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R E S U M O 

O caotico sistema penitenciario brasileiro enfrenta uma crise no seu objetivo 
principal, a ressocializagao. Este fato e notado nos diversos estabelecimentos 
penais espalhados pelo pais. Porem, diante de tal constatacao, a sociedade 
pouco tem feito para cobrar solucoes de seus governantes, que por sua vez, 
nao se empenham em mudar, verdadeiramente, a situagao vigente. O objetivo 
geral do presente trabalho monograf ico consiste em mostrar as dispar idades 
existentes entre a realidade carceraria brasileira e os textos legais da Lei de 
Execucao Penal e da Constituicao Federal, como tambem as normas apostas 
na Resolucao 14 do Conselho Nacional de Polit ica Criminal e Penitenciaria -
focando principalmente a ressocializacao. Apresenta como objetivos 
especi f icos: estudar o reconhecimento historico das penas e da prisao no 
ordenamento jur idico; analisar os regimes e os estabelecimentos prisionais 
mascul inos; como tambem mostrar os pontos de inaplicabil idade da LEP e 
suas possiveis solucoes. Como metodo de pesquisa utiliza-se o dedut ivo, 
anal isando leis e sua aplicagao a realidade prisional. Utiliza-se o metodo de 
procedimento historico na analise da evolucao das prisoes e da 
ressocial izagao, usando dessa forma a pesquisa documental e/ou bibliografica 
e a tecnica da documentacao indireta. Veri f icam-se as falhas do Estado, 
pr incipalmente assistenciais, que simplesmente separa o cr iminoso da 
sociedade, deixando de lado o processo ressocializador da pena. Concluiu-se 
que falta empenho, por parte dos governantes e da sociedade em geral, na 
implementacao de meios eficazes - tais como a educagao e o trabalho - para a 
construgao de um sistema prisional ressocializador. 

Palavras-chave: Inaplicabil idade da LEP. Ressocial izagao. Medidas. 



A B S T R A C T 

The chaotic Brazilian penitentiary system faces a crisis in its main objective, the 
rehabil i tat ion. This fact is noted in the various prisons across the country. 
However, before such a f inding, the company has done little to demand 
solut ions f rom their leaders, which in turn, are not committed to change, really, 
the current situation. The overall objective of this monograph is to show the 
disparity between reality and the Brazilian prisoners texts of the Criminal 
Sentencing Act and the federal Constitut ion, as Wel l as betting rules in 
Resolut ion 14 of the National Council for Criminal and Penitentiary - focusing 
particularly the rehabil i tation. Presents specific objectives: to study the historical 
recognit ion of sentences in prison and legal system; to analyze the systems and 
the male prisons; but also show the points of inapplicability of the LEP and its 
possible solutions. As a research method used the deductive, analyzing laws 
and their application to reality prison. W e use the method of procedure in the 
analysis of the historical development of prisons and rehabil itation, thus using 
documentary research and/or technical literature and documentat ion indirect. 
There are state failures, especially health care, which simply separates the 
criminal f rom society, leaving aside the process re-socialize the sentence. It 
was concluded that lack commitment by governments and society in general , 
the implementat ion of effective ways - such as education and labor - to build a 
prison re-socialize. 

Keywords: inapplicability of the LEP. Resocial ization. Measures. 
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1 INTRODUQAO 

E sabido que o Estado teve seu surgimento relacionado a adequacao 

social, objet ivando a garantia da ordem publica e a harmonia entre seus 

individuos. Para isso teve de criar regras que coibissem os abusos de seus 

cidadaos. Ass im a legislagao penal tem seu papel, criando f iguras t ipicas 

repressoras do crime, e desse modo punindo a infracao da norma. 

Decorrido da penalidade e emitida a sentenca penal, consti tuindo a 

ordem judicial para o cumprimento da pena, que sera regulada pela execucao 

penal. Nossa Lei de Execucao Penal (n° 7.210/84) e considerada como uma 

das mais modernas do mundo, ja que ela traz disposit ivos de protecao aos 

presos e a sociedade em geral. 

Porem essa lei e desrespeitada diariamente, em nivel nacional, por 

quern deveria prioriza-la - o ente estatal. O governo nao investe no sistema de 

execucao penal, deixando que uma lei bastante avancada se transforme em 

letra morta diante da realidade falida. Sendo assim, o objetivo principal da LEP, 

a ressocial izacao, torna-se um fim inalcancavel para a esmagadora maioria de 

presos do sistema carcerario brasileiro. 

Essa carencia ressocializadora e o ponto central do presente trabalho, 

onde sera mostrada a verdadeira realidade prisional, que fere substancialmente 

a Lei de Execucao Penal. Adentrara nos problemas estruturais, bem como nos 

assistenciais, objetivando dar propostas para soluciona-los, inclusive usando 

exemplos reais ja em pratica. 

O metodo de pesquisa utilizado para formular o trabalho sera o dedutivo, 

anal isando o uso de aplicacao de leis a casos concretos, identif icando um 

problema e para ele formulando hipoteses de solucoes. Ainda se usara o 

metodo de procedimento historico, onde se analisa a evolucao do 

entendimento de prisao e ressocializagao, evidenciando o seu desenvolv imento 

na coleta mediante pesquisa documental e/ou bibliografica, caracter izando-se a 

tecnica de documentacao indireta, uti l izando-se de livros e artigos cientif icos 

que abordem o tema pesquisado. E para uma maior coesao do estudo, dividira 

o presente trabalho em tres capitulos. 
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Inicialmente sera abordada a or igem da pena e a sua evolugao, pois seu 

estudo se mostra essencial ja que e atraves da pena que se chega a prisao. 

Passa-se entao a tratar da origem e evolugao do sistema prisional no carater 

geral e no brasileiro, pois se faz importante conhecer os pilares historicos que 

embasaram o cenario onde se encontra o atual sistema. 

Em seguida a pesquisa tratara sobre a Lei de Execugao Penal (n° 

7.210/84), anal isando a sua aplicabil idade, seja no tocante aos regimes 

prisionais ou mesmo aos seus estabelecimentos prisionais, visto que um dos 

maiores problemas enfrentados pelo sistema esta no fato de exist irem presos 

de diferentes regimes misturados no mesmo estabelecimento penal, ferindo a 

LEP pr incipalmente quando se fala em individualizagao da pena. Nesse 

capitulo ainda sera mostrado o regramento internacional da ONU e a 

Resolugao n° 14 do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 

(CNPCP) versando suas respectivas adequagoes a lei de execugao brasileira. 

Por f im, sera focado o tema central do trabalho, como sendo a falencia 

do sistema carcerario, em face de carecer de medidas urgentes para o 

melhoramento das falhas. Sera demonstrado o desacordo do retrato atual do 

sistema com o que diz a LEP, principalmente quando se refere a classif icagao 

de presos, as assistencias que Ihes deveriam ser oferecidas, e as falhas na 

estruturagao. Ainda serao tratadas possiveis medidas que guiariam o sistema 

na obtengao de seu objetivo maior, qual seja a ressocializagao do preso. 
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2 O R I G E M E E V O L U Q A O D A S P E N A S E DO S I S T E M A P R I S I O N A L 

Para podermos tratar o caotico sistema prisional que estamos 

v ivenciando, faz-se necessario a analise de como tal sistema se originou e se 

desenvolveu, observando tambem sua correlagao com o sistema penal. 

2.1 ORIGEM DAS PENAS 

A pena se origina como metodo de repressao aqueles que transgrediam 

regras de costume, ou mesmo normas posit ivadas que est ivessem no meio 

social. Encontram-se relatos de sua aplicacao desde o inicio da humanidade, 

como o caso biblico de Adao e Eva, que foram expulsos do paraiso como 

punicao por terem provado o fruto proibido. O professor Aurelio Buarque de 

Holanda Ferreira (1989, p. 1070), traz o seu entendimento para pena como 

sendo: 

[...] a punigao imposta ao contraventor ou delinquente, em 
processo judicial de instrucao contraditoria, em decorrencia de 
crime ou contravengao que tenha cometido com o fim de 
exempla-lo e evitar a pratica de novas infragoes. 

As formas de aplicagao das penas se desenvolveram por diversos 

per iodos no decorrer da historia. E o que leciona Pedro Rates Gomes Neto 

(2000, p. 22): 

Nos estudos mais recentes encontram-se diversos autores que 
costumam dizer que a historia da pena atravessou seis 
periodos: vinganga privada, vinganga divina, vinganga publica, 
humanitario, cientifico, nova defesa social. 

Porem, esses per iodos nao foram sucedidos uns aos outros, sendo que 

um per iodo conviveu com outro por a lgum espago de tempo. Ass im para que a 
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or ientacao do posterior - e mais evoluida - pudesse prevalecer as demais, 

havia um lapso temporal onde dois t ipos de periodos inf luenciavam ao mesmo 

tempo a punibi l idade social. Dai em seguida, a "escola penal" mais evoluida 

tomava seu posto ate que viesse o proximo periodo, que consequentemente 

Ihe sucederia. 

Como exemplo, podemos dizer que a vinganga privada conviveu com a 

vinganga divina ate que esta fosse tomada como a mais justa; entao essa 

vinganga divina pode dividir espago com a vinganga publica, que depois de 

certo tempo mostrou ser superior, reinando soberana ate o advento da 

proxima, e assim sucessivamente. 

A partir disso faz-se necessario a analise de cada periodo. 

2.1.1 Periodo da vinganga privada 

Nesse referido per iodo da vinganga privada, quando havia a lgum 

comet imento de crime a justiga era feita pela vit ima e/ou parentes, ou ate pelo 

seu grupo social, que muita das vezes era empregada de forma 

desproporcional a ofensa anteriormente sofrida. Sobre tal assunto, Paulo Jose 

da Costa Jr. (2010, p. 54) precisamente descreve o momento historico: 

A pena representava inicialmente a vinganga privada da propria 
vitima, de seus parentes ou do agrupamento social (tribo) a 
que pertencia. A reagao costumava superar em muito a 
agressao, a menos que o transgressor fosse membro da tribo. 
Era entao punido com o banimento, que o deixava entregue a 
sorte de outros agrupamentos. 

A vinganga privada era tida como uma reagao instintiva, quase irracional, 

nao podendo ser vista como um instituto juridico, e sim como uma realidade 

sociologica. Porem, essa vinganga privada evoluiu, t razendo para o meio social 

a pena de taliao (essa lex talionis consistia em rigorosa sintonia entre o cr ime e 

a pena, t razendo como principio fundamental o "olho por olho, dente por 

dente") e a composigao, trazendo a proporcionalidade entre ofensa e punigao. 
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Tais regulamentagoes estao descritos aqui por Julio Fabrini Mirabete 

(2004, p. 16): 

Com a evolugao social, para evitar dizimacao das tribos, surge 
o taliao (de talis = tal), que limita a reagao a ofensa a um mal 
identico ao praticado. 
Posteriormente, surge a composigao, sistema pelo qual o 
ofensor se livrava do castigo com a compra de sua liberdade 
(pagamento em moeda, gado, armas etc.). 

O Codigo de Hamurabi , de 1780 a.C. acolheu tanto o instituto do taliao 

como o da composigao. Essas modal idades tambem foram aceitas pelo direito 

germanico. A composigao pode ser entendida como sendo a or igem longinqua 

das indenizagoes do direito privado e das multas de carater penal. 

2.1.2 Periodo da vinganga divina 

Nesse per iodo a religiao influencia decisivamente a ideia de justiga. O 

erro aqui era reprimido como um tipo de punigao de Deus, que ficaria ofendido 

pelo cr ime cometido, e assim o infrator deveria ser castigado. Dessa forma, a 

pena t inha um carater extremamente severo, cruel e desumano. Sobre o tema 

Neto (2000, p. 28) descreve: 

Apesar do fundamento filosofico da punigao ser altruista, a 
historia da humanidade viveu ai um periodo perverso, de muita 
maldade. Em nome dos deuses, praticaram-se 
monstruosidades e iniquidade. Trata-se de um periodo 
degradante, inspirado em principios religiosos fanaticos. 

No Ant igo Oriente a religiao t inha a forma do proprio Direito, e era tida 

como a propria lei. Nesse periodo um instrumento bastante util izado foi o 

Codigo de Manu, que organiza a legislagao do mundo indiano, e que foi 

redigido entre os sec. II a.C. e II d . C ; esse codigo tern sido considerado como 
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a primeira organizacao geral de uma sociedade amparada numa forte 

mot ivacao religiosa e politica. 

2.1.3 Periodo da vinganga publica 

Devido a uma evolugao na organizagao social e no poder polit ico, o 

Estado tomou para si a atribuigao de executar o jus puniendi a qualquer um 

que agisse contra as leis e os bons costumes da epoca. Nao era mais a vi t ima 

ou os sacerdotes que apl icavam a pena, mas sim o soberano estatal. 

A pena de morte era a sangao mais utilizada e era aplicada por qualquer 

motivo, o mais insignificante que fosse - aos olhos de hoje. E a pena ainda 

ul trapassava a f igura do infrator, pois eram confiscados bens e a l iberdade de 

seus famil iares. Sobre o carater violento da punigao, Michel Foucault (2002, p. 

01) exempli f ica muito bem em sua obra Vigiar e Punir: 

[Damiens fora condenado, a 2 de margo de 1757], pedir perdao 
publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris 
[aonde devia ser] levado e acompanhado numa carroga, nu, de 
camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; 
[em seguida], na dita carroga, na praga de Greve, e sobre um 
patibolo que ai sera erguido, atenazado nos mamilos, bragos, 
coxas e barrigas das pernas, sua mao direita segurando a faca 
com que cometeu o dito parricidio, queimada com fogo de 
enxofre, e as partes em que sera atenazado se aplicaram 
chumbo derretido, oleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre 
derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo sera puxado e 
desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 
consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas 
langadas ao vento. 

Essa competencia, onde um unico ente, o estatal, executa a sangao 

penal foi uma grande evolugao no carater da pena, porem esse fato trouxe na 

epoca muita inseguranga juridica a sociedade, pois eram cometidas inumeras 

arbitrar iedades por parte das autoridades sucumbidas do encargo de punir. 

Nessa vertente, Grecianny Carvalho Cordeiro (2006, p. 14) evidencia a 

crueldade e o poder do rei: 
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[...] as penas aplicadas eram revestidas de intensa crueldade, 
mediante a pratica de terriveis suplicios aos delinquentes, sob 
o duplo pretexto de intimidar os demais ao cometimento do 
crime, bem como para reafirmar o poder absoluto do rei. 

A inda no final do seculo XVIII existem evidencias de frequentes penas 

crueis de tortura, porem ja no inicio do seculo XIX esse tipo de pena da lugar a 

pena privativa de l iberdade, havendo assim uma nitida evolugao no tocante a 

humanizacao da pena. 

2.1.4 Periodo humanitario 

Esse per iodo humanitario obteve seu surgimento atraves dos 

pensadores i luministas que crit icaram severamente a intervengao estatal e 

suas atrocidades. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, 

Montesquieu e D'Alembert promoveram o aparecimento do humanismo e 

geraram sua implementacao no Direito Penal. Segundo Cordeiro (2006, p. 21): 

"pretendiam os reformistas a melhor forma, justa e necessaria, de exercer o 

direito de punir, sem excessos, sem abuso". Esses reformistas t rouxeram a 

razao em contraposicao a arbitrariedade. Sobre essa epoca, Costa Jr. (2010, p. 

57) expoe o signif icado do i luminismo: 

[...] o iluminismo, surgido nos fins do seculo XVIII, que foi o 
responsavel pela reforma nas leis e na justica penal. 
Iluminismo equivale a emancipacao do homem a autoridade, 
aos preconceitos, convencionalismos e tradigoes. 

T a m b e m sob forte influencia dos principios i luministas, em 1764, Cesar 

Bonesana Marques de Beccaria publicou sua obra Dos Delitos e Das Penas, 

que por sua imortal idade e contemporaneidade alicergou o Direito Penal 

moderno, e ate a Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao, datada de 

1789 na Franga revolucionaria. Esse livro tinha como uma de suas grandes 
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ideias a de que o magistrado nao poderia aplicar pena nao prevista em lei; e no 

tocante as prisoes mostrava que "eram a horrivel mansao do desespero e da 

fome". 

2.1.5 Periodo cientifico 

Tambem conhecido como periodo criminologico, essa fase da historia 

penal levou em consideracao o aspecto fisiologico do del inquente como forma 

de estudar o que o levou a praticar seus atos ilegais. 

Grande nome desse periodo foi Cesar Lombroso, que escreveu o livro 

L'uomo Delinquente, estudando o agente infrator e a possivel causa do delito -

delito esse que seria um fenomeno biologico. E atraves do metodo 

exper imental formulou um pensamento onde existia um criminoso nato, 

dest inado a criminal idade pela sua simples natureza. 

Sobre o estudo de Lombroso, Neto (2000, p. 39) descreve o equivoco, 

porem: 

[...] foi a partir deles que comecaram a florescer ciencias penais 
voltadas ao estudo do criminoso, de suas caracteristicas 
antropologicas, do crime e de suas causas, tudo com um fim 
unico de prevengao e defesa da sociedade. 

Outro ponto fundamental desse periodo foi a busca por estudos que 

a judassem o individuo infrator a readaptar-se em sociedade, ao inves de 

apenas repreende-lo. E o que assevera Neto (2000, p. 38): 

[...] a pena deixou de ser simples protecao juridica, 
encontrando sua medida na qualidade do delito e variando de 
acordo com a intensidade deste. Passando assim a ser o delito 
considerado como um fato individual e social, representando 
um sintoma patologico de seu autor. Por isso a pena passa a 
ser vista como um remedio, nao mais como um castigo. 
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T a m b e m foi nesse periodo que se deu o surgimento de importantes 

ciencias que tratam o crime, tais como a Criminologia, a Ciencia Penitenciaria, 

a Sociologia Criminal, a Antropologia Criminal e a Politica Criminal, que 

dia logam entre si em busca de respostas mais apr imoradas e ef icazes ao 

crime. 

2.1.6 Periodo da nova defesa soc ia l 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, veio tambem o f im do periodo 

cientif ico, fazendo acontecer o surgimento do periodo da nova defesa social, e 

este por sua vez trouxe uma maior racionalidade na apl icacao da pena, com 

principios de que a pena objetivava proteger a sociedade, mas tambem 

respeitar os direitos fundamentals do infrator. 

Seus defensores crit icam duramente o Direito Penal patrio e seu sistema 

penitenciario. Pregam a extincao dessa realidade de forma branda, como 

mostra Neto (2000, p. 41): 

[...] que isto ocorra lentamente e gradativamente, atraves de 
uma transformacao que de um verdadeiro sentido a punigao do 
delinquente, ressocializando-o tambem de modo a proteger 
nao so os direitos humanos, a dignidade do homem em si, mas 
a sociedade como um todo. 

Essa nova teoria leva em consideragao a aplicagao da pena capaz de 

reprimir o cr ime, ressocializar o infrator e proteger o meio social contra a 

incidencia de novos crimes. Mostra-se contra a pena de morte e contra a 

util izagao indiscriminada da pena privativa de l iberdade. Tambem reconhece a 

falencia do sistema penal como meio de ressocializar o cr iminoso. 

Ainda versa a necessidade da descriminalizagao dos delitos t idos como 

leves, e pede muita atengao quanto aos cr imes contra a economia, quanto a 

cr iminal idade advinda do Estado - como abuso de poder e corrupgao - e 

quanto aos cr imes contra os interesses difusos, que por sua vez nas palavras 
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de Hugo Nigro Mazzil i (1996, p. 09): "sao interesses indivisiveis, de grupos 

menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste v inculo jur idico ou 

fatico muito preciso. Sao como um feixe de interesses individuals, com pontos 

e m comum. Nao se trata de mera soma de interesses individuals 

independentes, pois supoem uma conexao entre eles, ja que, embora 

indivisiveis, sao compart i lhados em igual medida pelos integrantes do grupo". 

2.2 S ISTEMAS PRISIONAIS 

A prisao tern seus indicios remotos nas masmorras, subterraneas ou em 

torres, onde era improvisado o encarceramento de del inquentes, que f icavam 

nesses locais de maneira amontoada e esperando o seu ju lgamento para 

apl icacao da pena, que seria na maioria das vezes a de morte ou de castigo 

corporal. 

Ja como sangao penal a prisao surge no Direito Canonico, na Idade 

Media. Fora isso, ha relatos das primeiras experiencias penitenciarias terem 

sido na Europa, por volta do seculo XVI , sendo conhecidas como Casas de 

Forga ou Casas de Corregao, onde eram internados bebados, mendigos, 

prostitutas, jovens ladroes, dentre outros pequenos grupos. Sobre o tema, 

Geder Luiz Rocha Gomes (2008, p. 54) expoe: 

Vale registrar que a adogao da prisao proxima dos moldes 
atuais tern sede nas denominadas 'casas de corregao', na 
Holanda e na Franga, tambem durante o seculo XVI, fruto das 
mudangas economicas e sociais com o processo industrial, 
passando a ser a principal pena e mais utilizada no territorio 
ocidental. 

Nessas prisoes, anteriormente referidas, mesmo tendo o objetivo inicial 

de reeducar o internado para posterior volta ao meio social, o que realmente 

persistia eram as punigoes corporais rotineiras. A al imentagao e higiene eram 

precarias, e o cenario era excelente para a promiscuidade, que reinava em 

abso lu te 
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No inicio das prisoes - ja sendo util izadas como meio de cumprir sangao 

penal - existia um amontoado de condenados que era acrescido rot ineiramente 

sem nenhuma especie de controle, vivendo na completa insalubridade, sem a 

min ima condigao humanitaria. 

Porem, com a evolugao das penas, houve tambem uma evolugao nas 

prisoes. Dito isto, faz-se presente a analise dos principals s istemas 

penitenciarios. 

2.2.1 S is tema Panopt ico 

Originado no seculo XVII , com o objetivo de controlar a peste, isolando a 

populagao doente. Tern na observagao e controle seu elemento fundamenta l , 

como demonstra detalhadamente Michel Foucault (2002, p. 168): 

Bentham nao diz se inspirou, em seu projeto, no Zoologico que 
Le Vaux construira em Versalhes: primeiro zoologico cujos 
elementos nao estao como tradicionalmente, espalhados em 
um parque: no centro, um pavilhao octogonal que, no primeiro 
andar, so comportava uma pega, o salao do rei; todos os lados 
se abriam com largas janelas sobre sete jaulas (o oitavo lado 
estava reservado para janela onde estavam encerradas 
diversas especies de animais. Na epoca de Bentham esse 
zoologico desaparecera. Mas encontramos no programa do 
panoptico a preocupagao analoga da observagao 
individualizante, da caracterizagao e da classificagao, da 
organizagao analitica da especie. O panoptico e um zoologico 
real; o animal e substituido pelo homem, a distribuigao 
individual pelo grupamento especifico e o rei pela maquinaria 
de um poder furtivo. 

Esse sistema e constituido de uma prisao celular t ransparente e 

construido na forma radial, de modo que uma unica pessoa num determinado 

ponto estrategico conseguia vigiar todos os individuos. Diferentemente da 

masmorra ela deixa o preso exposto. 
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2.2.2 S is tema Pens i lvan ico 

Esse sistema apareceu no final do seculo XVIII , t razendo para o infrator 

a total reclusao, devendo ficar isolado permanentemente dentro de sua cela, 

onde seu unico contato era com o diretor, guardas ou com o capelao. Tinha o 

proposito de estimular o sofr imento, com base no pensamento no delito e 

assim propiciar uma formacao critica no individuo infrator, fazendo-o chegar ao 

arrependimento. 

Dever iam permanecer em absoluto silencio e exercitar a leitura da Biblia, 

como explica Cezar Roberto Bitencourt (1993, p. 63), mostrando que "as 

caracterist icas essenciais desta forma de purgar a pena, fundamentam-se no 

isolamento celular dos intervalos, a obrigacao estrita do silencio, a meditacao e 

a oracao". 

O profundo isolamento que esse sistema proporcionava trouxe na 

maioria das vezes o aumento da ira do preso, quando nao Ihe proporcionou a 

loucura. 

2.2.3 S is tema Auburniano 

Surgiu na cidade de Auburn, Estado de Nova lorque, no inicio do seculo 

XIX. Esse surgimento veio pela necessidade de corrigir as l imitacoes do regime 

pensi lvanico, e ainda t inha a vantagem de adequar os presos ao sistema 

capitalista, pois esse sistema fundava-se na ocupacao laboral, que era feita 

durante o dia, inicialmente, na propria cela, e posteriormente, em grupos nas 

oficinas, porem, em absoluto silencio. 

A incomunicabi l idade entre os presos fez surgir a comunicagao por 

mimicas e batidas na parede. Como diferenca com o sistema pensi lvanico tem-

se a passagem feita por Bitencourt (1993, p. 78): 
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A diferenca principal reduz-se ao fato que no regime celular a 
separagao dos reclusos ocorria durante todo o dia; no 
auburniano, eram reunidos durante algumas horas, para 
poderem dedicar-se a um trabalho produtivo. 
O sistema celular fundamentou-se basicamente em inspiracao 
mistica e religiosa. O sistema auburniano, por sua vez, 
inspirou-se claramente em motivacoes economicas. 

Porem ambos os sistemas apresentam a mesma falha de nao 

preocupar-se com a ressocializagao, e assim os resultados obtidos nao foram 

satisfatorios nem no sistema celular nem no auburniano. 

2.2.4 S is tema Progress ivo 

Esse tipo de sistema se caracteriza pelos diferentes estagios na 

decorrencia da execugao da pena, iniciando por um mais rigoroso e avangando 

ate um mais leve. 

Tem-se como principals exemplos o progressivo ingles (mark system) e 

o progressivo ir landes. Ambos prezavam por uma recuperagao gradual do 

apenado, fazendo com que o mesmo progredisse de regime, atraves de um 

bom compor tamento e da produgao do trabalho. 

Pode-se dizer que suas etapas de evolugao do regime eram bastante 

parecidas, sendo a inicial reclusao celular diurna e noturna, e em seguida a 

reclusao celular noturna e trabalho diurno em comum, e por ultimo a l iberdade 

condicional . Sendo que no sistema irlandes ainda existia o per iodo 

in termediary , que se postava antes da condicional. 

Tal sistema foi o adotado pelo Brasil, e sobre o tema Carlos Garcia 

Va ldes citado por Bitencourt (1993, p. 81), versa que "o apogeu da pena 

privativa de l iberdade coincide com o abandono dos regimes celular e 

auburniano e a adogao do regime progressivo". 
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2.3 A P A R A T O HISTORICO DO SISTEMA PENITENClARIO NO BRASIL 

No Brasil, em 1551, ja e possivel identificar a existencia de uma prisao 

na Bahia, que contava em sua estrutura com uma especie de sala de 

audiencia. Esse tipo de prisao era usado para o recolhimento de vagabundos, 

escravos fugidos e criminosos, que ali esperavam o seu ju lgamento. Nao havia 

cercas que separassem tais individuos de quern passasse na rua, propiciando 

assim todo tipo de contato com meio exterior. 

Por volta de 1600 foram introduzidas aqui as Ordenacoes Filipinas, que 

em seu Livro V falava dos tipos de cr imes e castigos. As punicoes eram crueis, 

sendo que as dest inadas para os escravos conseguiam ser ainda mais 

perversas. 

No decorrer dos anos a superlotagao ja era evidente no cenario 

nacional, e em 1821 o principe regente D. Pedro I baixa um decreto versando 

preocupacao com a situacao do preso, pois segundo esse decreto a prisao 

deveria servir para a guarda de pessoas e nao para Ihes trazer doencas ou 

f lagela-las. 

A Consti tuicao Imperial de 1824 reafirmou tal preocupagao. A pena de 

morte, que anter iormente era usada para punir diversas infracoes, restringiu-se 

para casos de homicidios, latrocinios e revolta de escravos. A pena de gales foi 

mant ida; pena essa que consistia em acorrentar o condenado - onde na ponta 

da corrente t inha um peso esferico - e faze-lo trabalhar em obras publ icas da 

provincia onde o delito tenha ocorrido. 

Em 1830 entra em vigor o Codigo Criminal do Imperio, tendo como 

principal mudanca o surgimento da pena de prisao com trabalho, obr igando o 

preso a trabalhar diariamente dentro do recinto. Gizlene Neder (1995, p. 34) 

tern uma visao esclarecedora sobre o tema: 

A prisao no Brasil surgiu em decorrencia da constituicao do 
mercado de trabalho e o surgimento das relacoes sociais de 
producao capitalistas, pois era preferivel valer-se da forca de 
trabalho do delinquente - unico bem das classes subalternas -
ao inves de elimina-los. 
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No entanto as cadeias da epoca nao estavam estruturadas para atender 

tal necessidade. Para mudar isso, por volta de 1850 foi construido no Rio de 

Janeiro e em Sao Paulo, casas de corregao, que eram estruturadas com 

oficinas de trabalho, celas individuals e patios. Tentavam regenerar o preso 

guiando-se pelo sistema auburniano. 

No decorrer do Imperio, juristas com experiencia em sistemas prisionais 

do exterior comegaram a debater a criagao de colonias agricolas e industrials. 

O carater cientif ico chega aqui, e segundo Fernando Salla (1999, p. 134) passa 

o preso a ser identif icado "como um doente, a pena como um remedio e a 

prisao como um hospital". 

O Codigo Penal da Republica, em 1890, marcou o fim da pena de gales. 

Ele previu modal idades de prisao como a de reclusao, de trabalhos forgados, a 

celular e a disciplinar. 

A prisao celular, prevista para a maioria dos cr imes t inha de ser 

cumprida em estabelecimento especial. O condenado passaria o primeiro 

momento isolado na cela, e em seguida passando para o trabalho em comum -

e em silencio - com reclusao individual noturna. 

O ano de 1920 marcou a inauguragao da penitenciaria de Sao Paulo, no 

bairro Carandiru, sendo tida como um marco na historia prisional brasileira, 

pois sua modernidade era modelo. 

Em 1940 foi publicado o Codigo Penal, ainda em vigor, t razendo 

inovagoes, e punindo em torno de 300 delitos com pena privativa de l iberdade, 

seja de reclusao ou detengao. 

A reforma parcial feita no Codigo Penal em 1977, fez surgir a ideia de 

que o conf inamento prisional seria reservada aos delitos mais gravosos e aos 

infratores mais perigosos. 

A preocupagao com a superlotagao prisional fez surgir a prisao albergue 

e os regimes de cumprimento de pena, divididos em regime fechado, 

semiaberto e aberto, alem de ampliar os beneficios do caso de sursis. 

Outra reforma parcial feita no Codigo Penal, em 1984, criou as penas 

alternativas tambem com o intuito principal de desafogar os estabelecimentos 

carcerarios. 
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3 UMA A N A L I S E S O B R E A LE I D E E X E C U Q A O P E N A L PATRIA (Lei n° 

7.210/84) E S U A E F E T I V A A P L I C A B I L I D A D E 

Em 11 de ju lho de 1984 foi promulgada, pelo Presidente da Republica 

Joao Figueiredo, a Lei n° 7.210, denominada de Lei de Execugao Penal. Essa 

lei e o meio que disciplina o cumprimento da sangao penal do apenado. 

Foi, e ainda e vista como uma das leis de execugao mais avangadas do 

mundo, objet ivando um cumprimento de pena focado na ressocial izagao do 

infrator. E o que diz o seu artigo 1° ao versar que esta lei deve harmonizar a 

integragao social do apenado. 

Sendo baseada na teoria mista, prezando pela retribuigao e prevengao 

da pena, a LEP tenta formar o individuo para o convivio social o submetendo a 

um senso responsavel. Demonstra esse interesse ao preocupar-se com a 

assistencia ao egresso, tentando Ihe dar dignidade e evitar discriminagao. 

Ainda da ao apenado assistencia material, a saude, jur idica, 

educacional , social e religiosa, abarcando desde al imentagao e formagao 

profissionalizante ate tratamento psicologico e previdencia social. 

Tal lei apesar de ser baseada em principios democrat icos e modernos, 

como o principio da humanidade e o principio da legalidade, nao consegue por 

si so mudar a realidade social em sua volta. Precisaria do empenho dos 

governantes, e esse pequeno grande detalhe e essencial para que se possa 

sair do fracasso a vitoria social. 

A respeito do assunto ha a passagem de Pedro Rates Gomes Neto 

(2000, p. 92), mostrando que "apesar da existencia da norma, seus objetivos 

ainda nao foram alcangados, primeiro porque nao houve uma politica criminal 

adequada, e parece que nao ha vontade politica para torna-lo efet ivamente 

auto-apl icavel". E notavel observar que tal ensinamento ja era propagado ha 

mais de dez anos atras, e mesmo assim ainda e bastante atual, mostrando que 

o sistema permaneceu estagnado ate os dias atuais, pois o desrespeito com a 

lei continua. 

A referida lei traz em seu Titulo IV os estabelecimentos penais, sendo 

eles: a penitenciaria; a colonia agricola, industrial ou similar; a casa de 
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albergado; o centro de observagao; o hospital de custodia e t ratamento 

psiquiatrico; e a cadeia publica. Mas primeiramente serao anal isados os 

regimes da pena, que nos mostram onde cada condenado tera seu tratamento. 

3.1 REGIMES PRISIONAIS 

O sistema penal brasileiro adotou um sistema progressivo para o 

cumpr imento da pena, fundado em tres formas de regime, sendo eles o regime 

fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Para se observar qual sera o 

regime a ser empregado a cada caso, necessario se faz a analise de qual sera 

a pena, se detencao ou reclusao, qual o tempo de pena a ser cumprido e ainda 

observar os criterios do artigo 59 do Codigo Penal, tais como: antecedentes e 

personal idade do infrator. 

Sobre esse sistema Ney Moura Teles (2006, p. 333) mostra o seu ponto 

de vista: 

O sistema baseia-se na necessidade de que a privagao de 
liberdade do condenado seja executada com a finalidade de 
recupera-lo, que tera, desde o inicio, a perspectiva de alcancar 
a liberdade e a certeza de que Ihe sera devolvida, 
paulatinamente conforme seu merecimento. Trata-se de uma 
concepcao moderna, democratica e, sobretudo mais humana 
da pena de prisao que poderia ter ensejado melhores 
resultados se os governantes do pais e estados-membros 
tivessem proporcionado os pressupostos indispensaveis a sua 
implementacao, construindo e mantendo em boas condicoes, 
os estabelecimentos prisionais necessarios. 

Importante observar que nesse sistema ha uma possivel regressao de 

regime do mais brando para o mais rigoroso, bastando que cometa uma falta 

grave ou pratique um crime doloso, como tambem sofrer condenacao por cr ime 

anterior, e sua pena somada a esta tome a aplicagao do regime erronea - e o 

que nos mostra o artigo 118 da LEP. 

O regime fechado e imposto ao condenado a pena superior a oito anos 

que sera cumprida em estabelecimento fechado de seguranca maxima ou 



25 

media, nesse caso a penitenciaria. O detento fica totalmente isolado do meio 

externo, a nao ser pelas visitas, pois teoricamente esse e o tipo de preso mais 

perigoso para a sociedade. 

Dependendo do merito do condenado (carater subjetivo), como seu bom 

compor tamento e do tempo de pena ja cumprido (1/6 da pena nos cr imes em 

geral; 2/5 da pena nos cr imes hediondos; e 3/5 da pena para os reincidentes 

e m cr ime hediondo), podera ele progredir para o regime semiaberto. 

O regime semiaberto, por sua vez, sera imposto, inicialmente, ao 

condenado a pena superior a quatro anos e nao excedente a oito anos, 

contando que nao seja reincidente. Devera ser cumprida em colonia penal 

agricola, industrial ou similar, onde a seguranca e mais leve, assim como 

expoe Joao Jose Leal (1998, p. 324): 

No regime semi-aberto, o condenado cumpre a pena sem ficar 
submetido as regras rigorosas do regime penitenciario 
(isolamento celular). Nesse regime nao sao utilizados 
mecanismos ou dispositivos ostensivos de seguranga contra a 
fuga do condenado. 

Porem, em muitas localidades a colonia penal e um estabelecimento 

inexistente, fazendo com que o § 2° do artigo 35 do Codigo Penal seja bastante 

usado, autor izando o trabalho externo e ate a frequencia a cursos suplet ivos, 

sejam profissionalizantes, de instrugao ou de segundo grau ou superior. 

Tambem aqui ha a possibi l idade de progressao de regime, dessa vez 

para o regime aberto, bastando atender os mesmos requisites anter iormente 

referidos, ou seja, os de carater objetivo e subjetivo. 

O regime aberto e o que possibilita o condenado a voltar para o meio 

social. Podera ser apl icada, de forma inicial, ao condenado nao reincidente que 

obtenha pena igual ou inferior a quatro anos. De acordo com o artigo 36 do CP 

tal regime e baseado na autodiscipl ina e sendo de responsabi l idade do 

apenado. Ass im o Estado deposita uma confianga em sua reabil itagao e o 

coloca na casa de albergado, onde devera sair para trabalhar durante o dia e 

regressar para o descanso noturno, como tambem devera recolher-se nos 

finais de semana e feriados. 
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Devido a precariedade estrutural do Estado, casas de albergue estao 

fora da estrutura penal de inumeros municipios, fazendo com que o ju izo de 

execugao tenha que da um "jeitinho" e colocar o condenado quase que numa 

especie de condicional, aonde ira num determinado estabelecimento penal 

apenas para assinar sua folha de frequencia. 

O § 2° do artigo 36, CP, mostra ainda em quais possibi l idades o 

apenado podera regredir o regime, assim ele "sera transferido do regime 

aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da 

execugao ou se, podendo, nao pagar a multa cumulat ivamente aplicada". Ainda 

pelo artigo 111 da LEP esse condenado tambem regredira o regime se for 

condenado por cr ime anterior, e somada as penas o regime se torne incabivel. 

Importante observar que a regressao do regime acarretara a transferencia do 

apenado para qualquer dos regimes mais rigorosos. 

Versando ainda o tema de regime, encontra-se o regime disciplinar 

di ferenciado - RDD. Ele nao e propriamente um regime, mas sim uma sangao 

discipl inar imposta ao condenado que foge da regra estabelecida pela 

execugao penal. Importante notar que para subjugar o apenado nesse regime 

nao e tao simples como parece, pois e necessario todo um tramite burocratico 

entre a autoridade administrativa e o juiz competente, part icipando ainda o 

Ministerio Publico e a defesa do preso. 

3.2 ESTABELECIMENTOS PENAIS 

De acordo com o artigo 82 da LEP os estabelecimentos penais sao 

dest inados tanto aos condenados a pena privativa de l iberdade como aos 

sujeitos a medida de seguranga, aos presos provisorios e aos egressos. 

O mesmo conjunto arquitetonico podera abrigar estabelecimentos de 

dest inagao diversa desde que devidamente isolados (artigo 82, § 2°, LEP). 

Essa parte do texto legal estabelece a possibi l idade da construgao de 

complexos penais que atendam de uma so vez a apenados dos regimes 

fechado, semiaberto e aberto. O que na realidade esse paragrafo trouxe foi a 
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possibi l idade do "jeitinho brasileiro" aparecer, pois na falta de recursos estatais 

para se construir o complexo devidamente legalizado, estao se util izando de 

ant igos presidios, com predios defasados, sem a menor estrutura e 

t ransformando-os em complexos penais que nao atendem a um de seus 

principais fundamentos - isolar os apenados de diferentes regimes penais. 

Nesses complexos o que se pode constatar e a mistura de presos do 

regime fechado com presos do regime semiaberto e tambem do aberto. Quanto 

a separagao de presos Gui lherme de Souza Nucci (2008, p. 408) expoe: 

Torna-se fundamental separar os presos, determinando o 
melhor lugar para que cumpram suas penas, de modo a evitar 
o contato negativo entre reincidentes e primarios, pessoas com 
elevadas penas e outros, com penas brandas, dentre outros 
fatores. Em suma, nao se deve mesclar, num mesmo espago, 
condenados diferenciados. 

Outro fato bastante corriqueiro e o desrespeito ao artigo 84 da Lei de 

Execugao Penal, ja que e facil de encontrar presos provisorios coabi tando em 

celas de cadeia publica com os presos ja condenados por sentenga transitada 

em ju lgado - absolutamente contrario ao que diz o artigo. Ja em seu § 1°, o 

preso primario deveria ficar separado do reincidente, objet ivando assim 

aniquilar uma possivel influencia de condutas. Aqui tambem a falta de estrutura 

f isica prejudica o bom funcionamento da LEP. 

Do artigo 83 e seus paragrafos, da LEP, e possivel retirar que os 

estabelecimentos penais, de acordo com sua natureza, deveram contar com 

areas dest inadas a assistencia, educagao, trabalho, recreagao e esporte para o 

apenado. Tera ainda area destinada a estagio de estudantes universitarios e 

area dest inada a Defensoria Publica, alem de espago para salas de aula. Esse 

ainda versa os estabelecimentos especif icos para mulheres, que serao dotados 

de bergario, objet ivando o nao abandono do recem-nascido no per iodo da 

amamentagao. 

Daremos enfase nesse estudo a penitenciaria, a colonia agricola, 

industrial ou similar, a casa de albergado e a cadeia publica, pois esses 

respectivos estabelecimentos devido ao seu carater mais geral (ja que atendem 
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a grande populagao carceraria) e a suas falhas repetidas por todo o pais 

merecem uma analise mais criteriosa. 

3.2.1 Penitenciaria 

Tal estabelecimento esta descrito no Capitulo II, Titulo IV da LEP, sendo 

dest inado ao apenado a pena de reclusao, em regime fechado. A penitenciaria 

mascul ina deve ser construida em local afastado do centro urbano, contando 

que essa distancia nao atrapalhe a visitacao. A seguranga e um carater 

primordial para tal estabelecimento que deve ser voltada contra fugas, como 

bem assevera o criminologo C. Calon apud Albergaria (1993, p. 104), 

mostrando que nesse tipo de estabelecimento: 

[...] predomina a ideia de prevengao contra fuga, os edificios 
sao de forte e solida construgao. Estes estabelecimentos se 
encontram rodeados de muro alto, intransponivel e dotados de 
torre, com guardas armados, bem como de refletores para 
prevengao de fuga a noite. Estas prisoes sao destinadas aos 
criminosos mais perigosos e incorrigiveis e habituados a fuga. 

A LEP tambem preve que o sentenciado sera alojado em cela individual, 

dotada de dormitorio, sanitario e lavatorio, sendo essa cela salubre com area 

min ima de seis metros quadrados. Fato que tambem e desrespeitado pelo 

Estado, ja que o grande numero carcerario nao permite seguir a maestrosa lei. 

Esse capitulo II tambem mostra a possibi l idade da construgao de 

penitenciarias dest inadas ao cumprimento do regime disciplinar di ferenciado. 

Esses estabelecimentos comportam presos provisorios e/ou apenados do 

regime fechado. 

Dentre outros motivos da criagao de tal regime esta o de tentar aniquilar 

as organizagoes cr iminosas existentes nos presidios, onde seus l ideres 

comandam as facgoes ainda que presos. Nesse contexto foi promulgada a Lei 

n° 10.792/03, impondo regras mais rigidas aos apenados que tentam fugir a 

ordem. Nucci (2007, p. 445) explica que a criagao do RDD tenta: 
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[...] atender as necessidades prementes de combate ao crime 
organizado e aos lideres de facgoes que, de dentro dos 
presidios brasileiros, continuam a atuar na condugao dos 
negocios criminosos fora do carcere, alem de incitarem seus 
comparsas soltos a pratica de atos delituosos graves de todos 
os tipos. 

O artigo 52 da LEP mostra que essa sangao disciplinar, o RDD, tera 

duragao maxima de trezentos e sessenta dias, podendo ser repetida pelo novo 

comet imento de falta grave, indo ate o limite de um sexto da pena apl icada. A 

aplicagao desse regime e um instrumento que tende a diminuir o poderio das 

facgoes cr iminosas, pois e evidente que os "poderosos chefoes" quando 

colocados no regime tern dif iculdade de comunicar-se demasiadamente com 

seus comparsas. Sobre o carater do RDD, temos ligao de Nucci (2008, p. 346): 

[...] organizou-se a marginalidade dentro do carcere, o que e 
situagao inconcebivel, mormente se pensarmos que o preso 
deve estar, no regime fechado, a noite, isolado em sua cela, 
bem como, durante o dia, trabalhando ou desenvolvendo 
atividade de lazer ou aprendizado. Diante da realizada, e o 
denominado mal necessario, mas nao se trata de uma pena 
cruel. 

Sendo assim, intensificando o monitoramento penal sobre os "cabegas" 

das facgoes, devera haver uma quebra em sua organizagao. 

3.2.2 Colonia agr icola, industrial ou similar 

De acordo com os artigos 91 e 92 da LEP, e o tipo de estabelecimento 

dest inado aos apenados que estejam cumprindo sua sentenga e m regime 

semiaberto. Podendo esse apenado ficar alojado em compart imento coletivo, 

desde que tenha dormitorio, lavatorio e sanitario, sendo ainda salubre e tendo 

area min ima de seis metros quadrados por cada preso ali colocado. 
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Traz tambem como requisitos para a ocupacao de suas dependencias 

coletivas a selegao de presos e ainda deve ser observada sua capacidade 

maxima objet ivando atender a uma individualizagao da pena. 

Abarcando sobre esse tema, Gui lherme de Sousa Nucci (2007, p. 483) , 

assim leciona: 

[...] a selegao adequada dos presos, colocando cada um 
proximo a outro com o qual nao ira manter desavengas ou 
trazer litigios ou disputas de outros presidios ou da 
criminalidade exterior, alem de se buscar separar os 
condenados, conforme a sua aptidao para o trabalho, estado 
civil e outros pontos comuns de interesse. Naturalmente, como 
em todo estabelecimento penal, deve-se respeitar a 
capacidade maxima do local, pois, do contrario, a 
individualizagao executoria da pena sofrera abalos 
imponderaveis. 

Como bem explanado pelo doutrinador, essa individualizagao executoria 

nao deve ser almejada somente nos estabelecimentos agricolas, industrials ou 

similares, mas sim em todos os estabelecimentos penais, sobretudo nas 

penitenciarias. 

3.2.3 C a s a de Albergado 

As regras desse tipo de estabelecimento estao dispostas no Capitulo IV, 

Ti tulo IV, da LEP. Destina-se aos apenados que estejam cumprindo pena 

privativa de l iberdade em regime aberto, ou cumpra pena restritiva de direito, 

especi f icamente a pena de limitagao de fim de semana. 

Sua estrutura f isica sera construida em centros urbanos, porem 

separado dos demais estabelecimentos, e tendo como sua principal 

caracterist ica a ausencia de obstaculos f is icos contra a fuga, objet ivando 

aumentar o senso de responsabi l idade do apenado e Ihe mostrando que o 

Estado confia nele, pois essa e a ultima fase do estagio da ressocializagao, e 
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nela se busca aproximar a vida do apenado as condigoes normais do convivio 

social. Sobre o tema C. Calon apud Albergaria (1993, p. 104): 

O regime aberto suprime os tradicionais meios fisicos da 
prisao. Fundamento basico da prisao de seguranga minima e 
despertar no interno, pela confianga nele depositada, o sentido 
da autodisciplina e o sentimento da propria responsabilidade, 
como poderoso meio de conseguir sua reinsergao social. 

A inda pelo artigo 95 da LEP e seu paragrafo unico, em cada regiao 

devera haver no minimo uma Casa de Albergado, contando alem do dormitorio 

dest inado ao preso, instalagoes para cursos e palestras. E de acordo com Irene 

Batista Muakad (1998, p. 106) tal estabelecimento: 

[...] deve ser separado dos presidios comuns, sendo que nas 
comarcas onde nao haja tal estabelecimento o condenado 
deve ser recolhido em segao especial de outro presidio, de 
cadeia publica, ou distrito policial, sem contato com presos 
processuais ou sujeitos a regime diverse 

Na realidade, porem difici lmente sera visto esse tipo de estabelecimento 

penal em pequenas regioes. Para se ter ideia, ate no Estado de Sao Paulo 

existem regioes onde inexiste Casa de Albergado. 

Com isso aparece a figura da Prisao Albergue Domiciliar. Pelo artigo 117 

da LEP a prisao domicil iar sera admitida quando o condenado que esta no 

regime aberto apresentar idade superior a setenta anos ou for acometido por 

doenga grave (seja homem ou mulher); e ainda para a condenada gestante ou 

com filho menor de idade ou deficiente. 

Discussoes doutrinarias e jurisprudenciais sobre o tema existem, pois de 

um lado esta a seguranga publica e de outro os direitos do preso, sopesados 

pelos principios da legalidade e da proporcionalidade. 

Porem e preocupante deixar de fiscalizar um condenado que ainda nao 

estaria pronto para voltar ao convivio social, ja que na realidade a prisao 

domici l iar deixa de ser f iscalizada pelo Estado, principalmente quanto a 

obediencia das condigoes impostas pelo juiz da execugao. Ass im mostra-se 

erronea a decisao de juizes e tribunals ao concederem esse tipo de prisao so 
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porque o ente estatal nao foi capaz de construir estabelecimentos prisionais 

dest inados ao regime aberto (MIRABETE, 2007, p. 437). 

A inda pelo pensamento de Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 438), ele 

resume essa situacao: "A prisao albergue domicil iar passou assim a ser forma 

velada de impunidade, de que os juizes lancavam mao em ultimo recurso, na 

impossibi l idade de o beneficiario ser desfrutado em local adequado". 

A questao dessa impunidade, encarada por Mirabete, se reflete na falta 

de f iscal izacao, onde esse preso que deveria ser albergado pode muito bem 

passar o "repouso noturno" fazendo praticas ilegais. 

3.2.4 C a d e i a publica 

E o estabelecimento penal proposto ao preso provisorio, seja aquele que 

ainda nao tern sentenca condenatoria em carater definitivo (sentenca 

recorrivel), seja o preso preventivo ou temporario, seja o preso autuado em 

f lagrante. Esse estabelecimento tambem recebe o preso civil por divida de 

carater al imenticio, apesar de doutr inadores, como Mirabete (2007 p. 388) 

serem contra o contato desse preso civil com o preso provisorio, devendo ser 

construido salas proprias para esse tipo de preso, ainda que dentro das 

cadeias. Sobre esse tipo de estabelecimento penal, Mesquita Junior (2005, p. 

209) tece crit icas rigorosas, senao vejamos: 

Ocorre que o pior estabelecimento penal existente, na pratica, 
e a cadeia publica, a qual esta sempre superlotada, nao 
dispondo dos recursos materiais minimos, bem como de 
instrumentos para as outras assistencias previstas na LEP. 
Assim, a previsao legal reverte-se em prejuizo para o 
condenado, pois nao existe pior estabelecimento para o 
cumprimento da pena que a cadeia publica. 

Porem, faz-se observar que tal estabelecimento nao deve ser usado 

para o cumpr imento de pena, e sim para o simples aguardo do seu ju lgamento 

definit ivo - f a t o controverso com a realidade prisional brasileira. 
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Esse tipo de prisao ja a algum tempo vem sendo alvo de crit icas, que as 

versam sobre o principio da presuncao de inocencia, mostrando que sem a 

sentenca transitada em julgado haveria uma forma de ilegalidade em tais 

prisoes. 

Var ios orgaos internacionais de protecao aos direitos humanos vem 

propondo a extingao das prisoes preventivas, que aconteceria de maneira 

gradual . Pode-se observar certa influencia disso no direcionamento que tomou 

a legislagao brasileira, pois no dia 4 de julho do presente ano, entrou em vigor 

a Lei n° 12.403, denominada "Nova Lei da Fianca", ampl iando a modal idade da 

f ianca e consequentemente dif icultando a prisao preventiva de acusados em 

processo criminal. 

Dos artigos 103 e 104 da LEP, t i ramos que sua estrutura devera ser feita 

proxima aos centros urbanos, e tambem aqui devera manter o preso em cela 

individual com area minima de seis metros quadrados, dotada de dormitorio, 

sanitario e lavatorio, e que seja salubre. 

Cada comarca deve ter pelo menos uma Cadeia Publica, facil i tando 

assim a administracao da justica criminal e o contato do preso com seu antigo 

meio social. 

3.3 REGRAS MJNIMAS DA ONU (1955) 

A Organizacao das Nacoes Unidas (ONU) tern como um dos objetivos 

fundamenta ls a promogao dos direitos humanos. Por isso que em 1955, 

Genebra, no 1° Congresso das Nacoes Unidas, sobre prevengao do Crime e 

Tratamento de Delinquentes, foi aprovado procedimentos sobre as Regras 

Min imas para o Tratamento de Prisioneiros. Tal regramento tern como objetivo 

a formulagao de principios e regras de como se promover uma eficiente 

organizagao penitenciaria e consequentemente obter um tratamento mais 

humanizado para aquele que estiver preso. 

De acordo com Mirabete (2007, p. 66) essas Regras Min imas da ONU 

preveem que: 
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[...] para se obter a reinsergao social do condenado, o regime 
penitenciario deve empregar, conforme as necessidades do 
tratamento individual dos delinquentes, todos os meios 
curativos, educativos, morais, espirituais e de outra natureza, e 
todas as formas de assistencia de que pode dispor. 

Traz em seu texto diversos principios importantes para que se possa 

atingir o devido respeito ao ser humano preso e desse modo a ressocial izagao 

se daria com mais primor. Demonstra ser abominavel qualquer especie de 

discr iminacao a pessoa do preso. Trata tambem sobre a devida separacao por 

categoria de presos em seus respectivos estabelecimentos penais, que por sua 

vez, devem ser higienicos e salubres, dando ainda espago suficiente para uma 

adequada vivencia. 

Dispoe ainda sobre a assistencia dada ao preso, seja na forma de 

materials para sua higienizagao, seja no carater al imenticio para uma 

subsistencia adequada, seja na area de saude com tratamentos medicos 

preventivos e curativos, ou ainda a visita familiar, onde deve ser objet ivada a 

aproximagao do preso com seus famil iares, porem obedecendo as regras do 

bom costume quanto a visitagao int ima. 

T a m b e m essas regras min imas versaram sobre os valores do trabalho e 

de como ele deve ser implementado nas instituigoes penais, fr isando ainda que 

nao podem ser penosos, muito menos de carater forgado. Como tambem deve 

ser mant ida a ordem dentro das prisoes, mas preza-se pela aversao a forga 

arbitraria das autoridades. 

Outro ponto importante concerne no tema educagao, que deve ser 

oferecida tanto em carater basico, quanto ao profissionalizante, mostrando sua 

essencial idade para o reingresso do preso a vida social. A religiao tambem nao 

foi esquecida, e foi pregada a l iberdade de culto, com suas ressalvas ao bom 

costume, dessa forma possibil i tando ao preso a posse de livros religiosos e de 

reunir-se com o objetivo de realizar cultos. 

Fato claro e a similitude dessas Regras Minimas da ONU com a Lei de 

Execugao Penal patria, pois facil e de se perceber um amoldamento da nossa 

lei aos preceitos dessa organizagao mundial, o que demonstra a preocupagao 
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do legislador em fazer uma lei dentro dos padroes mundiais. Em algumas 

passagens podem ser observadas coincidencias em seus textos, mostrando 

mais uma vez o quao moderna e a nossa lei extravagante. 

3.4 RESOLUQAO N° 14 DO CONSELHO NACIONAL DE POLlTICA CRIMINAL 

E PENITENCIARIA (CNPCP) 

A Resolucao n° 14, de 1994, teve inspiragao nas recomendacoes do 

Comite Permanente de Prevengao ao Crime e Justica Penal das Nagoes 

Unidas (1994), nos principios de direitos humanos e na Lei de Execugao Penal 

(7.210/84), f ixando assim as Regras Minimas para o Tratamento do Preso no 

Brasil, especi f icando-as a realidade atual e fazendo ressalvas de adequagao. 

De acordo com Newton Fernandes (2000, p. 114): 

As Regras minimas para o Tratamento do Preso no Brasil, que 
data de 1994, e um documento, ainda mais obviamente, de 
aspiragoes. Constituindo-se de sessenta e cinco artigos, as 
regras abrangem topicos tais como classificagao, alimentagao, 
assistencia medica, disciplina, contato dos presos com o 
mundo exterior, educagao, trabalho, e direito ao voto. As regras 
basearam-se amplamente no modelo das Regras Minimas para 
o Tratamento de Prisioneiros das Nagoes Unidas e foram 
oficialmente como guia essencial para aqueles que militam na 
administragao das prisoes. 

Essas regras versam sobre a inadmissibi l idade de praticas 

discriminatorias e de desrespeito a dignidade do preso, mostrando que 

qualquer pessoa presa no pais devera ser registrada imediatamente no 

INFOPEN (Informatizagao do Sistema Penitenciario Nacional), faci l i tando o 

acesso de informagoes e evitando prisoes ilegais. 

T a m b e m preza pela selegao e separagao de presos por categorias em 

seus respectivos estabelecimentos penais, sendo "observadas caracterist icas 

pessoais tais como: sexo, idade, situagao judicial e legal, quant idade de pena a 

que foi condenado, regime de execugao, natureza da prisao e o t ratamento 
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especi f ico que Ihe corresponda, atendendo ao principio da individualizagao da 

pena." - e o que mostra o artigo 7° das Regras Min imas para o Tratamento do 

Preso no Brasil. 

Quanto aos locais dest inados ao preso, deverao ser colocados em celas 

individuals, porem faz uma ressalva as razoes especiais, tentando adequar 

assim tais regras a situacao de superlotagao dos estabelecimentos prisionais 

brasileiros. Dispoe ainda sobre suas condigoes de "l impeza e conforto" e 

higienizagao, como tambem da adequagao as condigoes climaticas e da devida 

i luminagao dentro da cela. 

Ainda e possivel observar a preocupagao com a al imentagao e 

exercic ios f isicos adequados ao preso e dos cuidados com sua saude f isica e 

mental , com o acompanhamento medico, psicologico, farmaceut ico e 

odontologico. 

A ordem e disciplina tambem tiveram espago nesse regramento, 

devendo ser mantidas para o bem da seguranga coletiva, atraves de faltas e 

sangoes discipl inadas anteriormente em lei, contanto que elas nao denigram a 

integridade f isica ou a dignidade pessoal do preso. O artigo 24 traz as formas 

proibidas de sangoes, como sendo "os castigos corporais, clausura em cela 

escura, sangoes coletivas, bem como, toda punigao cruel, desumana, 

degradante e qualquer forma de tortura". Tambem fala sobre o uso de algemas 

e os criterios para sua utilizagao, ainda objetivando evitar a arbitrariedade de 

autor idades. 

A lem disso, o preso deve ter o direito de comunicar-se com o mundo 

exterior (ex.: famil iares, amigos), seja por meio de cartas ou ate de 

comunicagoes telefonicas, feitas em telefone publico sob o controle dos 

agentes penitenciarios. Poderao ter, alem disso, acesso aos meios de 

comunicagao social, como televisao. Ainda, pelo artigo 32, Ihes foi dado o 

direito "de apresentar pedidos ou formular queixas ao diretor do 

estabelecimento, a autoridade judiciaria ou outra competente". 

Versa tambem sobre as formas de assistencia ao preso, sendo a 

educacional , com formagao escolar e/ou profissional, contando ainda com uma 

instrugao primaria obrigatoria. Enfatiza-se o advento de uma biblioteca. 

Juntamente com isso ha a preocupagao com o trabalho, que deve ajudar o 
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preso na sua futura vida fora da prisao. A religiao, com sua l iberdade de culto 

tambem foi tratada, dando boa importancia as visitas pastorais. Igualmente ha 

preocupagao com a assistencia jur idica, que pelo § 2° do artigo 44 da 

Resolugao n° 14 deveria ser prestada pelo ente estatal de forma gratuita e 

permanente ao preso pobre. 

Essas regras ainda preocupam-se com os objetos trazidos com o preso 

e que sao proibidos de adentrar o estabelecimento, e mostra que os mesmos 

devem ser devidamente guardados para a posterior entrega na saida do preso. 

Em outro capitulo - XVII - cuida da preservagao da imagem e dignidade do 

preso, fazendo com que a autoridade com sua custodia nao exponha-o ao 

vexame publico. 

No capitulo XX trata sobre o sistema de recompensas baseado na 

dedicagao e boa conduta do preso, trazendo em seu artigo 55 que "sera 

insti tuido um sistema de recompensas, conforme os diferentes grupos de 

presos e os diferentes metodos de tratamento, a fim de motivar a boa conduta, 

desenvolver o sentido de responsabil idade, promover o interesse e a 

cooperagao dos presos". Da assim uma oportunidade de conseguir benef ic ios 

atraves de seu proprio esforgo. 

Nao esquece a ajuda ao egresso, tratado no capitulo XXII , a judando-o 

com instalagao, al imentagao e vestuario para ajuda-lo a reinserir-se na vida 

social e conseguir trabalho para sua subsistencia. 

Por ultimo vem tratar dos doentes mentais, presos provisorios, presos 

por prisao civil e suas devidas especif icagoes. 

E possivel observar um enorme sincronismo com as Regras Min imas da 

ONU, concomitantemente com o ordenamento vigente no Brasil, ou seja, essa 

resolugao n° 14 do CNPCP so vem fortalecer a Lei de Execugao Penal 

brasileira, dando um claro sinal de que o que falta nao e um regramento, mas 

s im o devido cumpr imento de suas instrugoes. 
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4 A F A L E N C I A DO S I S T E M A P E N I T E N C l A R I O B R A S I L E I R O 

A ineficacia do sistema penitenciario, quanto ao seu objetivo inicial, que 

e a ressocial izagao, e um fato triste e notavel na realidade nacional. Essa infeliz 

proeza e conseguida ao se desrespeitar a propria Carta Magna e a principal lei 

extravagante da area penitenciaria, Lei de Execugao Penal. Discursando na 

Assemble ia Geral sobre revisao de regras min imas da ONU para t ratamento de 

presos, em 2009, o ministro do STF Gilmar Mendes expoe as falhas e 

consequencias do sistema prisional patrio: 

As deficiencias havidas no nosso sistema prisional sao de toda 
ordem e refletem o estado de degradagao em que se encontra: 
desde o lixo acumulado a infestagao por ratos; denuncias de 
maus-tratos e agressoes sexuais, corrupgao de agentes 
publicos, abusos de autoridade, tudo agregado a ociosidade, a 
revolta mal contida de presos muitas vezes barbarizados, num 
inevitavel caldeirao de turbulencias que nao raro explode em 
rebelioes, motins e violencia gratuita. 

A insuficiencia de programas sociais eficientes voltados a formagao 

educacional , profissional e psicologica, e consequentemente a reinclusao social 

dos apenados, sao o ponto chave que separam o fracasso da nossa realidade 

do sucesso da ressocializagao ainda nao atingida. 

4.1 INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUQAO PENAL 

Embora seja extremamente moderna, a nossa LEP nao consegue fazer 

valia na realidade brasileira, pois o desrespeito ao seu ordenamento e enorme. 

Para o doutr inador Mirabete (2007, p. 29): 

Embora se reconhega que os mandamentos da Lei de 
Execugao Penal sejam louvaveis e acompanhem o 
desenvolvimento dos estudos a respeito da materia, estao eles 
distanciados e separados por um grande abismo da realidade 
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nacional, o que a tem transformado, em muitos aspectos, em 
letra morta pelo descumprimento e total desconsideracao dos 
governantes quando nao pela ausencia dos recursos materials 
e humanos necessario a sua efetiva implantacao. 

Anal isaremos as principals contradicoes a essa lei. 

Ja em seu artigo 1° temos a maior de todas as inaplicabil idades, pois 

segundo esse artigo a execugao penal deve "proporcionar condigoes para a 

harmonica integragao social do condenado e do internado", ou seja, deveria 

proporcionar a tao sonhada ressocializagao - o que ainda se encontra distante. 

Mirabete (2007, p. 28) expoe sobre o tema: 

O sentido imanente da reinsergao social, conforme 
estabelecido na lei de execugao, assistencia e ajuda na 
obtengao dos meios capazes de permitir o retorno do apenado 
e do internado ao meio social em condigoes favoraveis para 
sua integragao, nao se confundindo 'com qualquer sistema de 
'tratamento' que procure impor um determinado numero e 
hierarquia de valores em contrastes com os direitos da 
personalidade do condenado'. 

Ass im, devera haver um tratamento adequado para se obter a 

reinsergao social, mudando a nossa realidade, que deixa o preso jogado a 

propria sorte. 

4.1.1 C lass i f icagao de p r e s o s 

Pode-se medir a importancia do principio da individualizagao da pena 

quando observamos que ele vem previsto no artigo 5°, XLVI , da Consti tuigao 

Federal. Vale lembrar que desde o periodo do Imperio os legisladores 

brasileiros ja se preocupavam com a separagao e individualizagao da pena. E o 

que mostra Zaffaroni e Pierangeli (1997, p. 216) ao versar o artigo 179, XXI da 

Consti tuigao Imperial de 1824, onde e dito que: "As cadeias serao seguras, 

l impas e bem arejadas, havendo diversas casas de separagao dos reus, 

conforme suas circunstancias, e natureza de seus crimes". 
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A LEP mostra que o ponto inicial deve ser obtido na classif icagao, 

abordada no capitulo I do titulo II, analisando os antecedentes e a 

personal idade do preso. Essa classificagao devera ser feita por uma Comissao 

Tecnica de Classif icagao, preenchida, em regra, pelo diretor prisional, agentes 

penitenciarios, psiquiatra, psicologo e assistente social. 

Mas esse e outro fato que na realidade e inobservado pela maioria dos 

estabelecimentos penais, pois mesmo sendo feita a classif icagao, a 

individualizagao da execugao penal e deixada de lado, pelo fato de nao haver 

estrutura f isica adequada a separar os presos para atender as necessidades 

de cada um no tocante a uma formagao ressocial izadora. Mesquita Junior 

(2005, p. 89) versa a importancia desse requisite: 

[...] a falta de classificagao previa gera a promiscuidade, 
misturando condenados de personalidades diversas, o que 
contribui para o desenvolvimento da periculosidade, 
fomentando a reincidencia, visto que criminosos eventuais 
serao reunidos com delinquentes profissionais. 

Importante notar que a classificagao serve principalmente para decidir 

sobre beneficios dados ao preso, tais como progressoes de regime e saidas 

temporar ias. Ass im poderia ser evitado o l ivramento de presos que so tendem 

a delinquir novamente, pois vemos diariamente apenados que progr idem de 

regime (ou mesmo que recebem o beneficio da saida temporaria - que muita 

das vezes nao regressam), saem no intuito de trabalhar, no entanto passam o 

dia prat icando novos cr imes. 

4.1.2 A s s i s t e n c i a s 

T a m b e m e possivel ver que na questao das assistencias a Lei de 

Execugao Penal (n° 7.210/84) tambem e desrespeitada. A assistencia 

compreende a material, a saude, a jur idica, a educacional , a social, a religiosa 

e ao egresso. 
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Sobre a falta de assistencia estatal, Renato Marcao (2007, p. 20) expoe 

que "o Estado so cumpre o que nao pode evitar. Proporciona a al imentagao ao 

preso e ao internado, nem sempre adequada. Os demais direitos assegurados 

e que envolvem a assistencia material, como regra, nao sao respeitados". 

A partir de agora faz-se necessario abarcar essas falhas assistenciais 

comet idas por parte do Estado, anal isando cada deficiencia assistencial que 

esteja em desacordo com a LEP. 

4.1.2.1 A s s i s t e n c i a material 

O artigo 12 mostra que a assistencia material equivale ao "fornecimento 

de al imentagao, vestuario e instalagoes higienicas". O valor dessa assistencia 

resume-se a questao do tratamento digno ao preso; que por sua vez tern o 

poder de fazer com que o preso sinta-se valorizado pelo seu ente estatal, pois 

t razendo a dignidade para esses apenados, fica facil mostrar- lhes que o Estado 

se preocupou com o seu bem-estar. Mesquita Junior (2005, p. 79) ainda mostra 

que o desrespeito a esse fato pode acarretar rebelioes: 

A alimentagao balanceada e de boa qualidade e importante 
nao so porque e direito do preso, mas tambem porque 
possibilita a preservagao da disciplina interna do 
estabelecimento penitenciario. Sao frequentes as rebelioes 
decorrentes da insatisfagao dos presos com a alimentagao que 
Ihes e oferecida. 

O inciso I, do artigo 41 ainda versa que al imentagao suficiente e 

vestuario fazem parte dos direitos do preso. A entrada de al imentos e roupas, 

desde que em pequena quantidade, trazidas por famil iares e aceita na maioria 

dos estabelecimentos - fato que nao deve eximir o Estado das suas 

obrigagoes. 

Porem, a grande desobediencia quanto a assistencia material esta nas 

instalagoes, que estao longe de serem higienicas. Tal fato faz propagarem-se 

doengas com muita facil idade por toda a populagao carceraria, e ainda gera a 
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sensacao ao apenado de estar sendo tratado como um animal. Nas palavras 

de Mirabete (2007, p. 70): 

E possivel, tambem, que uma doenca esteja latente e venha 
manifestar-se apos a prisao, seja pela sua natural evolugao, 
seja o ambiente do estabelecimento penal que influi, no todo ou 
em parte, para sua eclosao ou desencadeamento. 

Esse ambiente propicio ao aparecimento das mais variadas doengas faz 

com que outra assistencia elencada na LEP tenha uma importancia gigantesca, 

a qual seria a assistencia a saude. 

4.1.2.2 A s s i s t e n c i a a s a u d e 

Essa assistencia representa um dos grandes dramas do sistema 

prisional, pois sua estruturacao privilegia a formagao de doengas, ja que e um 

estabelecimento fechado, com excessiva lotagao humana, possibi l i tando 

corr iqueiras molest ias contagiosas e o aparecimento de transtorno mental . 

Tudo isso e agravado pelo fato de que a populagao carceraria, em sua grande 

maioria, e composta de pessoas advindas das classes pobres, e por isso nunca 

t iveram um adequado tratamento de saude (ALBERGARIA, 1987, p. 36). 

Tais doengas dentro do estabelecimento penal dever iam ser ger idas 

pela assistencia a saude, que segundo o artigo 14 desse ordenamento em 

anal ise, deve ser feita em carater preventivo e curativo, com tratamento 

medico, farmaceut ico e odontologico. Aqui o grande desrespeito fica em torno 

da fase preventiva, que e absolutamente inexistente a realidade prisional; sem 

contar que a fase curativa tambem se apresenta inadequada, pois fal tam 

medicos, dentistas e medicamentos suficientes para atender toda a massa 

prisional. 

Esse descaso com a saude so faz com que a propagagao de doengas 

sexualmente transmissiveis, como a AIDS - alem das doengas dif ici lmente 

encontradas em outro local, como a tuberculose e a leptospirose - se 
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espalhem como se fosse uma simples gripe; t ransformando assim o quadro 

prisional num caotico problema de saude. 

4.1.2.3 A s s i s t e n c i a juridica 

A assistencia jur idica esta elencada nos artigos 15 e 16 dessa lei, 

mostrando que tal assistencia "e destinada aos presos e aos internados sem 

recursos f inanceiros para constituir advogado". 

Esse e um direito que foi fundamentado na Constituigao Federal, 

garant indo aos acusados, a ampla defesa, com todos os seus meios e recursos 

- conforme mostra o artigo 5°, LV. E ainda a lei nao podera excluir da 

apreciagao do Poder Judiciario qualquer lesao ao direito individual, versado no 

artigo 5°, XXXV. 

A lei 12.313/2010 trouxe para a LEP disposigoes sobre a assistencia 

jur idica, delegando maior efetividade a Defensoria publica, dando a esse orgao 

a devida importancia, e fazendo com que sua atuagao nos estabelecimentos 

penais seja de grande valia para o preso. 

A importancia de tal assistencia muitas vezes deslembrada e de 

inestimavel necessidade, pois o preso que deve ser ressocial izado nao pode 

ter a sensagao de estar sendo esquecido. A lem do que o preso necessita de 

a lguem com interesse para revisar os possiveis beneficios, como o de 

progressao do regime. A assistencia nao deve ser oferecida somente aos 

presos e aos internados, pois os acusados tambem precisam ser assist idos nas 

fases do processo-cr ime. 

4.1.2.4 A s s i s t e n c i a educacional 

A assistencia educacional, que compreende instrugao escolar e 

formagao profissional, por muito tempo foi deixada de lado, pois, ate pouco 
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tempo atras a diregao prisional preocupava-se apenas com a seguranga do 

estabelecimento e em evitar fugas. Atualmente ja e possivel ver a lguma 

preocupagao com esse direito do preso, porem ainda esta muito aquem do 

esperado, a comegar com a estruturagao para o tal implemento educativo. 

Enfatiza Mirabete (2007, p. 120) expondo "que a habilitagao profissional e uma 

das exigencias das fungoes da pena, pois facilita a reinsergao do condenado 

no convivio familiar e social a f im de que ele nao volte a delinquir". 

Na maioria dos estabelecimentos nao e encontrado sala para exercer 

esse tipo de atividade educacional , pois aqui ainda e possivel observar uma 

especie de preocupagao com a seguranga do professor - o que nao custa dizer 

que tambem e de grande importancia. Tao pouco e encontrado especies de 

bibl ioteca, conforme manda o artigo 21 da LEP. 

Ainda ha aqui outra vertente que recentemente adentrou no cenario 

ressocial izador nacional, a remigao da pena por atraves do estudo. A Lei 

12.433 de junho de 2011 estabelece que o detento remira um dia de pena a 

cada doze horas de estudo, que devem ser divididas, no minimo, e m tres dias 

(art. 126, § 1°, I, LEP). Essa remigao pelo estudo tambem pode ser usada em 

benefic io do preso provisorio, do preso em regime semiaberto, do preso em 

regime aberto, e do que esta em liberdade condicional, devendo para isso 

frequentar cursos, seja de ensino regular ou de educagao profissional (art. 126, 

§ 6° , LEP). A inda podera haver remigao simultanea pelo trabalho e polo estudo, 

cumulando desse modo, a remigao (art. 126, § 3°, LEP). 

Essa lei e de suma importancia para o processo de ressocial izagao 

brasileira, e pode ser tornado como um marco inicial para um grande 

implemento educacional , dentro e fora das prisoes. E a concret izagao de uma 

louvavel ideia, e que ja vinha abarcando discussoes a um bom tempo. 

4.1.2.5 A s s i s t e n c i a soc ia l 

Ja para a assistencia social, tratada pelo artigo 22 da LEP, tern por 

f inal idade amparar o preso e o internado e prepara-lo para o retorno a 
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l iberdade. Aqui , mais uma vez ha falha do ente estatal, pois e muito dificil 

constatar na realidade prisional o acompanhamento psicologico do apenado, 

nem tao pouco palestras com profissionais capacitados. 

Esse disposit ivo deveria ajudar a aliviar os sofr imentos do preso, 

aca lmando o seu presente carater de pessoa condenada, tambem para ajuda-

lo a achar um equil ibrio para sua posterior volta a sociedade, e esclarece-lo 

das dif iculdades que ira enfrentar na tentativa de erguer-se socialmente em sua 

nova vida. 

4.1.2.6 A s s i s t e n c i a rel igiosa 

Quanto a assistencia religiosa, e perceptivel ser ela a que mais funciona 

nos termos da Lei de Execugao Penal; ainda assim deve-se objetivar sua 

prestagao de maneira mais organizada por parte do Estado, pois o que se ve 

atualmente e um esforgo por parte de pa r t i cu la r s que se arr iscam em nome da 

fe e entram no meio dos presos para pregar palavras religiosas. Mesquita 

Junior (2005, p. 93) mostra a importancia da religiao perante essa realidade 

prisional: 

A religiao exerce uma significativa influencia no presidio, 
contribuindo para a reintegragao de muitos condenados. 
Outrossim, em face da esperanga de que havera um futuro feliz 
e eterno, a disciplina do condenado que se torna seguidor de 
alguma religiao e significativamente melhor. 

Fato e que o homem temente a Deus respeita muito mais a "lei dos 

homens", f icando assim mais facil de ser "controlado", pois o temor da punigao 

eterna tern grande valia se comparado com o temor proporcionado pelo tempo 

de punigao advinda do poder estatal. 
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4.1.2.7 A s s i s t e n c i a ao e g r e s s o 

A assistencia ao egresso, que em muitas localidades nunca saiu do 

papel, consiste, conforme o artigo 25, no auxil io dado ao preso que sai do 

conf inamento, e tern o objetivo de reintegra-lo a sociedade, Ihe dando apoio em 

sua al imentagao e moradia pelo prazo de dois meses prorrogaveis por mais 

dois. Na visao do professor da UFCG, Iranilton Trajano da Silva e Kleidson 

Lucena Cavalcante (2010): "Esse auxil io ao egresso deve ser realizado para 

que se evite a reincidencia, o que colocaria a dificil e complexa atuagao 

penitenciaria afastada da consecucao de seu f im principal, que e a reinsergao 

social do condenado". 

Esse auxil io devera ajudar o egresso a tentar reerguer-se socialmente, 

visto que a sua situagao perante a sociedade nao sera nada facil. Mati lde Maria 

Gongalves de Sa (2004, p. 14) alude que "a sociedade rejeita o egresso, 

impondo ao mesmo uma condenagao alem daquela que a propria entendeu 

razoavel para punir uma transgressao da norma juridica penal". 

Ass im a sociedade como um todo "fecha as portas" para esse egresso, 

restando para o mesmo voltar a del inquencia, conforme assevera Mirabete 

(2004, p. 86): 

[...] nao obstante os esforgos que podem ser feitos para o 
processo de reajustamento social, e inevitavel que o egresso 
normalmente encontre uma sociedade fechada, refrataria, 
indiferente, egoista e que, ela mesma, o impulsione a delinquir 
de novo. 

Dai vem a importancia dessa assistencia, ja que pelo fato de ser 

excluido da sociedade, pelo menos num primeiro momento, precisa 

veementemente da ajuda estatal para poder reinserir-se de maneira digna e de 

modo que nao volte a pensar em delinquir. 
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4.1.3 Es tabe lec imentos penais 

Outro ponto bastante corriqueiro no quesito desrespeito a LEP esta nos 

aspectos estruturais dos estabelecimentos penais, pois como ja mencionado, o 

grande numero da populagao penitenciaria, que ainda esta aumentando a cada 

dia, tornou os estabelecimentos existentes em precarias "senzalas", onde so e 

pensado em guardar o ser humano, amontoando-o em pequenos espagos. Isso 

acarreta um distanciamento a LEP, como pode ser visto em seu art. 88, caput: 

"O condenado sera alojado em cela individual que contera dormitorio, aparelho 

sanitario e lavatorio"; e ainda nas al ineas desse artigo que versa sobre a 

salubr idade do ambiente e a area minima da cela que seria de seis metros 

quadrados. A tentativa de solugao desse problema - que por sinal esta muito 

mal pensada - consiste em transformar presidios em complexos penais (sem a 

devida restruturagao) mesclando assim, presos de todos os regimes num so 

conviv io. 

Quanto as cadeias, alem dos presos provisorios que ali ja estao ainda 

sao colocados presos definit ivos que foram jurados de morte no presidio. Ja a 

casa de albergado e algo quase fantasioso, pois quando a mesma chega a 

existir, f iscalizagao nao ha quanto ao seu funcionamento; ou s implesmente o 

apenado e mandado para sua casa, tendo somente que comparecer 

diar iamente "pra dizer que ainda existe", atropelando totalmente o sistema de 

regime das penas. 

Gui lherme de Souza Nucci (2007, p. 510) explana sobre o tema: 

Nao se pode conceber que condenados definitivos 
compartilhem espagos conjuntos com presos provisorios. Estes 
estao detidos por medida de cautela, sem apuragao de culpa 
formada, podendo deixar o carcere a qualquer momento, 
inclusive em decorrencia de absolvigao. Se forem mantidos 
juntamente com sentenciados, mormente os perigosos, tendem 
a absorver defeitos e ligoes erroneas, passivas de Ihe 
transformar a vida quando deixarem o carcere. 

O mesmo autor, Nucci (2007, p. 510), ainda ensina sobre a superlotagao 

prisional, mostrando que: 
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Nao ha duvida de ser ideal haver, estabelecimentos penais 
com lotacao compativel com o numero de vagas oferecidas. 
Somente desse modo se pode falar em cumprimento 
satisfatorio da pena, com um processo de reeducacao 
minimamente eficiente. 

E indispensavel que se cumpra todas as fases de t ransformacao do 

del inquente em pessoa ressocial izada, e ter um estabelecimento adequado 

para o seu tratamento consiste numa dessas fases. Porem, Mirabete (2007, p. 

257) mostra que a preocupagao estatal ainda nao atingiu a construgao de nova 

estrutura prisional: 

A superlotagao dos presidios no Brasil constitui um dos mais 
graves problemas penitenciarios, longe de ser resolvido, pois a 
par do incremento da criminalidade violenta, praticamente nada 
se fez em termos de construgao de novos estabelecimentos 
penais. 

Nao se pode esquecer o problema relacionado aos presos que precisam 

de t ratamento psiquiatrico, por tanto necessitam de um cuidado especial izado. 

No entanto eles f icam misturados aos outros presos comuns, por nao ter vagas 

suficientes a esse tipo de pessoa nos hospitais de custodia e t ratamento 

psiquiatrico. Esse fato gera frequentes transtornos em relagao a disciplina 

prisional, pois confusoes envolvendo tais pessoas sao corriqueiras, e pela falta 

de pessoal capacitado para dar-lhes tratamento adequado, ve-se acarretar uma 

piora em seu quadro clinico. 

4.1.4 Trabalho prisional 

O t rabalho do preso e algo ja visto em diversos estabelecimentos de 

cumpr imento de pena, no entanto para o instituto da ressocial izagao ser 

at ingido com o vigor ideal necessario se faz maior interesse na pratica do 

trabalho do apenado. 
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A Lei de Execugao Penal trata em varios artigos sobre o trabalho 

prisional, expressando no art. 28 que "O trabalho do condenado, como dever 

social e condigao de dignidade humana, tera f inal idade educativa e produtiva". 

A inda mostra que e atraves dele que o condenado sera preparado para o 

mercado de trabalho fora da prisao e que tambem e por este meio que sera 

extinta a ociosidade dentro - no cumprimento da pena - e fora - quando livre 

for o infrator, afinal, nossa Constituigao garante que todos tern direito a 

trabalhar e isso nao exclui a figura do preso. 

E um dever do condenado e deve ter f inalidade educativa e produtiva. 

Sobre o assunto, temos o ensinamento de Nucci (2009, p. 417): 

O trabalho do preso e obrigatorio (art.39, V, LEP) e faz parte da 
laborterapia inerente a execugao da pena do condenado, que 
necessita de reeducagao. Por outro lado a Constituigao Federal 
veda a pena de trabalhos forgados (art.5, XLVII, c), o que 
significa nao poder exigir do preso o trabalho sob pena de 
castigos corporais ou outras formas de punigao ativa, alem de 
nao se poder exigir a prestagao de servigos sem qualquer 
beneficio ou remuneragao. 

E e pelo trabalho que o preso motiva o direito da remissao da pena, 

instituto esse que ajuda o apenado a diminuir o tempo de duragao da pena 

atraves do trabalho, remindo um dia de pena a cada tres trabalhados. Para 

Maria da Graga Morais Dias apud Mirabete (2007, p. 517) a remissao "reeduca 

o del inquente, prepara-o para sua incorporagao a sociedade, proporcionando 

meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da sociedade, disciplina sua 

vontade, favorece a sua famil ia e, sobretudo abrevia a condenagao, 

condic ionando esta ao proprio esforgo do apenado". 

De maneira bem sucinta, Carvalho Filho (2002, p. 52) da um aparato 

geral dessa realidade, demonstrando o quadro desrespeitoso da 

inaplicabil idade dessa lei: 

Ela promete alimentagao, vestuario, e instalagoes higienicas, 
atendimento medico, assistencia juridica, assistencia 
educacional e prevengao dos direitos nao atingidos pela perda 
da liberdade. Vejamos, no entanto, algumas das principals 
causas de rebeliao nos presidios brasileiros: deficiencia da 
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assistencia judiciaria, violencias ou injustigas praticadas dentro 
do estabelecimento prisional, superlotagao carceraria, falta ou 
ma qualidade da alimentagao e de assistencia medico-
odontologico. 

Quando anal isados esses fatos percebe-se que o Estado gasta todo seu 

empenho na fase de ju lgamento, deixando de lado a fase executoria da pena. 

De acordo com observagao feita por Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 32), o 

qual tomamos como nosso marco teorico, por abordar as falhas do Estado em 

relagao ao detento e ao sistema carcerario como um todo, cujo pensamento, 

nos acostamos no presente projeto: "A justiga penal nao termina com o transito 

em ju lgado da sentenga condenatoria, mas realiza-se principalmente na 

execugao". 

Mostrado isso, passemos a avaliar possiveis medidas que possam vir a 

t ransformar esse quadro geral. 

4.2 POSSlVEIS MEDIDAS NA BUSCA A RESSOCIALIZAQAO 

Observando o que ja foi exposto aqui, faz-se necessario a analise de 

a lgumas hipoteses que poderiam vir a mudar a situagao vigente e implementar 

uma verdadeira ressocializagao para o aprisionado. 

4.2.1 Quanto a s estruturas f is icas 

Em primeiro lugar, vemos que imperiosa e a construgao, e adequagao, 

de novas prisoes que atendam as necessidades que a LEP mostra ser 

essenciais para se atingir a reinsergao social. 

Com uma estrutura f isica adequada, o problema da superlotagao 

penitenciaria iria, ou pelo menos deveria acabar. Desse modo, deve ser 

conseguida a devida separagao do preso de acordo com o carater de sua 
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pena, para haver a individualizagao da mesma. Tambem nao ter iamos que 

continuar vendo o absurdo de presos do regime fechado misturados com 

presos provisorios, ou mesmo o emaranhado de presos reincidentes com os 

del inquentes primarios. 

Essa estrutura prisional tambem deveria ter como objetivo dar maior 

seguranga a sociedade em geral, evitando fugas e tambem a entrada de 

drogas (que muitas vezes sao arremessadas por cima dos muros dos 

estabelecimentos prisionais) e de aparelhos celulares. Esses aparelhos 

celulares, ou meios de comunicagao similares, dentro das prisoes sao meios de 

comet imento de crimes, seja na pratica de extorsao, seja comandando 

comparsas para a pratica de novos crimes, ou mesmo na organizagao de 

rebelioes prisionais em conjunto. 

Sobre o tema, os professores Carlos Lelio Lauria Ferreira e Mauricio 

Kuehne (2009) ensinam que: 

Usados, invariavelmente, como instrumentos eficazes de 
orientagao e coordenagao de praticas ilicitas pelas 
organizagoes criminosas que atuam dentro e fora dos 
presidios, esses aparelhos adquiriram, ao longo dos anos, 
status de armas poderosas nas maos de criminosos. Tornaram-
se, portanto, motivo de cobiga de grupos de prisioneiros 
perigosos e utilizados em movimentos que levam a 
desestabilizagao do sistema prisional. 

Diversas sao as propostas para a resolugao desse problema, tais como 

o uso de maquinas detectoras, o uso de bloqueadores de sinal de rede (que 

sao muito caros e estao sujeitos a falha), e ate a promulgagao de leis 

especi f icas (como a Lei n° 12.012/2009 penalizando aquele que contribui para 

a entrada desses objetos eletronicos nas prisoes). 

Forma bem mais simples e eficaz seria investir na parte eletrica, 

retirando tomadas e qualquer outro meio capaz de render energia, pois assim 

nao haveria possibi l idade de dar carga as baterias desses aparelhos 

eletronicos. 
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4.2.2 Quanto a s a s s i s t e n c i a s 

Todas as assistencias elencadas peia LEP sao de fundamental 

importancia para se atingir a dificil tarefa da ressocializagao, porem vemos que 

a preocupagao deve ser redobrada com a educagao (escolar e 

prof issional izante), com o acompanhamento social (psicologico) e com a 

religiao. 

A educagao e o pilar de formagao do carater de qualquer ser humano. O 

cuidado com essa educagao deve ser tornado desde a infancia, atraves do 

acompanhamento familiar. Mas como reeducar aquele que nunca foi educado? 

A resposta e difici l, ainda mais quando se pensa que esse fato deve ser tratado 

dentro de um estabelecimento degradante, e cheio de mas influencias. Para 

esse objetivo, o desafio e mesclar uma educagao capaz de promover uma 

capacidade critica do infrator, com um acompanhamento psicologico, e com 

alguma especie de catequizagao e/ou evangelizagao. 

O estudo e essencial na vida de qualquer cidadao, e para o preso nao 

pode ser diferente. Ele deve ser incentivado a estudar, nao so porque agora 

com o advento da Lei n° 12.433/2011 esse estudo trara remigao, sobretudo 

mostrando- lhe os futuros beneficios para o seu sustento e de seus famil iares. 

Um exemplo importante de investimento na educagao ja vai poder ser 

visto em pouco tempo no Presidio Regional do Serrotao, em Campina Grande-

PB, pois no dia 14/09/2011 foi aprovada pelo Conselho Universitario da 

Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) a proposta de criagao de um 

campus da UEPB no referido presidio, trazendo a oportunidade de ensino aos 

apenados, desde a alfabetizagao ate os cursos superiores. 

O acompanhamento psicologico feito por profissionais capaci tados e 

importante por varios motivos. O principal deles e porque o cr iminoso nunca 

pode ter esse tipo de tratamento, e correlacionado a isso ha a del inquencia na 

fase juveni l , f icando claro que esse jovem infrator nao pode ter conselhos 

adequados para sua formagao social, e com isso a unica influencia que podera 

ter sera a de seus colegas de prisao - o que transforma sua formagao social 

em algo degradante. 
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Ass im o individuo infrator inabilitado para sociedade que retirou sua 

l iberdade procura se instalar e ser aceito por seu novo meio social. E onde o 

apenado primario aprende um novo linguajar, uma nova maneira de ver a vida 

- onde se sentira vi t ima do seu antigo meio social e almejara vinganga - e 

pr incipalmente novas formas, bem mais aprimoradas, de delinquir. 

Primeiro ha a fase da "desculturalizagao" do individuo, onde ele deve 

esquecer sua antiga sociedade e seu "senso de responsabil idade"; e em 

seguida ha a fase da "aculturagao", onde o preso harmoniza-se com as novas 

regras de convivencia do seu meio aprisionador - devendo ainda escolher 

seguir o caminho do "mal" ou assumir o papel do "bom preso" (BARATTA, 

2002, p. 165). 

Nas palavras acaloradas de Joao Miranda Silva (2004, p. 65), esse 

ambiente carcerario une os presos numa revolta contra a sociedade: 

As cadeias e penitenciarias brasileiras sao as piores do mundo. 
Sao escolas do crime, onde o preso vive em situagao mais que 
aflitiva, revoltado com o tratamento que Ihe e dispensado, 
convivendo promiscuamente com outros presos igualmente 
revoltados, onde o pensamento e apenas um: fugir. 

Essa "aculturagao" tras mais dif iculdades para a tentativa de 

ressocial izagao desse individuo, pois como demonstrar a ele que esse meio 

que Ihe acolheu e errado e aquele meio social que o excluiu seria o certo? 

Esse trabalho sociologico deve fazer com que esse condenado 

compreenda que o encarceramento foi uma escolha propria, e assim 

mostrando que e capaz de fazer escolhas e o quanto essas escolhas sao 

importantes para sua vida e para a sua comunidade. 

A religiao e outro meio muito importante na vida social, pois e muito mais 

benigno para a sociedade haver um respeito mutuo a Deus e as leis. Ass im o 

temor a ambos torna-se mais dificil corromper-se ao mal. Paulo Lucio Nogueira 

(1996, p. 32) versa a importancia dessa assistencia: 

Todos os autores sao unanimes em afirmar que a religiao e 
necessaria e imprescindivel no tratamento reeducativo do 
condenado e do internado, pois e o melhor instrumento da 
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moral, e sem ela nao e possivel a reforma interior do 
condenado. A assistencia religiosa alem de ser um dos direitos 
fundamentals do homem, e tambem um dos fatores mais 
decisivos na ressocializagao do condenado. 

Dentro dos estabelecimentos penais existe a possibi l idade de ent idades 

religiosas, assegurada pelo artigo 5°, VIII da Constituigao Federal, fazerem 

trabalhos vol tados a palavra de Deus. As ent idades religiosas evangel icas e 

catol icas sao as mais encontradas desempenhando esse trabalho. 

Importante entidade religiosa e a pastoral carceraria que esta ligada a 

igreja catol ica. Atua pregando o evangelho na busca de realmente ressocializar 

o preso. Mas essa pastoral nao atua somente na esfera religiosa, luta pelos 

direitos e dignidade humana dentro do sistema prisional. 

4.2.3 Quanto ao trabalho 

Busca-se defender tambem que e necessario dar bastante atengao na 

disponibi l idade de trabalho para o preso, pois, e atraves dele que o infrator 

adquirira conhecimento tecnico, fazendo com que sua reinsergao social seja 

mais eficiente. 

Oficinas de trabalho devem ser montadas dentro dos estabelecimentos 

prisionais, objet ivando a pratica (ao inves da ociosidade) e aprendizado de 

novas formas de trabalho que o ajudarao em seu posterior regresso a 

sociedade. Importante introduzir especies de capacitagao engajadas no 

mercado de trabalho local, pois seria de pequena valia ensinar uma profissao 

ao preso e quando o mesmo obtivesse a l iberdade se deparasse que suas 

novas habi l idades nao tern valor. Isso acarretaria em uma catastrofica volta ao 

cr ime, pois a necessidade de subsistencia iria trazer a tona suas raizes 

cr iminosas. 

A lem disso, deve ser pensado tambem numa insergao no mercado de 

trabalho quando esse condenado ja houver pagado sua divida com a justiga. 

Precisa-se do apoio da sociedade, principalmente do empresar iado. Mirabete 
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(2007, p. 45) observa que "o Estado deve recorrer a cooperagao da 

comunidade como condigao essencial para que seja alcancado o objetivo de 

facilitar a futura reinsergao do condenado a vida social". 

Um otimo exemplo de cooperagao conjunta pode ser observado na 

Penitenciaria Juiz Placido de Souza, em Caruaru-PE, onde a diregao trabalha 

junto com empresar ios, faculdades e prefeitura local, para facilitar a vida do 

preso dentro e fora da prisao. La sao desempenhados diversos tipos de 

at ividade, tendo vagas suficientes para a maior parte dos apenados, ainda que 

seja observado que o estabelecimento esta com a populagao carceraria 10 

vezes superior a sua capacidade, que seria de 98 presos. A Diretora da 

unidade Cirlene Rocha, diz em entrevista a A g e n d a CNJ de Noticias: 

Dentro dos presidios existe um potencial criativo e produtivo 
que precisa ser explorado. Nosso objetivo e que a sociedade 
veja esse potencial para que essas pessoas consigam entrar 
no mercado de trabalho e construir uma nova vida la fora. Voce 
encontra todo tipo de profissional dentro da prisao e aqui 
incentivamos que uns aprendam com os outros. 

Os presos trabalham em diversas areas dentro desse estabelecimento 

penal, tais como na reciclagem, na marcenaria, na produgao de roupas - onde 

em torno de 16 mil pegas sao confeccionadas mensalmente. 

A lem do trabalho, da educagao e do lazer proporcionados ao preso, 

recentemente foi inaugurado a Advocacia Voluntaria, vinculado a Faculdade do 

Vale do Ipojuca e a Secretaria Executiva de Ressocial izagao do Estado do 

Pernambuco. Esse projeto do Conselho Nacional de Justiga (CNJ) instalou um 

Nucleo de Advocacia Voluntaria na referida Penitenciaria de Caruaru, 

oferecendo assessoria jur idica gratuita para aqueles presos sem condigao de 

constituir advogado. 

Esse trabalho vinculado com a sociedade, demonstrando ao preso que o 

mesmo e alvo de apoio social faz com que esse apenado tenha vontade de 

recuperar-se e assim contribuir para a sociedade que Ihe acolheu. Tanto o e, 

que nessa instituigao o indice de reincidencia chega a numeros min imos se 

comparado a media nacional. 
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4.2.4 Quanto a privatizagao 

Por conta da atual calamidade do sistema prisional muito se tern falado 

sobre a possibi l idade de se privatizar as prisoes, como um meio de solugao 

imediata. 

A privatizagao do sistema prisional consiste na delegagao de certos 

servigos publicos a iniciativa particular, devendo resumir-se na administragao 

da estrutura f isica penitenciaria e no trabalho do preso, que Ihe renderia o 

devido lucro para o funcionamento da "empresa". 

A iniciativa privada tern a f inalidade de buscar a lucratividade e isso 

colide com os objetivos da pena, que nao se espelham com o sistema 

capitalista. O sociologo Benoni Belli (2009, p. 177) comenta essa vertente da 

privatizagao, mencionando que: 

Nao podemos deixar que os ladroes de galinha no Brasil, isto 
e, as pessoas das classes mais desfavorecidas que cometem 
deslizes leves, virem instrumento de negocio para os 
empresarios. Os politicos que respeitam os direitos humanos 
devem pensar muito sobre isso, antes de apoiarem a 
privatizagao do sistema carcerario. 

Somos contra a ideia da privatizagao prisional, pois essencia lmente a 

fase de execugao penal e fungao jurisdicional do Estado e nenhum outro 

organismo pode Ihe tomar tal exercicio, ainda que so na esfera administrat iva. 

4.2.5 Quanto a s polit icas publ icas 

As polit icas publicas versando a ressocializagao sao de fundamental 

importancia no apoio a formagao social do preso. Elas devem focar melhoras 

na vida dessas pessoas, dentro e fora dos estabelecimentos penais. 
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Nas palavras do Desembargador e Coordenador nacional do Programa 

"Comegar de Novo", Froz Sobrinho, dadas em reuniao com a equipe tecnica da 

SEATI (Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informacao e Integragao): 

As taxas de reincidencia no crime com percentuais entre 60% e 
70% servem de alerta para o governo desenvolver politicas de 
insergao social do preso e evitar que ele volte a cometer 
delitos. O oferecimento de empregos e cursos 
profissionalizantes sao fatores fundamentals para o alcance da 
meta, facilitando a reinsergao de egressos do regime aberto e 
semiaberto a sociedade. 

O Piano Nacional de Polit ica Penitenciaria tragado pelo Conselho 

Nacional de Polit ica Criminal e Penitenciaria (CNPCP) implementa melhoras 

para o sistema da execugao penal atraves da destinagao de recursos para 

esse meio. Melhorias essas no tocante a estrutura f isica dos estabelecimentos 

prisionais, na prevengao de violencias, na qual idade dos servigos prestados, 

nas medidas de seguranga, dentre outros. 

O CNPCP promove o Premio Nacional de Boas Praticas em Polit ica 

Criminal e Penitenciaria, incentivando novas ideias relacionadas a execugao 

penal e a reinsergao do apenado ao meio social. Esse advento da 

disponibi l izagao de premio estimula a criatividade de varias camadas da 

sociedade, tais como institutos, associagoes, agendas , que no min imo trarao 

novas e ef icazes ideias para mudar a atual realidade. 

O Conselho Nacional de Justiga e outro Orgao Federal que promove 

poli t icas para ajuda ao preso. Conduz iniciativas que t razem efetividade a LEP, 

tais como a realizagao de mutiroes carcerarios (que aval iam a situagao do 

cumpr imento da pena de cada preso e Ihe assegura os respectivos benefic ios); 

t ambem pregam convenios com a sociedade civil e com orgaos publicos para 

trazer capacitagao profissional aos presos - convenios que muitas vezes sao 

feitos com o SESI (Servigo Social da Industria) e SENAI (Servigo Nacional de 

Aprend izagem Industrial). 

O programa "Comegar de Novo" do CNJ e bem difundido nacionalmente, 

ja que emissoras de radio e televisao de todo o pais divulgam de maneira 

gratuita em sua programagao a campanha do projeto. Esse projeto busca 
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reinserir no mercado de trabalho, e consequentemente na sociedade, os 

presos que ja quitaram parte, ou toda a pena, na condigao de egressos. E 

atraves da sensibi l izacao da sociedade como um todo, e especi f icamente de 

empresar ios que se tenta conseguir os objetivos do projeto. 

Para o desenvolv imento do referido projeto foi criado um sistema de 

"Bolsa de Vagas", central izando no CNJ a oferta de vagas de emprego nas 

empresas que queiram engajar-se. Dai o CNJ vincula as informagoes de 

disponibi l idade de vagas com as Varas de Execugao Criminal. 

Para dar exemplo para a sociedade, desde 2009, o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiga, disponibi l izam vagas para egressos 

t rabalharem auxil iando administrat ivamente aos ditos Tribunals. 

Anal isando todas essas possibil idades de cura a tal sistema debil i tado, 

ve-se que nao e simples chegar a uma solugao homogenea, porem com o 

empenho publico e privado, para tratar o preso dignamente, dando-lhe 

trabalho, educagao, tratamento e - o mais importante - uma nova chance, 

poderemos atingir uma sociedade mais igualitaria, e com menos violencia, 

conforme reza nossa Constituigao Federal. 
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5 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Decorrida a explanagao sobre a historia das penas, mostrando a 

evolugao do tratamento empregado aos apenados, assim como tambem 

mostrando a evolugao do nosso sistema prisional, ainda pode ser visto uma 

situagao aquem do desejado, principalmente aos olhos da Lei de Execugao 

Penal brasileira. Lei essa, que, como ja foi dito e completa e atende os anseios 

mundiais quanto ao devido tratamento ao preso. 

O presente trabalho monograf ico focou prioritariamente o olhar para os 

estabelecimentos penais mascul inos, pois se acredita serem os que 

apresentam maior necessidade, visto que o numero carcerario feminino e 

imensamente menor que o mascul ino, alem do que o indice de reincidencia 

feminino e muito baixo. 

Possibi l idades existem no tocante a uma melhor aplicagao da execugao 

penal. Nossos agentes polit icos nao podem ter a desculpa de nao saber o que 

fazer quanto a situagao precaria em que esta o atual sistema carcerario 

brasileiro, pois solugoes existem, ainda que o retorno nao seja imediato. O 

aparato governamental deve empenhar-se em aperfeigoar tal sistema. 

Para isso foram apresentados no presente trabalho maneiras de 

implementar uma mudanga nessa realidade, tais como as melhoras nas 

instalagoes f isicas dos estabelecimentos penais, o cuidado com a 

individualizagao da pena e o adequado tratamento a cada segredado, 

observando as praticas assistenciais elencadas na Lei de Execugao Penal, 

pr incipalmente referindo-se ao trabalho, a educagao e ao acompanhamento 

psicologico. 

Foram mostrados exemplos de unidades prisionais, do Nordeste, que 

estao se empenhando nessa batalha a favor da ressocializagao; e o caso do 

Presidio Regional do Serrotao, em Campina Grande-PB, e da Penitenciaria 

Juiz Placido de Souza, em Caruaru-PE. 

Desse modo, chegou-se a conclusao de que a hipotese basica da 

presente pesquisa esta conf irmada, ou seja, a Lei de Execugao Penal nao e 

efet ivamente cumprida na imensa maioria das instituigoes carcerarias do Brasil 
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como um todo. Caminhos a serem seguidos existem, porem o que falta e 

iniciativa polit ica para inserir metodos capazes de obter uma verdadeira 

ressocial izagao dos apenados, desse modo diminuindo os indices de 

reincidencia criminal e contr ibuindo para a redugao da violencia no seio da 

sociedade. 



61 

R E F E R E N C E S 

ALBERGARIA, Jason. Comentar ios a lei de execugao penal. Rio de Janeiro: 
Editora A IDE, 1987. 

ALBERGARIA, Jason. Manual de Direito Penitenciario. Sao Paulo: Editora 
A IDE, 1993. 

BARATTA, Alessandro. Criminologia critica e critica do Direito Penal . Rio 
de Janeiro: Revan, 2002. 

BELLI , Benoni. A politizagao dos direitos humanos Editora: pespectiva, 
2009. 

B ITENCOURT, Cezar Roberto. Fa lenc ia da Pena de Prisao - Causas e 
Alternat ivas. Sao Paulo: ed. Revista dos Tribunals, 1993. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiga. Ressoc ia l i zagao atende 60% d o s 
detentos em presidio de Caruaru (PE) . Disponivel em: 
<http: / /www.cnj. jus.br/ index.php?opt ion=com_content&view=art ic le&id=8491&lt 
emid=675> Acesso em: 16 set 2011 . 

BRASIL. C o n s e l h o Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria. Resolugao 
n° 14, de 11 de novembro de 1994. Disponivel em: 
<ht tp : / /www.mj .gov.br /data/Pages/MJE9614C8CITEMIDD4BA0295587E40C6A 
2C6F741 CF662E79PTBRNN.htm> Acesso em: 18 de jun 2011 . 

BRASIL. Consti tuigao Federal de 1988 

BRASIL. Le i de E x e c u g a o Penal . Lei n. 7.210, de 11 de ju l ho de 1984. 

BRASIL. Le i n° 12.012, de 6 de agosto de 2009. Acrescenta o art. 349-A ao 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal. Disponivel 
e m : <http:/ /www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei /L12012.htm> Acesso em: 10 ago 2011 

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8491&ltemid=675
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8491&ltemid=675
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJE9614C8CITEMIDD4BA0295587E40C6A2C6F741%20CF662E79PTBRNN.htm
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJE9614C8CITEMIDD4BA0295587E40C6A2C6F741%20CF662E79PTBRNN.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12012.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12012.htm


62 

BRASIL. Le i n° 12.313, de 19 de agosto de 2010. Altera a Lei n° 7.210, de 11 
de julho de 1984 - Lei de Execugao Penal, para prever a assistencia jur idica ao 
preso dentro do presidio e atribuir competencias a Defensoria Publica. 
Disponivel em: <http://wvwv.planalto.gov.br/ccivi l_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei /L12313.htm> Acesso em: 13 ago 2011 . 

BRASIL. Le i n° 12.403, de 4 de maio de 2011 . Nova Lei de Fianga. Altera 
disposit ivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de 
Processo Penal, relativos a prisao processual, f ianga, l iberdade provisoria, 
demais medidas cautelares, e da outras providencias. Disponivel em: 
<http:/ /www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_ato2011-2014/2011/ lei /H2403.htm> 
Acesso em: 21 Jul 2011 

BRASIL. Le i n° 12.433, de 29 d e j u n h o de 2011 . Altera a Lei n° 7.210, de 11 de 
ju lho de 1984 (Lei de Execugao Penal), para dispor sobre a remigao de parte 
do tempo de execugao da pena por estudo ou por trabalho. Disponivel em: 
<http:/ /www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm> 
Acesso em: 12 Jul 2011 . 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pronunciamento do presidente do 
s u p r e m o tribunal federal e do conse lho nacional de just iga, ministro 
Gi lmar Mendes, na abertura da Jornada cientifica do comite permanente 
da Amer ica Latina para revisao d a s regras minimas da ONU para 
tratamento dos presos . Belem (pa), outubro de 2009. Disponivel e m : 
<http://vwvw.stf. jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discurso_regras_mini 
mas_para_tratamento_de_presos.pdf> Acesso em: 17 set 2011 

CARVALHO FILHO, Luis Francisco. A Pr isao. Sao Paulo: Publifolha, 2002. 

CORDEIRO, Grecianny Carvalho. Privatizagao do s is tema prisional 
brasi leiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 

COSTA JR., Paulo Jose da. C u r s o de Direito Penal . 11 ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 2010. 

FERNANDES, Newton. A falencia do s is tema prisional brasileiro. Sao 
Paulo: RG Editores, 2000. 

FERREIRA, Aurel io Buarque de Holanda. Dicionario B a s i c o de L ingua 
Por tuguesa , Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 

http://wvwv.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm
http://wvwv.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/H2403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm
http://vwvw.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discurso_regras_minimas_para_tratamento_de_presos.pdf
http://vwvw.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discurso_regras_minimas_para_tratamento_de_presos.pdf


63 

FERREIRA, Carlos Lelio Lauria; e KUEHNE, Mauricio. A proibicao de entrada 
de celular em presidio (Comentar ios a Lei n. 12.012/09). Disponivel em: 
<http:/ /wvwv.carceraria.org.br/ fotos/fotos/admin/Mais/Amgos/PROIBICAO%20D 
E%20CELULARES%20EM%20PRESIDIOS.pd f> . Acesso em: 13 ago 2 0 1 1 . 

FOUCAULT, Michael. V i g i a r e Punir. Traducao de Raquel Ramalhete; 25. ed. 
Petropolis: Vozes, 2002. 

G O M E S , Geder Luiz Rocha. A Substituigao da Pr isao. Alternativas Penais: 
Legit imidade e Adequagao. Salvador: Jus Podivm, 2008. 

JORNAL DA PARAIBA. C o n s u n i aprova criagao de c a m p u s da U E P B no 
presidio do Serrotao. Disponivel em: 
<http:/ /www.jornaldaparaiba.com.br/not ic ia/65244_consuni-aprova-cr iacao-de-
campus-da-uepb-no-presidio-do-serrotao> Acesso em: 16 set 2011 . 

LEAL, Joao Jose. Direito penal geral. Sao Paulo: Atlas, 1998. 

M A R A N H A O . Portal do Poder Judiciario. Tribunal de Justiga do Estado do 
Maranhao Desembargador defende politicas publ icas para reinsergao de 
p r e s o s a soc iedade . Disponivel em: 
<http:/ /www.t jma.jus.br/si te/pr incipal/conteudo.php?conteudo=23352> Acesso 
em: 16 set 2011 . 

M A R C A O , Renato. C u r s o de execugao penal. 5. ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2007. 

MAZZILI , Hugo Nigro. A Defesa dos In teresses Di fusos em Juizo . 8. ed. 
Saraiva. Sao Paulo/SP. 1996. 

MESQUITA JUNIOR, Sidio Rosa de. Execugao criminal: teoria e pratica: 
doutr ina, jur isprudencia, modelos. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 2005. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Execugao penal. 11 . ed. rev. atual. Sao Paulo: 
At las, 2007. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2 1 . ed. rev. e atual. 3 v. 
Sao Paulo: Atlas, 2004. 

http://wvwv.carceraria.org.br/fotos/fotos/admin/Mais/Amgos/PROIBICAO%20DE%20CELULARES%20EM%20PRESIDIOS.pdf
http://wvwv.carceraria.org.br/fotos/fotos/admin/Mais/Amgos/PROIBICAO%20DE%20CELULARES%20EM%20PRESIDIOS.pdf
http://www.jornaldaparaiba.com.br/noticia/65244_consuni-aprova-criacao-de-campus-da-uepb-no-presidio-do-serrotao
http://www.jornaldaparaiba.com.br/noticia/65244_consuni-aprova-criacao-de-campus-da-uepb-no-presidio-do-serrotao
http://www.tjma.jus.br/site/principal/conteudo.php?conteudo=23352


64 

MUAKAD, Irene Batista. Pr isao Albergue. 3 ed. Sao Paulo: At las, 1998. 

NEDER, Gizlene D i s c u r s o juridico e ordem burguesa no Brasi l Porto 
Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor, 1995. 

NETO, Pedro Rates Gomes. A pr isao e o s is tema penitenciario: uma visao 
historica. Canoas: ed. ULBRA, 2000. 

NOGUEIRA, Paulo Lucio. Comentar ios a Lei de E x e c u g a o Penal . 3 ed. Sao 
Paulo: Saraiva, 1996. 

NUCCI , Gui lherme de Souza. L e i s Pena is e P r o c e s s u a i s Pena is 
C o m e n t a d a s . 3 a ed, Sao Paulo: RT, 2007. 

NUCCI , Gui lherme de Souza. Manual de Direito Penal : Parte Geral / Parte 
Especial. 4 a ed. rev., atual. e ampl. 2 a tir. Sao Paulo: Editora Revista dos 
tr ibunals, 2008. 

NUCCI , Gui lherme de Souza Manual de P r o c e s s o Penal e E x e c u g a o Penal . 
5. ed. rev. at. e amp. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2008. 

ONU R e g r a s Minimas Para o Tratamento de Pr is ioneiros. Disponivel em: 
<http:/ /www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/fpena/lex52.htm> Acesso em: 22 jun 
2 0 1 1 . 

SA, Mati lde Maria Gongalves de O e g r e s s o do s is tema prisional no Bras i l . 
Sao Paulo: Paulistanajur, 2004. 

SALLA, Fernando. A s pr isoes em S a o Paulo: 1822-1940. Sao Paulo: 
Annablume/Fapesp, 1999. 

SILVA, Iranilton Trajano da; CAVALCANTE, Kleidson Lucena. A problematica 
da ressoc ia l i zagao penal do e g r e s s o no atual s is tema prisional brasileiro. 
Boletim Juridico, Uberaba/MG, a. IX, n° 689. Disponivel em: 
<http:/ /www.bolet imjuridico.com.br/doutr ina/texto.asp?id=2038> Acesso em: 13 
jun 2 0 1 1 . 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/fpena/lex52.htm
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2038


65 

SILVA, Joao Miranda. A responsabi l idade do E s t a d o diante da vitima 
criminal . Sao Paulo: Mizuno, 2004. 

TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte geral, arts 1 ao 120. v. 1. 2 ed. Sao 
Paulo. At las, 2006. 

ZAFFARONI , Eugenio Raul; P IERANGELI , Jose Henrique. Manual de Direito 
Penal Brasi le i ro - Parte Geral . Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1997. 


