeito de classificagao do apenado, ou o 

desclassificara, conforme o caso. A desclassificagao determina a regressao no 

comportamento imediatamente inferior ou ao neutro, de acordo com a gravidade da 

infragao disciplinar. Em caso de fuga o apenado regredira automaticamente para o periodo 

neutro, independentemente do comportamento em que esteja classificado. 

O cometimento de fuga por parte dos apenados que se encontre em regime 

aberto ou semi-aberto sera informado ao Juiz da Vara de Execugoes Penais, com a 

respectiva solicitagao de regressao para o regime fechado. Decorrido um ano da recaptura, 

o apenado que nao cometer qualquer infragao disciplinar, podera ser submetido a exames 

para a reabertura do regime. 

3.2.4 Faltas disciplinares e sangoes disciplinares. 

De acordo com o regulamento suso aludido, as faltas disciplinares podem ser 

classificadas como de terceiro, segundo e primeiro graus, segundo a ordem decrescente de 

sua gravidade. 

Sao consideradas faltas de terceiro grau (leves): portar-se de modo irreverente 

diante do Diretor da Unidade Prisional e de outras autoridades que compoem o Sistema 

Penal e Judiciario do Estado; usar expressoes desrespeitosas a companheiros e 

funcionarios; assumir atitudes irreverentes perante funcionarios ou visitantes; permutar 

objetos de seu uso pessoal; efetuar compra ou venda nao autorizada a outro apenado ou 
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funcionario; executar servigos alheios a Unidade Penal sem autorizagao da autoridade 

competente; portar ou conservar em seu poder, na cela ou alojamento, objetos proibidos; 

perturbar o trabalho, as reunioes ou o repouso; retardar ou discutir o cumprimento de 

ordem ou tarefa que lhe foi confiada; deixar de comparecer aos lugares em que sua 

presenga seja obrigatoria, ou ausentar-se sem a devida permissao; ofender a moral de outro 

apenado ou com ele discutir de forma reprovavel; fazer refeigao fora do local ou horario 

proibido; recusar-se ao cumprimento do dever de trabalho; descumprir determinagoes ou 

prescrigoes medicas; dirigir-se sem autorizagao a autoridades ou pessoas estranhas a 

Unidade penal. 

Estas faltas quando verificadas terao como sangao a repreensao; suspensao de 

lazer de ate quinze dias; suspensao de favores de ate quinze dias e o confinamento em cela 

especial de um a quinze dias. 

De acordo com tal regulamento, vislumbra-se a hipotese de faltas de segundo 

grau (medias) como: desobedecer a funcionario ou desacata-lo no exercicio da sua fungao; 

resistir a execugao de ordem legal; imputar falso a administragao, a funcionarios ou 

apenados; abandonar o trabalho sem permissao de quern de direito; praticar ato obsceno ou 

gesto indecoroso; abster-se de alimentos como gesto de rebeldia; induzir outrem a 

transportar correspondencia ou introduzir objeto no estabelecimento, sem o conhecimento 

da administragao; provocar discordia entre funcionarios e apenados; impor sujeicao a outro 

apenado em proveito proprio ou alheio; confeccionar, portar ou utilizar chave ou 

instrumento de seguranga do estabelecimento, sem autorizagao; veicular por meio escrito 

ou oral, criticas a administragao da Unidade Prisional, ressalvado o direito de 

representagao ou deniincia a autoridade competente, quando tiver seu direito prejudicado: 

efetuar ligagoes telefonicas sem autorizagao da autoridade competente; utilizar-se de local 

improprio para a satisfagao de necessidade fisiologica; disseminar ou provocar doenga ou 

estado de precariedade fisica para eximir-se de obrigagoes; praticar agiotagem ou alugar 

objetos de uso pessoal; afixar cartazes de quaisquer especies, rabiscar, sujar ou escavar as 

paredes da cela, alojamento ou outras dependencias da Unidade Penal, sem autorizagao 

expressa da Diregao. 

Nestes termos, o regulamento determina que cometidas tais faltas, deverao ser 

punidas da seguinte forma: suspensao de favores de cinco a quinze dias; regressao do 

comportamento disciplinar; transferencia do trabalho, quando a falta for relacionada com 

este; confinamento em cela especial de oito a vinte dias. 
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Por fim, tem-se as faltas de primeiro grau (graves) que, como o proprio nome 

ja vincula, sao consideradas de maior gravidade, onde se fere realmente a ordem e a 

disciplina do estabelecimento. Quando cometidas, revestem-se de revoltas e abusos por 

partes dos detentos. Assim, pode se verificar a falta de primeiro grau quando o apenado: 

evadir-se ou tentar evadir-se; provocar ou participar de rebeliao; incitar movimento de 

subversao da ordem ou da disciplina ou dele participar; praticar atos constitutivos de 

crimes ou contravencoes previstas na Lei Penal; provocar acidentes de trabalho: portar. 

ocultar ou utilizar arma ou instrumento assemelhado; atentar contra o patrimonio publico 

ou privado; adquirir, usar ou fornecer substancia toxica ou bebida alcoolica; falsificar. 

alterar ou fazer uso de cartoes de identidade transito ou qualquer outro documento 

fornecido pela Administragao. 

A maneira de punir tais faltas classifica-se em: suspensao de favores de quinze 

a trinta dias; regressao do comportamento disciplinar; confinamento em cela especial de 

dez a trinta dias. Em tais faltas, havendo presuncao de periculosidade, o apenado pode ser 

confmado no Pavilhao de Seguranga Maxima, por conveniencia da ordem e da disciplina. 

De acordo com a gravidade do fato, o apenado podera ainda retornar ao periodo probatorio, 

independentemente do comportamento em que se encontre no ato da infragao. 

As sangoes disciplinares sao registradas no prontuario individual do detento. O 

registro das sangoes de terceiro grau (leves) podera ser cancelado se outras sangoes nao 

forem cometidas num periodo de seis meses. Sera igualmente cancelado o registro em caso 

de pedido de revisao julgado procedente. Compete ao Diretor do Presidio aplicar as 

sangoes. 

3.2.5 Processo disciplinar 

Quando se verifica a falta cometida, o sentenciado e conduzido a diretoria da 

Unidade Prisional para o registro da ocorrencia. De acordo com a gravidade do fato, o 

Diretor podera determinar o confinamento do infrator, ficando este aguardando o 

julgamento pela Comissao Tecnica de Classificagao. 

A ocorrencia devera ser comunicada pelo Diretor a Comissao num prazo de 

vinte quatro horas. A Comissao Tecnica realizara as diligencias necessarias a elucidagao 

do fato no prazo de quatro dias, cabendo-lhe: requisitar o prontuario individual do apenado 

e ouvir o infrator, a parte ofendida e as testemunhas. 
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Instaurado o processo disciplinar, a Comissao Tecnica opinara quanto a 

responsabilidade do apenado e propora ao diretor a sangao que entender cabivel. O Diretor 

proferira decisao dentro de quarenta e oito horas. 

Em qualquer epoca, o apenado podera requerer a revisao do processo, desde 

que: a decisao tenha sido fundamentada em testemunho ou documento comprovadamente 

falso; a sangao tenha sido aplicada em desacordo com as normas do regulamento. Os 

pedidos sao encaminhados a Comissao tecnica para instauragao e decisao. 

3.2.5.1 Prerrogativas do apenado 

Sao prerrogativas fundamentals inerentes a personalidade do apenado o 

tratamento com o aprego que merecer pelo seu comportamento, nada devendo exigir dele 

que possa degrada-lo de sua condigao. Durante a execugao da punigao disciplinar. o 

apenado conservara todos os direitos que nao haja perdido ou nao lhe tenham sido 

suspensos, por forga do regulamento. Fora das outorgas decorrentes de sua condigao 

pessoal ou resultante de creditos de favores, adquirido no curso de sua vivencia na prisao. 

nenhuma discriminagao sera feita ao apenado. Tambem nao serao exigidos procedimentos 

incompativeis com as prerrogativas da pessoa humana do apenado, com o exercicio de 

atividades de espionagem traigoeira em relagao a seus companheiros, mas e inerente a essa 

personalidade, em suas interpretagoes sociais, a prestagao de testemunhos sobre ilicitos de 

qualquer natureza, que sejam do seu conhecimento. O dever de trabalhar, de se dedicar a 

atividades educativas, e o condicionamento disciplinar, nao serao convertidos em 

exigencias constrangedoras da personalidade, mas organizados como expedientes de 

ressocializagao e de preparagao do apenado para a vida de homem livre. 

3.2.5.2 Direitos, deveres e favores 

O que se procura fazer no projeto das Garantias e Regras Minimas para a Vida 

Prisional e, primeiramente, eliminar todo e qualquer constrangimento sobre os presos, no 

que diz respeito ao pleno exercicio dos direitos assegurados aos cidadaos comuns, salvo as 

limitagoes inerentes a privagao da liberdade, tanto quanto cingir suas obrigagoes aquelas 

definidas pela ideia de dever que anima ou deveria animar a vida dos cidadaos livres. 
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Assim sendo, o Regulamento do Estado do Rio Grande do Norte, propaga os 

direitos dos condenados para alem daquele previstos na Lei de Execugao Penal, como: 

tratamento condigno, na conformidade com o regime penitenciario, isto e, tratar com 

dignidade e respeito a pessoa do condenado; comunicagao com autoridade diplomatica ou 

consular, sendo o sentenciado estrangeiro; comparecer ao funeral de ascendente. 

descendente, conjuge, companheira(o) ou irma(o), devidamente escoltado, ou seja, esse 

direito reservado ao preso, e a garantia de poder esta com seus familiares num momento de 

dor e saudade e, por fim, o recebimento de orientagao e amparo para o inicio da vida livre, 

que vem a ser um trabalho feito com o condenado, com o objetivo de fazer o preso usar de 

sua consciencia para retornar a sociedade. 

Na seqiiencia, vislumbram-se os deveres dos condenados, como forma de 

evitar situagoes de conflito mais agudo no sistema. A lista dos deveres e de grande 

relevancia na medida em que se vincula a conduta prisional. Tem-se, assim, uma base 

objetiva para a apreciagao da conduta prisional o que, se nao elimina as possibilidades de 

arbitrio, reduzem-nas consideravelmente. 

Sao deveres do condenado, de acordo com o Regulamento Disciplinar da 

Penitenciaria Estadual do Rio Grande do Norte, proceder de acordo com os ditames da 

moral, da lei e dos bons costumes; ter conduta ordeira e disciplinada, observando as 

limitagoes fixadas pela sentenga condenatoria e acatando as imposigoes decorrentes de sua 

execugao; manter com as autoridades e funcionarios atitude de respeito e obediencia e 

tratar seus companheiros com urbanidade e decencia; cuidar da higiene corporal, do asseio 

da cela ou alojamento e da conservagao de objetos de uso pessoal; nao incitar movimentos 

coletivos de subversao a ordem ou a disciplina ou deles participar; nao se evadir ou tentar 

evadir-se; nao praticar crime ou contravengoes penais; submeter-se ao tratamento penal 

que lhe for prescrito, sem relutancia ou recusa injustificada; a pratica de ginastica no 

interior da Unidade Prisional, obedecendo aos dias e horarios determinados pela Diregao. 

Neste ditame, podem-se constatar tambem os favores a serem concedidos 

gradativamente aos internados, como: visitas especiais de seus advogados fora do horario 

normal; participagao em espetaculos recreativos; praticas esportivas; periodo 

extraordinario de lazer; elogios por parte da Diregao da Unidade, por bons servigos 

prestados, devendo ser registrados em seus assentamentos carcerarios. 

A concessao de favores aqui referidos deve ser gradativa, considerando-se o 

indice de aproveitamento e o grau de adaptagao social revelados pelo apenado. 
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3.3 A situagao carceraria da Penitenciaria Estadual do Serido 

De acordo com a realizagao de uma ampla pesquisa bibliografica, consideram-

se o pensamento dos cientistas e filosofos, a exemplo de Foucalt Satre, Domelles e 

Falconi, alem de Mirabete, que demonstram nitidamente a situagao de desagregagao, 

desumanizagao e de caos nas prisoes brasileiras. Nesta mesma trilhagem e possivel revelar 

aspectos totalmente diversos do que se tern constatado no ambito national, que se refere a 

Penitenciaria Desembargador Francisco Pereira da Nobrega, "O Pereirao" em Caico-RN, a 

qual tern se destacado por ser objeto de implementagao de um programa de ressocializagao 

do condenado, cuja filosofia e levar em consideragao a legalidade como garantia 

constitucional, a cultura da consideragao do privilegio como os valores da verdade e do 

bem, nao deixando o preso perder a sua condigao humana. 

O precipuo objetivo desta Unidade Prisional e levar os presos ao caminho da 

dignidade, para a facilitagao do cumprimento dos seus deveres, tragando desde entao um 

compromisso com o seu semelhante e com a sociedade. 

Ha uma metodologia interessante e de suma importancia para a ressocializagao 

dos apenados, a exemplo das reunioes entre funcionarios e detentos, palestras informativas 

sobre saude, trabalho, educagao e planejamento. As decisoes partem do conjunto da 

compreensao e necessidade do que e melhor e mais viavel para o mundo dos encarcerados. 

com o intuito unico de reavaliar os conceitos, buscar a dignidade e resgatar a verdadeira 

cidadania. 

E relevante frisar que o projeto pode ser considerado ingenuo. porem possivel, 

exequivel exatamente pela simplicidade, pois, do contrario. fugiria a concepgao de cultura 

positivista e conservadora, portanto entraria em choque com a realidade historico-

contextual. Ainda assim, e possivel ir alem do ilusorio, do virtual, da Utopia, da falsa 

imagem pretendendo estimular atitudes serias que venham legitimar, sim, a concordia com 

os bons e os maus. Assim sendo, de acordo com o pensamento de Dornelles (1998, p.59): 

Quando se luta pelos d i re i tos humanos, pensa-se e atua-se integralmente , 
tendo uma visao g loba l da realidade em que v i v e m o s . S i m , e nesse pais 
de desigualdades, palco da reprodugao de u m sistema de forgas que 
p r o m o v e a desordem e inst iga a v io l enc i a , atraves da ausencia da 
part icipagao popular nas suas decisoes mais valiosas c o m o d is t r ibu igao de 
renda que se deve zelar por interesses, anseios e re iv indicagoes legi t imas 
e justas . A q u i , entretanto, nao se quer demonstrar f ina l uma tarefa que 
apenas in ic ia , mas fundamentalmente devera s igni f icar a superagao de 
que do r igor dos po l ic ia i s no t ratamento penal, a revisao no concei to de 
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poder, de pol f t ica e ainda no de responsabil idade. Que se apresentem os 
humi ldes e menos revol tados c o m este estado de coisas, demonst rando 
vontade po l i t i ca e se mos t rem com urgencia, as al ternat ivas para melhor 
atender as exigencias da sociedade e sair do estado de v i t i m a para saltar 
para a v i t o r i a do h o m e m por si mesmo e pela sociedade. 

3.3.1 Programas de ressocializagao da Penitenciaria Estadual do Serido 

A Penitenciaria Desembargador Francisco Pereira da Nobrega - "O Pereirao" -

pertence ao Estado do Rio Grande do Norte e e coordenada pela Secretaria do Estado de 

Defesa Social. Conta com uma guarda externa composta por um subtenente, 7 sargentos 

PM, 5 cabos PM e 69 soldados, distribuidos no presidio, responsaveis pela guarda nas 63 

guaritas, portoes e portas de tal estabelecimento, o qual foi inaugurado em margo de 1998, 

com capacidade para 257 apenados e composta por areas de atividades, lazer e faxina. Por 

iniciativa propria desenvolvem trabalhos de artesanato, manicuro, cabeleireiro, eletricista, 

bem como lavanderia e fabrica de bolas para a comercializagao. 

Existem programas para a ressocializagao do apenado bastante eficazes, 

podendo-se destacar a composigao de uma comissao composta pelo Diretor do Presidio, 

Vice-Diretor, dois assistentes sociais, dois psicologos, um sociologo, um comunicador 

social, dois advogados, tres funcionarios da penitenciaria, dez pedagogos, seis medicos, um 

geografo, um estatistico, um engenheiro civil, tres religiosos, dois odontologos e membros 

de ONGs, com a finalidade de prestar assistencia em todos os aspectos aquele que se 

encontra cumprindo pena, resguardando a sua condigao de pessoa humana dotada 

sobretudo de direitos fundamentals. 

O trabalho artesanal e valorizado, fazendo com que o dom do apenado venha a 

ser reconhecido, nao o deixando na ociosidade. Os cozinheiros, no total de quinze, onde 

treze recebem remuneragao. exercem tal atividade que, alem de lhes proporcionar a 

percepgao de um salario mensal, os mantem altivos e esperangosos em relagao ao mercado 

de trabalho que os recepcionara alem das fronteiras do carcere. Ademais, o preso tern o 

privilegio de poder se alfabetizar, praticar esporte e lazer (sao realizados campeonatos 

internos de futebol com o apoio da sociedade que contribui financeiramente para o feito). 

Culturalmente falando, pode se verificar a realizagao de pegas teatrais, onde os detentos 

transformam suas ideologias em realidade, tornando-os atores e atriz.es. No aspecto 

religioso, que e de grande importancia para o apenado, ha uma efetiva colaboragao tanto 

dos membros da igreja catolica quanto da evangelica, possibilitando ao apenado o efetivo 

exercicio da sua fe, ao vislumbrarem Deus em suas vidas. Outrossim, destaque-se a 

http://atriz.es
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possibilidade do contato com o mundo exterior, existindo no patio interno do presidio um 

orelhao disponivel aos apenados, com o tempo de cinco minutos para as conversas 

telefonicas. 

Vislumbra-se, ainda, no ambito da supramencionada penitenciaria, o 

desenvolvimento de atividades metodologicas, tais como palestras, encontros, dialogo com 

orientadores e psicologos, seminarios, apresentacoes artistico-culturais, pesquisa, leituras 

de jornais, livros e revistas, praticas de tarefas domesticas, artesanato, reparos em roupas e 

calgados entre outros. 

Os colaboradores dos programas ressocializadores sao os orgaos publicos e 

particulares, fundacoes, voluntarios e os demais membros da sociedade civil. 

Justiflca-se a participacao e colaboracao da sociedade em tais programas com 

vistas a romper com o estigma sobre penitenciaria e o preso. Tem-se que levar em 

consideragao o agir dos colaboradores, com o intuito de auxilia-los no desenvolvimento de 

atividades laborativas beneficas para a reinsergao do condenado, visando assim, a 

manutengao do estado democratico de direito, de acordo com praticas cidadas que 

resguardem direitos e reforgam deveres. 

O objetivo principal e auxiliar o apenado a se transformar socialmente, 

proporcionando-lhe condigoes dignas para que venha a assumir uma melhor postura social, 

despertando o seu senso artistico, critico, espiritual e etico, de acordo, por obvio, com as 

suas caracteristicas especificas e com a sua missao no contexto historico. 

Os recursos utilizados para a efetivagao da reinsergao social do preso, fim 

ultimo da aplicagao da pena sao videocassete, televisao, radios, jornais, livros, revistas, 

computadores, salas de aula etc. 

E realizada uma avaliagao periodica dos detentos, para a auferigao da sua 

conduta e auto-estima. Tal processo avaliatorio e continuo, levando em consideragao a 

participagao do interno, sua dinamica e disposigao para atender a programagao por ele 

escolhida. E imprescindivel a presenga da familia aos encontros, as assembleias e as 

atividades de comemoragao de datas historicas ou culturais. 

Doutrinando acerca da ressocializagao, assim afirmou Falconi (1998, p. 163): 

A reinsergao passa ( . . . ) pe lo ap r imoramen to soc io-cu l tu ra l do condenado, 
enquanto naquela condigao. A l i , deverao receber t ra tamento para as 
eventuais doengas psicossomaticas, t re inamento professional e 
condic ionamentos elementares a v i d a de uma sociedade aberta. Quando 
l iber tado, devera ter a sua disposigao amplas e eficazes infraestrutura para 
que mater ia lmente se real ize tudo aqu i lo que f o r m a l m e n t e lhe f o i 



65 

transmitido. Para tanto nunca e demais repetir, torna-se imperiosa a 
criagao material desses orgaos ja previstos, mas nao devidamente 
implantados, quando nao e o caso de sequer iniciado o programa de 
implantacao, como e o caso dos patronatos. 

Para esse estudioso, o Estado nao deve recusar a ajuda de organizacoes de 

origem privada, sem descuidar e ate efetuando rigorosa fiscalizacao das atividades das 

ONGs (Organizacoes nao-Governamentais). 

3.3.2 Dados da Penitenciaria Estadual do Serido 

De acordo com os dados obtidos por meio da pesquisa empirica realizada no 

ambito da Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN, a populacao carceraria 

corresponde a 253 (duzentos e cinqiienta e tres presos), onde 240 (duzentos e quarenta) sao 

do sexo masculino e treze do sexo feminino. 

Constata-se, pois, por meio da analise dos supramencionados dados, que 

inexiste superlotacao em tal estabelecimento prisional. Do total de apenados, 78 (setenta e 

oito) sao presos provisorios, 157 (cento e cinqiienta e sete) cumprem pena em regime 

fechado, quarenta no regime semi-aberto e doze no aberto. 

Dos 253 apenados, incluindo homens e mulheres, 86 (oitenta e seis) sao 

analfabetos, sessenta sao alfabetizados, e os demais estudaram no ensino medio e 

fundamental, alguns chegando a conclusao de tais cursos. Apenas um tern curso superior 

completo. 

Os crimes mais cometidos pelos detentos sao os previstos no artigo 12 da Lei 

6.368/76 (34 presos), 121 (79 presos), 155 (25 presos) e 157 (39 presos), todos do Codigo 

Penal. 

Ademais, 54 (cinqiienta e quatro) presos tern penas a cumprir de um a quatro 

anos, 42 (quarenta e dois) de cinco a oito anos, 74 (setenta e quatro) de nove a quinze anos, 

33 (trinta e tres) de dezesseis a vinte anos, dezesseis de 21 a 30 anos e cinco de 31 a 

cinqiienta anos. Dessa forma, constata-se que a reprimenda imposta a maioria dos 

apenados e de duracao mediana. oscilando entre cinco e vinte anos. 

Desde a sua inauguracao ate os dias atuais, a populacao carceraria nao 

ultrapassou seu limite, vez que, a capacidade do referido presidio e de 257 (duzentos e 

cinqiienta e sete) presos e, conforme consignado outrora, a populacao atual atinge a 
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quantidade de 253 (duzentos e cinqiienta e tres), tendo dado entrada, neste ano, ate a data 

da realizagao da presente pesquisa cinqiienta apenados. 

Outro fator de relevancia e que o fim ressocializador da pena, na referida 

penitenciaria, esta sendo efetivamente atingido, o que pode ser comprovado pelos dados 

atinentes a quantidade de faltas graves cometidas de Janeiro de 2005 a maio de 2006 que, 

proporcionalmente a populagao carceraria e praticamente desconsideravel, haja vista que 

apenas doze foram cometidas, o que equivale a 5% da mencionada populagao, o que 

excepciona a regra observavel no restante do pais. 

Em termos de comportamento dos apenados, pode-se destacar, ainda de acordo 

com a pesquisa levada a cabo, que 36 (trinta e seis) apresentam comportamento neutro, 31 

(trinta e um) bom, 60 (sessenta) otimo, 42 (quarenta e dois) excelente e 122 (cento e vinte 

e dois) excepcional, o que reforga a assertiva acima feita acerca da efetivagao da pena sob 

o aspecto ressocializador, vez que os apenados nao estao se furtando a aplicagao da pena e, 

por conseguinte, demonstrando aptidao para o reingresso futuro ao seio social. 

3.3.3 A constatagao do fim ressocializador da pena no ambito da Penitenciaria Estadual do 
Serido 

Cada Estado tern suas peculiaridades contextuais que determinam uma 

realidade propria que por sua vez determinam a dinamica de um espago prisional onde 

convivem fisicamente pessoas, discutem-se valores e conceitos, relacionam-se enfim. De 

acordo com o pensamento de Carvalho (2002, p.69): 

O carcere e uma instituigao totalitaria, que, com o passar do tempo 
deforma a pessoa e acentua seus desvios morais. Os Codigos costumam 
assegurar aos presos direitos que sao inerentes a perda da liberdade, mas 
eles vivem num mundo em que desaparecem os valores que existam em 
seu meio, desde a opgao sexual ate qualquer outra iniciativa pessoal que 
nao se enquadre nos estreitissimos limites de um regulamento que tern 
como objetivo castrar, inibir. A condigao de encarceramento pode ate ser 
melhorada; mas na essentia, a prisao continuara a mesma, um atentado a 
condigao humana. Qualquer modalidade de prisao envolve distorgoes. Se 
o isolamento e cruel, a coabitagao obrigatoria e um sofrimento moral [...] 

O Estado do Rio Grande do Norte foi capaz de revolucionar o sistema 

carcerario, nao deixando de lado valores importantes para a ressocializagao dos presos. 

Nao se deixando esconder atras de cortinas de fumagas, abragando a causa com a fome da 

justiga e da moralidade. 
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Em especial, a Penitenciaria Estadual do Serido, com base nos dados acima 

citados, e palco da efetivacao de um trabalho para uma melhor vida carceraria. A estrutura 

fisica de tal Unidade e grandiosa, com espacos adequados aos programas sociais, o que tern 

grande relevancia para uma completa ressocializagao do apenado, associada a uma 

estrutura carceraria eficaz, uma politica criminal justa e, acima de tudo, o destemor ao 

fazer justiga. 

Tal instituigao procura valorizar a condigao humana, respeitando os limites de 

cada um, levando ao apenado a esperanga de uma vida melhor fora do carcere, nao 

deixando esquecer que apesar das condigoes ali impostas, possa se sentir util e digno. 

Os direitos fundamentals dos detentos sao resguardados, vez que a eles, 

reforce-se, sao ofertados espago fisico adequado, alimentagao de qualidade, trabalho, 

atividades culturais, assistencia medica, odontologica, psicologica e juridica. Enfim, por 

mais utopico que possa parecer, e possivel concretizar o que se encontra preconizado na 

Constituigao Federal, na LEP, bem como no proprio Codigo Penal, no que se refere a 

aplicagao da pena. 

Ademais, a participagao de todos os que fazem a administragao do presidio, 

bem assim do corpo de funcionarios tambem contribui sobremaneira para a real 

ressocializagao do condenado, vez que, por mais dificil que seja lidar com o homem 

privado da sua liberdade, e preciso jamais deixar de enxergar a figura humana que, antes 

de qualquer coisa, nele se encontra consubstanciada. 

Dessa forma, e perfeitamente auferivel, pela analise de tudo o que foi outrora 

explicitado, que a estrutura carceraria e a implementagao dos consectarios legais, no que 

tange a aplicagao da pena privativa de liberdade, sao fundamentals para que a pena nao se 

limite a uma mera resposta estatal punitiva, ou seja, um mal justo se contrapondo a um mal 

injusto, pois o que efetivamente se busca e o resgate daquele que foi temporariamente 

segregado do meio social ao qual pertence por nao ter agido de acordo com o seu dever de 

cidadao. Felizmente, a situagao carceraria da Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN 

e uma experiencia bem sucedida, o que induz a manutengao da crenga de que, apesar das 

mazelas que acometem o ambito prisional, e possivel se chegar a excelencia. 

Conclui-se, pois, que a estrutura carceraria constitui elemento essencial para a 

ressocializagao do apenado, e nao mero instrumento ressocializador, vez que, por meio de 

todo o arcabougo argumentative ja explicitado e, sobretudo, pela analise dos dados 

estatisticos colacionados, outro entendimento nao seria possivel, o que leva a constatagao 
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de que se a politica criminal implantada for eficiente, e possivel a reabilitacao do apenado, 

tornando-o capaz ao retorno a sociedade. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Em face da contradigao existente entre a realidade e a lei, no que diz respeito 

a estrutura carceraria brasileira, constata-se que a esmagadora maioria da populacao 

carceraria e proveniente das classes sociais mais pobres, sem educagao e politicamente 

impotente, que vive a margem da sociedade. Confina-los em condigoes humanas e uma 

proposta dispendiosa, que desafia a propria logica e escopo dos poderes constituidos. 

Assim sendo, constata-se que os defeitos do sistema penal patrio sao, em 

grande parte, devidos a ausencia de vontade politica. As crueldades existentes nas 

Unidades Prisionais nao podem, de forma alguma, ser atribuidas a falta de recursos 

publicos. No presente, a luz do horrendo estado do sistema penal, e crucial que as 

autoridades competentes reflitam e comecem a instituir uma reforma necessaria em carater 

de urgencia. 

Embora as condigoes variem significativamente de um estado para outro, as 

condigoes carcerarias no Brasil sao normalmente assustadoras, onde os direitos dos presos 

sao desprezados e esquecidos. Em consequencia dessa impositiva realidade, vislumbra-se 

que o atingimento do fim ressocializador da pena resta seriamente comprometido. 

E facilmente constatavel que a estrutura carceraria (lato sensu) e de grande 

relevancia para a ressocializagao do apenado e que no Brasil, pela analise dos altos indices 

de cometimento de infragoes disciplinares, tal nao esta sendo efetivada a contento. Em face 

disso, desenvolveu-se a presente pesquisa, a fim de que se pudesse constatar a real 

influencia exercida pelo sistema penitenciario sobre a ressocializagao do apenado e, por 

conseguinte, se o mesmo e requisito indispensavel a reabilitagao do condenado ou mero 

instrumento ressocializador. Ressalte-se que este estudo parte da premissa de que o 

cometimento de faltas disciplinares e indicio de nao-ressocializagao, baseando-se nos 

dados obtidos por meio da realizagao de pesquisa empirica na Penitenciaria Estadual do 

Serido - Caico/RN. 

Dessa forma, no primeiro capitulo, procedeu-se a uma abordagem historica da 

legislagao pertinente a execugao penal (Lei n° 7210/84); foram evidenciados os principios 

informadores da aplicagao da pena, levando-se em consideragao o carater subsidiario do 

Direito Penal, como tambem a natureza e objetivo da execugao. Nesta ocasiao, procurou-

se, ainda, tecer comentarios acerca das penas, sua finalidade e caracteristicas. 

Por sua vez, o capitulo segundo versou sobre os deveres e direitos inerentes 

ao condenado, como tambem da necessidade de uma disciplina eficaz no ambito da 
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aplicagao da pena privativa de liberdade. Ademais, foi apreciada a importancia da relagao 

entre uma estrutura carceraria justa e o cometimento de faltas disciplinares. 

Derradeiramente, o terceiro capitulo contemplou uma analise da estrutura 

carceraria da Penitenciaria Estadual do Serido - Caico/RN de forma comparativa com a 

veriflcavel na maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros, revelando a existencia 

nesta de aspectos totalmente diversos da realidade preponderante em nosso pais. 

Dessa forma, e auferivel da analise realizada, que o estabelecimento prisional 

mencionado supra nao se enquadrou na situagao de miseria em que se encontram os 

presidios no ambito nacional, vez que ergueu a bandeira da justiga. Como se pode 

perceber, a Penitenciaria Estadual de Caico e uma experiencia bem sucedida, haja vista ter 

implementado programas ressocializadores, os quais mantem vivas no apenado a sua 

dignidade humana e a esperanga de um retorno viavel a sociedade da qual foi segregado. 

Tal constatagao e oriunda da analise nao apenas das atividades desenvolvidas 

no interior de tal presidio, como tambem dos irrisorios indices de infragoes disciplinares, 

sobretudo faltas graves, cometidas pelos apenados desta instituigao. E os bons frutos sao 

resultados da soma de esforgos do diretor do estabelecimento e funcionarios, bem como da 

propria sociedade caicoense que, reconhecendo que o condenado mantem intacto a sua 

capacidade laborativa e criativa, contribuem materialmente para que a pena nao se tome 

um fim em si mesmo, atingindo o seu real objetivo: a efetiva ressocializagao. 

Fica, pois, inteiramente comprovado, por todos os argumentos acima 

esposados, que a estrutura carceraria constitui requisito indispensavel para a 

ressocializagao do apenado e nao apenas mero instrumento ressocializador, pois, tomando-

se por base uma realidade paupavel, pode-se concluir que, uma vez adotadas medidas 

eficazes de reabilitagao do apenado, o mesmo se torna efetivamente capaz de voltar ao 

convivio social e nao mais delinqiiir. Infelizmente, esta nao e a realidade do sistema 

prisional brasileiro que, sem sombra de duvidas, justamente por ser detentor dessa 

lamentavel lacuna, encontra-se agonizando, o que conseqiiencia a negagao do proprio 

Estado Constitucional de Direito, por nao resguardar os direitos fundamentais dos que se 

submetem ao jus puniendi estatal, fazendo com que a pena transgrida nao apenas os bens 

juridicos atingidos pela condenagao, o que. nao raro, incentiva a manutengao dos apenados 

no mundo do crime, por desenvolverem, no interior do carcere, conceitos completamente 

distorcidos acerca de cidadania, justiga social e igualdade. 
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A N E X O S 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S E C RET ARIA DE ESTADO, DA JUSTICE E DA CIDADANIA 
PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

RELATORIO ATUAL DA PES - 2006 

C a p a c i d a d e M a x i m a 257 

In ter n o s Q u a n t i d a d e P o r c e n t a g e m 

HOMENS 240 93,4% 
MULHERES 13 5,1% 
POPULACAO CARCERARIA - FECHADO 2 5 3 
VAGAS A SEREM PREENCHIDAS ] 4 

P O P U L A C A O A L B E R G A D O 

Popula9§o Albergado - Aberto ( Masculino ) 7 
Populacao Albergado - Aberto ( Feminino ) 0 
Populacao Albergado - Semi-Aberto ( Masculino) 26 
Populacao Albergado - Semi-Aberto ( Feminino ) 0 

P O P U L A Q A O A L B E R G A D O ( F O R A G I D O ) 
Foragido ( Masculino ) 1 
Foragido ( Feminino) 0 

D E T E N T O S E M C A S A D E S A U D E 

Masculino 0 
Feminino 0 

O B S E R V A C A O : 

Percentual da Populacao - GERAL Atualizado em 23/05/2006 98,4% 
Percentual de Vagas a serem Preenchidas em 23/05/2006 1,6% 

Percentual da Populacao Carceraria por Regime 

Regime Quantidade Porcentagem 
Provis6rm 75 30% 
Fechado 157 61% 
Semi-aberto 40 16% 
Aberto 12 5% 

Condenados DeRnHJvos | 2091 81% 
TOTAL 

Provisorio • Fechado • Semi-aberto • Aberto 

Fonte: C I E P E S : Coordenadoria de Informatica e Estatist ica da Penitenciaria Estadual do Serido. 

S D S A N T O S - matricula 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S E C R E T ARIA DE ESTADO, DA JUSTICA E DA CI DAD AN IA 

PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

P E R C E N T U A L DA P O P U L A C A O C A R C E R A R I A P A PES ( ESCOLAR1DADE ) 
ATUALIZADO EM: 23/05/2006 

E S C O L A R I D A D E T O T A L P O R C E N T A G E M 
ANALFABETO 83 29% 
ALFABETIZADO 55 19% 
1* S. ENS. FUND. 9 3% 
2" S. ENS. FUND. 10 3% 
3' S. ENS. FUND. 19 7% 
4" S. ENS. FUND. 19 7% 
5" S. ENS. FUND. "JV7 n r n V n Y — 17 6% 
6» S. ENS. FUND. JLji JULnJvo> 9 3% 
T S. ENS. FUND. 6 2% 
8» S. ENS. FUND. 4 1% 
FUND, COMP. 8 3% 
FUND. INC. 22 8% 
1° ANO ENS. MEDIO 2 1% 
2° ANO ENS. MEDIO 2 1% 
ENS. MEDIO COMP. 5 2% 
ENS. MEDIO INC. 4 1% 
3° GRAU INC. 0 0% 
3° GRAU COMP. 1 0% 
ANALFABETO 3 1% 
ALFABETIZADO 5 2% 
ENS. MEDIO COMP. r-l D • 0 0% 
ENS. MEDIO INC. mm 1 0% 
4' S. ENS. FUND. mm A 0% 
5* S. ENS. FUND. 1 0% 
T S. ENS. FUND. 1 0% 
8« S. ENS. FUND. 0 0% 
FALTA REGISTRAR 0 0% 
T O T A L D E A P E N A D O S 287 100% 

• ANALFABETO 

• ALFABETIZADO 

• 1«S. ENS. FUND. 

• 2 , S . ENS. FUND. 

• 3» S ENS. FUND. 

• 4» S. ENS. FUND. 

• 5"S. ENS. FUND. 

• 6'S. ENS. FUND. 

• 7'S. ENS. FUND. 

• 8* S. ENS. FUND. 

• FUND COMP. 

• FUND. INC. 

H1° ANO ENS. MEDIO 

B 2° ANO ENS. MEDIO 

• ENS. MEDIO COMP. 

• ENS. MEDIO INC. 

H 3° GRAU COMP 

Grafico Percentual (Feminino) 

4% 
IANALFABETO 

I ALFABETIZADO 

• ENS. MEDIO COMP. 

• ENS. MEDIO INC. 

• 4 'S. ENS. FUND. 

• 5* S. ENS. FUND. 

17" S. ENS. FUND. 

• 8' S. ENS. FUND. 

I FALTA REGISTRAR 

* C I E P E S : Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Serido. 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARiA DO TRABALHO, DA JUSTICA E DA CIDADAN1A 

PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

P E R C E N T U A L P A P O P U L A C A O C A R C E R A R I A D A P E S ( I D A P E ) 
_____ ^ 2 3 / 0 5 / 2 0 0 6 

IDADE TOTAL PORCENTAGEM 
18 A 25 Anos 113 39% 
26 A 35 Anos 108 38% 
36 A 45 Anos 46 16% 
46 A55 Anos 10 3% 
56 A 65 Anos 3 1% 
66 em diante 1 0% 
Nao Apres. Doc. 5 2% 
18 A 25 Anos 3 1% 
26 A 35 Anos 10 3% 
36 A 45 Anos 2 1% 
46 A 55 Anos P ( ^ L J T M L J I ) 1 ] L ] I K ^ 0 0% 
56 A 65 Anos 0 0% 
66 em diante 0 0% 
Nao Apres. Doc. 0 0% 

TOTAL 100% 

Grafico Percentual (Masculino) 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
100% 

118 A 25 Anos 

126 A 35 Anos 

• 36 A 45 Anos 

• 46 A 55 Anos 

156 A 65 Anos 

• 66 em diante 

I Nao Apres. 
Doc. 

Grafico Percentual (Feminino) 

5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

0% 
100% 

118 A 25 Anos 

126 A 35 Anos 

• 36 A 45 Anos 

• 46 A 55 Anos 

156 A 65 Anos 

• 66 em diante 

I Nao Apres. 
Doc. 

CIEPES: Coordenadoria de Informatics e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Serido. 

Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S E C R E T ARIA DE ESTADO, DA JUST1CA E DA CIDADANIA 
PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

PERCENTUAL DA POPULACAO CARCERARIA DA PES ( ARTIGO ) 

ARTIGO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

A t u a l i z a d o em: 23/05/2006 
10-Lei 9.437/97 1 0% 
12 - Lei 6.368/76 34 12% 
14 -Lei 6.368/76 1 0% 
121 - Cod. Penal 79 28% 
129-Cod. Penal 3 1% 
155-Cod. Penal 25 9% 
157 - Cod. Penal 39 14% 
159-Cod. Penal 2 1% 
171 - Cod. Penal 4 1% 
180 - Cod. Penal 4 1% 
213-Cod.Penal 6 2% 
329 - Cod. Penal 1 0% 
214 - Cod. Penal 6 2% 
16-Lei 6.368/76 3 1% 

"V. ART. 65 23% 
— F . ART. 17 6% 

288 - Cod. Penal 1 0% 
278 - Cod. Penal 0 0% 
303 - Cod. Penal 0 0% 

291 100% 

CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Serido. 
Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat. 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S E C R E T ARIA DE ESTADO, DA JUSTIC A E DA CIDADANIA 
PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

POPULACAO CARCERARIA CTIPO DE CRIME T E N T A D O / C O N S U M A D O ) 

I T E N S Q U A N T I D A D E P O R C E N T A G E M 

A t u a l i z a d o em: 23/05/2006 
Crimes Previstos na Lei de Annas - 10 1 0% 
Trafico de Entorpecentes -12 34 12% 
Trafico de Entorpecentes -14 1 0% 
Homicidio -121 79 28% 
Lesao Corporal -129 3 1% 
Furto-155 25 9% 
Roubo-157 39 14% 
Extorcao mediante sequestro -159 2 1% 
Estelionato -171 4 1% 
Receptacao- 180 4 1% 
Estupro - 213 6 2% 
Uso de documento falso - 304 1 0% 
Atentado viotento ao Pudor - 214 6 2% 
Crimes Previstos na Lei de Armas -16 3 1% 
Varios Artigos 65 23% 
Falta Artigos 17 6% 
Quadrilha ou bando - 288 1 0% 
Outras substancias nocrvas a saude Publica - 278 0 0% 
Reproducao ou adulteracao - 303 0 0% 

1 0 0 % 

• Crimes Previstos na Lei de Armas -10 • Trafico de Entorpecentes -12 
• Trafico de Entorpecentes -14 • Homicidio -121 
• Lesao Corporal -129 • Furto -155 
• Roubo -157 • Extorcao mediante sequestro -159 
• Estelionato -171 • Receptacao -180 
• Estupro-213 • Uso de documento fateo - 304 
• Atentado violento ao Pudor - 214 • Crimes Previstos na Lei de Armas - 16 
• Varios Artigos • Falta Artigos 
• Quadnlha ou bando - 288 • Outras substancias nocivas a saude Publica - 278 
• Reproducao ou adulteracao - 303 

CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Seridd. 
Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat. 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRET ARIA DO TRABALHO, DA JUSTICA E DA CIDADANIA 
PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAIC6 - RN 

PERCENTUAL DA POP. CARCERARIA DA PES ( T A M A N H O DA P E N A ) 

Atualizado em: 23/05/2006 

TAMANHO DA PENA TOTAL PORCENTAGEM 

01 A 04 Anos 54 24% 

05 A 08 Anos 42 19% 

09 A 15 Anos 74 33% 

16 A 20 Anos 33 15% 

21 A 30 Anos 16 7% 

31 A 50 Anos 5 2% 

TOTAL 224 100% 

GRAFICO (TAMANHO DA PENA ) 

0.3 
• 01 A 04 Anos 

• 05 A 08 Anos 

• 09 A 12 Anos 

• 13 A 15 Anos 

116 A 20 Anos 

CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Serido. 

Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR 
SECRETARIA DE ESTADO, DA JUSTIC A E DA CIDADANIA 
PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERID6 - CAICO-R 

PERCENTUAL DA POPULACAO CARCERARIA DA PES ANUAL 

Atualizado em: 23/05/2006 

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
TOTAL ANUAL 148 112 84 144 143 166 148 141 50 

PERCENTUAL 58% 44% 33% 56% 56% 65% 58% 55% 19% 

Percentual Anual 

| CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Seridd. 

Coordenador: SD PM Santos - Mat. 163.400-3 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO, DA JUSTICA E DA CIDADANIA 

PENITENCIARIA ESTADUAL DO SERIDO - CAICO - RN 

P E R C E N T U A L D A P O P U L A C A O C A R C E R A R I A (COMPORTAMENTO ) 
Atualizado em: 23/05/2006 

COMPORTAMENTO TOTAL PORCENTAGEM 

NEUTRO 36 13% 

BOM 31 11% 

OTIMO 60 21% 

EXCELENTE 42 15% 

EXCEPCIONAL 122 43% 

TOTAL 291 100% 

Grafico Percentual 

[ CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Seridd. \ 

Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat 163.400-3 



G O V E R N O DO E S T A D O D O RIO G R A N D E DO N O R T E 

S E C R E T ARIA D E E S T A D O , DA J U S T I C A E DA CIDADANIA 

PENITENCIARIA E S T A D U A L DO S E R I D O • C A I C O / R N 

RELAT6RIO DE COMPORTAMENTO CARCERARIO (JANEIRO DE 2005 A MAIO DE 2006) 
ATUALIZADO EM: 19/0672006 TOTAL GERAL DE APENADOS: 295 

N° NOME D/CHEG. ART R E G . D/CHEG. E OU D/INF. G. INF COMPORTAMENTO 

1 DORGIVAL BEZERRA CABRAL 27/12/2002 157 F E C . 04/12/05 GRAVE BOM 

i FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES 03/08/1999 121 F E C . 22/04/05 GRAVE EXCELENTE 

1 JOSE ANTONIO FREIRE DA SUVA 14/11/2002 121 F E C . 14/11/05 GRAVE 6TIMO 

i JOSE JARBAS V1ANA DA SILVA 10/09/2002 12/157 F E C . 22/09/05 GRAVE OTIMO 

i JOSENILDO COSTA DA SILVA 23/04/2004 121 F E C . 23/02/06 GRAVE NEUTRO 

1 MARCELINO SCARES DA SILVA 04/05/2004 121 F E C . 22/09/05 GRAVE OTIMO 

i RIVANILDO PEREIRA DE MEDEIROS 12/02/2001 155/157 F E C . 28/01/06 GRAVE BOM 

i GUTEMBERG LEONIDAS DA SILVA 2SO1/2006 156 SAB 28/01/06 GRAVE EXCELENTE 

1 ADRIANO SUEUO BRTTO OANTAS 25*272006 155/157 FEC. 22108106 GRAVE OTIMO 

1 FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO 08AM/2OO5 10/155057/163 FEC. 30/11«6 GRAVE BOM 

i MAR CO N D E S PEDRO DA SILVA 15/04/2006 157 SAB 22/04/06 GRAVE EXCELENTE 

1 JOAOBOSCO DA SILVA 16/05/2005 155 FEC. 15/05/06 GRAVE EXCELENTE 

i JOSE WILSON DE OLIVEIRA 1509*2006 155/157 FEC. 13/12/05 GRAVE BOM 

CIEPES: Coordenadoria de Informatica e Estatistica da Penitenciaria Estadual do Seridd. 
I I 

Coordenador do CIEPES - SD PM Santos - Mat 163.400-3 
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