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RESUMO 

Este trabalho analisa a origem, os impasses e as possiveis so I u goes para os 
problemas na execugao da pena privativa de liberdade, tendo como ponto central da 
pesquisa as condigoes reais e atuais do sistema prisional brasiieiro. O objetivo dessa 
pesquisa e revelar o funcionamento do sistema penitenciario brasiieiro, discutindo as 
inovagoes legislativas a respeito do tema e verificando o respeito a legislagao e aos 
direitos humanos. Justifica-se a observagao do fenomeno em evidencia pela 
ocorrencia diutuma e recorrente de motins de preso, aumento da superlotagao, 
corrupgao e elevagao dos indices de reincidencia e criminalidade no Brasil. Dessa 
feita, utiliza-se o metodo dedutivo e a tecnica de pesquisa bibliografica e legislativa. 
Ademais, o trabalho trata dos direitos humanos, principios e garantias fundamentals 
dos presos, utilizando o Direito e ciencias sociais afins, como a Sociologia Criminal, e 
se critica a Politica Criminal. Entre os ramos do conhecimento humano, utiliza-se a 
Hist6ria e a HermenSutica Juridica, atraves das interpretacoes sistematica, 
teleologica, extensiva e literal. Tambem se usou a analise de dados estatisticos 
oficiais. Ademais, foi desvendado o convivio social na prisao. Em conformidade com 
o exposto, a crise do sistema prisional brasiieiro tern suas origens no continuismo da 
Politica Criminal e desrespeito aos direitos do apenado. Dos fatores expostos 
resultaram os principals impasses atuais: superlotagao, motins, reincidencia, 
aumento da criminalidade, protestos externos ao carcere, desrespeito aos direitos 
humanos e corrupgao administrativa. Entre as possiveis solugoes, cite-se o 
programa "Comegar de Novo" do CNJ, a responsabilizagao do Estado brasiieiro 
pelos erros na aplicagao das leis, a terceirizacao das prisoes, a ressocializagao 
efetiva dos presos e a celeridade processual, em especial, para os presos 
provisorios que se acumulam no sistema penitenciario nacional e na area policial. 
Em suma, ha omissao dos cidadaos em compelir o Estado a cumprir o principio da 
dignidade humana na execugao penal. 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Sistema prisional. Execugao Penal. 



ABSTRACT 

This study examines the origin, deadlocks and possible solutions to the problems in 
the execution of sentence of imprisonment, with a focus of research at the actual 
conditions of the Brazilian prison system. The objective of this research is to reveal 
the workings of the prison system, discussing the legislative innovations on the theme 
and verifying compliance with the law and human rights. Justifies the observation of 
the phenomenon by the applicant and diurnal occurrence of riots in jail, an increase 
of overcrowding, corruption and high rates of recidivism and crime in Brazil. This time, 
it uses the deductive method and technique of literature and legislation. Furthermore, 
the work is about human rights, basic principles and guarantees of the prisoners, 
using the law and related social sciences such as sociology Criminal, and criticizes 
the Criminal Policy. Among the branches of human knowledge, is used to history and 
Legal Hermeneutics, through the systematic, teleological, extensive and literal 
interpretations. It is also used analysis of official statistics. Furthermore, we unveiled 
the social life in prison. In accordance with the foregoing, the crisis of the Brazilian 
prison system has its origins in the continuity of Criminal Policy and disrespect for the 
rights of inmates. Result of factors described the main problems today: overcrowding, 
riots, recidivism, increased crime, protests outside the jail, human rights abuses and 
government corruption. Among possible solutions, we may cite the "Start Again" from 
the CNJ, the Brazilian state accountability for mistakes in law enforcement, 
outsourcing of prisons, the rehabilitation of prisoners and the actual speed of the 
procedure, especially for prisoners duties that accumulate in the prison system and 
national police in the area. In short, there is omission of citizens to compel the state 
to fulfill the principle of human dignity in criminal enforcement. 

Keywords: Human dignity. Prison system. Criminal enforcement. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AP - Amapa 

Art. - artigo 

CF - Constituicao Federal de 1988 

CNJ - Conselho Naclonal de Justica 

CNPCP - Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 

CP - C6digo Penal 

CPP - Codigo de Processo Penal 

DEPEN - Departamento Penitenciario Nacional 

Infopen - Sistema Integrado de Informacdes Penitenciarias 

LEP - Lei de Execugao Penal 

ONU - Organizacao das Nacoes Unidas 

PLS - Projeto de Lei do Senado 

PMDB - Partido do Movimento Democratic*) Brasiieiro 

STF - Supremo Tribunal Federal 



SUMARIO 

1 INTRODUQAO 11 

2 GEN6SE PENAL BRASILEIRA.„.. . ..14 

2.1 HIST6RICO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUA IMPLANTAQAO NO 

BRASIL-COLONIA 15 

2.2 A EXECUQAO PENAL BRASILEIRA A LUZ DA HISTORIA LEGISLATIVA 17 

2.3 PERSPECTIVA HIST6RICO-EVOLUTIVA DO SISTEMA PENITENCIARIO 

BRASILEIRO 20 

2.4 A PENA COMO COERQAO ESTATAL 23 

2.4.1 Conceituacao e fins da sancao penal 24 

2.4.2 Classificagao das penas 25 

2.4.3 Aplicacao penal da medida de seguranca 28 

3 DESAFIOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO .-31 
3.1 ASPECTOS SOCIAIS DA PRISAO QUE NAO RESSOCIALIZA .32 

3.2 DA SEPARAQAO DO PRESO PELOS CRITtRIOS LEGAIS 34 

3.3 CORRUPQAO, CONIV£NCIA E INSALUBRIDADE 36 

3.4 ALIMENTAQAO E ESPAQO LIMITADOS 37 

3.5 AS REBELlOES NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 38 

3.6 NUMEROS ALARMANTES DA SUPERPOPULAQAO CARCERARIA 42 

4 SOLUQOES PARA O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 45 
4.1 RESPEITO E GARANTIA AOS DIREITOS DOS PRESOS 46 

4.2 PRIVATIZAQAO DO CARCERE 53 

4.3 A RESSOCIALIZAQAO PENAL E SEUS OBSTACULOS 58 

5 CONSIDERAQOES FINAIS 62 
REFERENCES 65 
ANEXO I - QUADRO GERAL DA POPULAQAO CARCERARIA EM 2010 70 



11 

1 INTRODUgAO 

A aplicacao das penas privativas de liberdade no Brasil apresenta 

peculiaridades concementes aos Impasses que a afetam. Sao diversos problemas a 

serem discutidos e solucionados, como rebeliOes, superlotagao dos 

estabelecimentos prisionais, promiscuidade no meio prisional, corrupgSo de 

funcionarios e desrespeito aos direitos humanos e a legislacao em geral. Todavia, a 

atuacao do Estado tem-se mostrado inefetiva e paliativa, motivada pela falta de 

interesse na resolugao dos impasses, na falta de conhecimento da origem da 

problematica e em outros motivos a serem estudados. 

Todo esse conjunto de problemas possui ainda motivagoes sociais relevantes, 

bem como causas historicas identificaveis que merecem ser analisadas 

criteriosamente, a fim de fornecer subsidios que sirvam de pilar na construgao de 

uma nova Politica Criminal brasileira. 

Ao mesmo tempo, devem ser vislumbradas as possiveis solugoes para a crise 

no sistema prisional. Sendo possivel descrever todas as iniciativas no sentido de 

melhorar a execugao penal das penas privativas de liberdade, deve haver urn 

enfoque sobre as formas de remediar as prisSes que se mostrem mais eficazes e 

aplicaveis pelo ordenamento juridico nacional. 

Mais do que atentar para a problematica, constitui-se em objetivo deste 

trabalho o empreendimento de uma caminhada rumo ao sistema prisional, buscando 

insumos que possam comprovar a urgencia na consecucao de medidas que 

favoregam as melhorias do ambiente prisional. Ressalte-se que, alem disso, faz-se 

mister que sejam apresentadas e discutidas as inovacoes do Direito relativas ao 

tema, assim como as tendencias formadas em fungao da dinamica legislativa. Por 

seu tumo, e imperioso comparar as possiveis solucoes analisadas com a legislagao 

apresentada, o ordenamento constitucional e a axiologia dos direitos humanos. 

Na realizagao deste trabalho de conclusao de curso, serao interpretados e 

discutidos os direitos e garantias fundamentals do preso, o Codigo Penal brasiieiro 

atual e anteriores. Ademais, analisar-se-ao tambem as propostas de Codigo Criminal 

ou similar, alem da atual Lei 7.210/1984, de 11 de julho de 1984. 

Se demonstrando viavel a utilizacao do Direito Comparado para analisar a 

eficacia da lei brasileira em territbrio patricio, utilizar-se-a como insumo a Resolucao 
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663 C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, que instituiu as Regras Mlnimas para 

Tratamento de Prisioneiros da ONU, a fim de angariar maior aprofundamento ao 

estudo do tema a ser desenvolvido. 

Doutrinariamente, demonstra dificil encontrarem-se ponderagoes cientificas 

sobre o tema. Prevalece a apresentacao de conceitos. Diante disso, utilizar-se-a a 

tecnica da pesquisa bibliografica, inclusive pesquisando artigos informativos de 

revistas de circulagao no Brasil e livros de Direito que abordem o assunto de forma 

disciplinar. De forma complementar, serao apresentados dados estatisticos que 

tenham como Universo o territorio nacional, que serao analisados brevemente em 

seus estratos amostrais. Convem destacar a aclogao de parametros terminoiogicos 

em consonancia com o tema proposto. 

Perante a complexidade do tema apresentado para o Direito, toma-se 

imprescindive! recorrer-se as Ciencias Sociais e ramos do conhecimento afins, em 

especial, a Psicologia e a Sociologia Juridica. 

Sera aplicada a Hermeneutica Juridica a respeito da Constituigao Federal, 

atraves das tecnicas de interpretagao literal, extensiva, sistematica e teleologica. Tal 

emprego hermeneutico tern cunho suplementar ao trabalho e tern por escopo 

esclarecer as previsoes legislativas a respeito do tema. 

O uso de jurispruddncia nao sera realizado, em virtude de o tema proposto 

remeter-se essencialmente a Execugao Penal, apos o transito em julgado das 

sentengas. Entretanto, sera investigada a possivel responsabilizacao do Estado 

brasiieiro em virtude das omissoes em termos de Politica Criminal. 

A pesquisa sera estruturada em tres capitulos: 

O capitulo denominado "GSnese penal brasileira" demonstrara a origem da 

prerrogativa estatal de punir, abrangendo ainda a conceituagdo de pena e a 

evolugao da mesma no transcorrer da historia brasileira. Apresentara ainda a 

tipologia penal adaptada para a insergao no campo da Execucao Penal e discorrera 

sobre a aplicacao das medidas de seguranga, a fim de delimitar melhor o objeto da 

pesquisa. 

O capitulo intitulado "Desafios do sistema prisional brasiieiro" apresentara os 

problemas mais danosos inerentes ao sistema penitenciario nacional, como a 

revelacao dos aspectos sociais implicitos da prisdo, abrangendo ainda a separacao 

de presos, a corrupgao, a conivencia, a insalubridade, a alimentagao. arquitetura das 
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prisdes e a influSncia dos motins. Alem disso, serao mostradas estatfsticas a respeito 

do sistema penitenciario, com uma breve analise dos dados. 

O capitulo nomeado "Solucoes para o sistema prisional brasiieiro" sera 

destinado a discutir a possibilidade de aperfeicoamento da aplicagao da pena 

privativa de liberdade, expondo os direitos que sao desrespeitados na execugao da 

pena e as possibilidades de solugao, por exemplo, a terceirizagao dos presidios e as 

iniciativas rumo a ressocializagao de condenados e reclusos em geral. 

Em suma, o trabalho poe luz sobre uma parcela da sociedade segregada do 

mundo exterior, delineando com acuidade as imprecisdes da Politica Criminal 

brasileira, revelando o desrespeito aos presos e pondo em evidencia as possiveis 

solucoes para o drama carcerario p£trio. 
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2 G E N E S E P E N A L B R A S I L E I R A 

A humanidade e marcada por diversos conflitos existentes entre os individuos 

que a compoem. Esse fato acompanha todas as sociedades desde a sua formacao. 

Para que a convivencia possa estabelecer-se de forma harmoniosa, o Estado 

estabelece leis e respectivas punicoes aos seus transgressores. A principal funcao 

do exercicio da referida pretensao punitiva e estabilizar as relac6es na sociedade, 

exercendo o denominado controle social formal. Eis a funcao do Direito Penal. 

Na aurora da existencia humana, a pena possuia urn carater meramente 

retributivo, inicialmente fincado na ideia da preponderancia do individuo mais forte. 

Com o passar do tempo e o surgimento da civilizacao, a pena permanece com seu 

carater privado e vingativo, mas pouco a pouco o Estado avoca para si a pretensao 

punitiva visando proteger os bens juridicos mais relevantes socialmente. Tal 

capacidade protetora e punitiva e o que se conhece como jus puniendi. 

No Estado brasileiro, o Poder Judiciario e dissociado do Executivo e do 

Legislativo. Esse trinomio, historicamente, promoveu a instituicao do sistema 

carcerario nacional. Com o transcorrer dos anos, os direitos de cidadania foram 

ampliados e os alvos do controle social penal foram alterados, conforme as 

disposicoes dos legisladores e detentores do poder politico em cada epoca. 

£ fato marcante para a sociedade brasileira saber que apesar de tantos 

avancos nas leis penais, ha muito ainda a ser realizado pela melhoria dos 

estabelecimentos prisionais, ou mesmo sua eliminacao. 

Todavia, a pena e o que cria o condenado e o leva a execucao. Em suas 

especies e caracteristicas ha peculiaridades que revelam a dificuldade de aplicacao 

da legislacao penal brasileira desde a prolatacao da sentenca. Outro fator que se 

constitui em entrave para novos avancos sao as dificuldades em estabelecer urn 

posicionamento efetivo das autoridades diante de situacoes como a do cumprimento 

de penas alternativas, em detrimento a patente falencia do sistema carcerario 

brasileiro. 

A partir dessa perspectiva, o Direito Penal evolui no sentido de exercer urn 

controle social cada vez mais efetivo, levando-se em consideracao as perspectivas 
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2.1 H I S T 6 R I C O D A P E N A P R I V A T I V A D E L I B E R D A D E E S U A I M P L A N T A Q A O N O 

B R A S I L - C O L O N I A 

A necessidade de punir e imperiosa para a convivencia humana em 

sociedade, pois todos os individuos encontram predisposicao a cometer erros que 

ferem a integridade de valores socialmente importantes. Ao castigo aplicado e aceito 

socialmente em face desse tipo de violacSo, denomina-se pena. 

A pena e caracterizada como a sancao penal propriamente dita. £ o institute 

juridico que define a etimologia do ramo do Direito Publico que trata da defesa dos 

bens juridicos mais relevantes para a sociedade. No dizer de Acquaviva (2010, p. 

626), pena e: "Sancao imposta ao infrator de norma penal, cominada em crime ou 

contravencao, tendo-se em conta agravantes ou atenuantes cablveis". 

A forma de penalizacao evoluiu nos transcorrer das eras. No periodo pre-

hist6rico, prevalecia a imposicao de castigos pelo mais forte, em conformidade com o 

grau de evolucao da sociedade, ainda nao civilizada. Em um artigo publicado na 

revista eletrGnica Jus Vigilantibus, em 28 de agosto de 2005, discorre Diomar 

Candida Pereira Dias: 

Nos primordios da civilizacao a concepcao da pena girava em torno da 
pre Valencia da lei do mais forte {Lei de Darwin), onde cabia a auto-
composicao, conhecida como vinganca de cunho pessoal (vinganca 
privada), utilizada pelo ofendido em busca de sanar a lide, sendo esta 
faculdade de resolucao, dada a sua forca pr6pria, grupo ou familia, para 
assim conseguir exerce-la em desfavor do criminoso. 

A caracteristica que mais destacava o direito com o qual viviam as sociedades 

primitivas era a falta de proporcionalidade entre o crime cometido e o castigo 

cominado. Com o advento da composicao essa desproporcao foi corrigida, ainda que 

as penas baseadas na lei de Taliao houvessem sobrevivido. Nas palavras de Batista 

(2001, p. 102): 

Na antiga legislacao babilonica editada pelo rei Hamurabi, verifica-se que se 
um pedreiro construisse uma casa e esta desabasse, matando o morador, o 
pedreiro seria morto; no entanto, se morresse tambem o filho do morador, o 
filho do pedreiro haveria de ser sacrificado. De nada adiantaria ter 
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observado as regras usuais nas construcoes de uma casa, ou pretender 
associar o desabamento a um fendmeno sismico (uma acomodacao do 
terreno, por exemplo). Seria, sempre, objetivamente responsavel; ele e sua 
familia, dependendo da extensao do dano causado. 

Sendo assim, faz-se importante salientar que a ideia de pena sempre esteve 

ligada ao conceito de castigo. Entretanto, o surgimento das penas privativas de 

liberdade e bem mais recente, haja vista que, conforme Pessione (2007, p. 27), "a 

indenizacao e a fianga foram os metodos preferidos na Baixa Idade Media, tendo 

sido substituidos na Alta idade Media por um duro sistema de punicao corporal e 

capital". 

No periodo da Idade Media houve o surgimento e sistematizacao do sistema 

penitenciario. Sobre o tema, elucida Dias (2005) em artigo publicado na Revista 

eletrdnica Jus Vigilantibus: 

Estado e Igreja, se confundiam ao exercer o poder, mas houve uma 
evolucao no sentido da prisao-pena, agora vista sob duas oticas: custodia e 
eclesiastica, utilizada para punir clerigos faltosos, com penas em "celas ou a 
internacao em mosteiros" com a finalidade de fazer com que o recluso 
meditasse, refletisse e se arrependesse da infracao cometida. Nesta fase 
historica surgiu a privacao de liberdade como pena. O carcere era tido como 
local de penitencia e meditacao, o que originou a palavra penitenciaria. 

Todavia, o tratamento concedido aos hereges, como pena aplicada em funcao 

de crimes cometidos era distinta, consoante Batista (2002, p. 229): "No caso de 

hereticos, tal carcere poderia chegar ao emparedamento, onde mal cabia o corpo do 

padecente sobre seus proprios excrementos". 

£ nesse periodo em que o surge o embriao do sistema penitenciario brasileiro. 

Atraves das Ordenagoes do Reino, a Coroa de Portugal instituiu a legislacao penal 

pela primeira vez no Brasil. Shecaira (2002, p. 39) relata que "no periodo colonial 

vigoraram as Ordenagoes Afonsinas (ate 1512), Ordenagoes Manuelinas (ate 1569)". 

Nas duas Ordenacdes, a pena privativa de liberdade era prevista como meio de 

garantir a ocorrencia de um julgamento ou como instrumento de coagao dos 

condenados as penas de carater pecuniario (SHECAIRA, 2002). 

Com o advento da Uniao Iberica, o imperador Felipe solicitou alteracdes na 

legislacao penal, que resultaram nas Ordenacdes Filipinas. Elas continham 

numerosos delitos, prevendo a aplicacao de suplicios ao corpo do condenado. Tal 

condenacao era confundida com a fundamentagao das condenagoes, de ordem 
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teologica. Em verdade, era o meio mais efetivo de exercicio do controle social formal 

na colonia. 

Diante do ora exposto, surge o embriao legislativo penal brasileiro, marcado 

pelas mudancas em suas nuances historicas em consonancia ao desenvolvimento 

da sociedade no contexto das relagdes da colonic com a metropole. 

2.2 A EXECUQAO PENAL BRASILEIRA A LUZ DA HISTORIA LEGISLATIVA 

Com o advento da independencia nacional em 1822 e um novo contexto 

socio-politico, a aplicagao do Direito Penal passou a possuir caracteristicas proprias, 

mas mantendo algumas caracteristicas das Ordenacdes do Reino. Durante os anos 

iniciais do Estado brasileiro, a pena privativa de liberdade continuava a ser cominada 

aos criminosos que aguardavam julgamento, em especial aqueles individuos 

delituosos considerados mais devassos. 

Por seu tumo, a influencia da violencia das Ordenacdes Filipinas permanecia 

no meio da seara penal brasileira, com a forte imposigao de castigos corporais. 

Diante desse quadro, uma inovacao no Direito patrio permitiu um relativo avango na 

realidade carceraria patricia, conforme Pessione (2007, p. 54): 

O ingresso da prisao no ordenamento juridico brasileiro como autentica 
pena, em substituicao as penas corporais, de largo espectro nas 
Ordenagoes, deu-se com o Codigo Criminal do Imperio, sancionado pelo 
Imperador D. Pedro I em 16 de dezembro de 1830. 

Tratava-se de uma codificacao diferente das anteriores, pois foi criada por 

legisladores brasileiros para aplicagao aos cidadaos de uma nacao recem-

emancipada. No referido contexto, a pena de prisao poderia ser simples ou 

adicionada de trabalho. Para o cumprimento da sentenga, o Codigo Criminal do 

Imperio discernia a diferenga entre a forma de execugao penal idealizada no referido 

codigo e a realidade, como dispde o seguinte dispositivo: 

Art. 49. Emquanto se nao estabelecerem as prisoes com as commodidades, 
e arranjos necessarios para o trabalho dos reos, as penas de prisSo com 



18 
trabalho serao substituldas pela de prisao simples, acrescentando-se em tal 
caso a esta mais a sexta parte do tempo, por que aquellas deveriam impor-
se. 

O dispositivo acima estabeleceu uma especie de prisao provisoria que se 

tornou praxe na execucao penal do seu periodo de vigencia. Contudo, havia muitas 

situacoes que nao foram previstas e a efetividade do Codigo Criminal foi diminuindo 

no decorrer dos anos, haja vista que, mesmo apos o transito em julgado da sentenca 

criminal, o destino dos condenados era incerto. 

Mesmo com o progresso que representou a influencia do antigo Codigo 

Criminal, o mesmo nao era substancialmente executavel na Integra. Um dos motivos 

e o fato de ele nao prever a execucao penal a parte, envolvendo em seus 

dispositivos tanto a capitulacao como o cumprimento da pena. 

Somente no ano de 1933, Candido Mendes, Lemos de Brito e Heitor Carrilho 

formaram uma compilacao de dispositivos legislativos destinados a normatizagao da 

execucao penal que constituiram o Codigo Penitenciario, que teve publicagao em 25 

de fevereiro de 1937. Todavia, o mencionado codigo foi deixado de lado em face de 

contraposicoes ao Codigo Criminal de 1940. 

A Constituicao de 1946 dissociou em duas alineas o regime penitenciario do 

Direito Penal, atraves do art. 5°, XV. Em sua alinea "a", afirma a competencia da 

Uniao em legislar sobre direito penal e na alinea "b" dispoe a competencia para 

legislar sobre regime penitenciario. 

O sistema penitenciario passou a ser disciplinado pela Lei 3.274 de 02 de 

outubro de 1957, a qual falhou tecnicamente por nao realizar a previsao de sancdes 

aos casos de nao cumprimento dos seus dispositivos normativos. Ademais, por 

influencia do Golpe Militar de 1964, um anteprojeto elaborado por Roberto Lyra no 

ano anterior, que codificava a Execucao Penal nao foi posto em vigor, em funcao da 

instituicao do regime militar. Lyra havia participado da comissao revisora que 

resultou no C6digo Penal de 1940 (PESSIONE, 2007). 

Contudo, os anteprojetos supramencionados nao passaram pelo crivo de 

nenhuma comissao revisora. Sendo assim, sob influencia da resolucao 663 C 

(XXIV), de 31 de julho de 1957, que dispunha sobre o tratamento minimo a ser 

dispensado aos reclusos, na decada de 1970 foram apresentados os projetos de 

Benjamin Moraes Filho e Cotrim Neto. Este, por seu turno, inovava no que dizia 

respeito a previdencia social, acidentes de trabalho e regime de seguro. Os pilares 
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para a r e c u p e r a c a o do preso seriam a disciplina, o trabalho e assistencia social. 

Ademais, houve enfoque na educacao do preso. 

Os projetos acima referidos nao se transformaram em legislacao sancionada. 

As alteracoes de maior vulto para a execucao penal foram trazidas pela Lei n° 6.416, 

de 25 de maio de 1976 (PESSIONE, 2007). 

Diante da inoperancia legislativa das diversas tentativas de delimitar uma 

legislacao especifica para a problematica da execucao penal no Brasil, e aprovado 

em 1983 o projeto de lei do Ministro da Justica Ibrahim Abi Hackel, que havia sido 

criado e revisionado, respectivamente, 1981 e 1982. Tal projeto constituiu-se na 

atual Lei de Execucao Penal, a Lei 7.210/1984 (ASSIS, 2007). 

A hodiema legislacao relativa a execucao penal atinge a finalidade de 

dissociar o Direito Penal da Execucao Penal. Este tema e inerente ao Direito 

Penitenciario que, por sua vez ganhou autonomia em virtude do que se encontra 

disposto no art. 24 acerca das competencias da Uniao para legislar sobre normas a 

ele relativas, como ja o havia iniciado a Constituicao de 1947. 

A lei 7.210/1984 e cons id era d a mode ma e trouxe em seu texto novidades 

como o exame criminolbgico interprofissional do condenado e do intemado e 

ampliando a assistencia do Estado aos mesmos, mesmo que na pratica isso ainda 

nao se configure plenamente, por causa do continuismo nas politicas de seguranca 

publica. Discorre o ilustre Professor da UFCG Iranilton Trajano da Silva, em artigo 

publicado no portal eletronico Clubjus, no dia 27 de maio de 2009, acerca do tema: 

A desobediencia ao texto da L E P e outros dispositivos legais e 
constitucionais, e sem duvida um mentor para crise penitenciaria atual e o 
Estado busca solucoes que na pratica ainda nao funcionam, nao adiantando 
somente construir mais unidades prisionais e deixar de lado a politica 
penitenciaria interna. 

Outro aspecto historicamente inovador do texto legal da LEP e a inclusao da 

participagao comunitaria e de uma maior humanizacao no tratamento do preso. 

Como elucidam Silva e Cavalcante em artigo publicado no portal eletronico Boletim 

Juridico, em marco de 2010: 

Mesmo com essa cooperacao da comunidade em atuar na execugao penal, 
principalmente como fiscalizadora no cumprimento da pena, nos deparamos 
com problemas que aparentemente estao fugindo do controle do Estado, 
tomando dentro dos presidios um verdadeiro poder paralelo, liderado por 



20 
faccoes e criminosos contumazes, que ditam regras, condenam e executam 
seus rivais, numa disputa sem precedentes. 

Conforme o que foi dito acima, em termos atuais, a legislacao favorece o 

cumprimento das garantias dos presos, diante de um contexto onde nao se tern 

demonstrado uma efetiva aplicacao das leis penais. Ademais, o fato de o Poder 

Publico historicamente ter relegado a um piano inferior a formulagao e aplicacao da 

Politica Criminal nao atenua a situagao de desprezo em que se encontra a maior 

parcela do sistema prisional brasileiro. 

2.3 PERSPECTiVA HIST6RICO-EVOLUTIVA DO SISTEMA PENITENCIARIO 

BRASILEIRO 

Ha um constante apelo social pelo aumento da repressao ao crime. A 

imposigao de sangoes penais deve ser realizada de forma ponderada, respeitando o 

principio da razoabilidade e da legalidade da execugao penal, entre outros, pois sua 

aplicacao inadequada pode trazer prejuizos a sociedade. Dentre todas ja impostas, a 

pena que causa maiores danos a situagao sociopsicologica do individuo e a pena 

privativa de liberdade. Ela e mais utilizada para punir os criminosos que ceifam da 

sociedade os vaiores de maior repercussao para a preservagao do Estado 

Democratic*) e Social de Direito. 

O sistema penitenciario surgiu apbs a dissociagao entre a competencia penal 

e penitenciaria na vigencia da Constituicao de 1946. Sendo assim, toma-se 

imperiosa a analise da forma como as penas eram executadas anteriormente, como 

substrato ao estudo do atual sistema penitenciario nacional. 

O local de cumprimento das penas privativas de liberdade e denominado 

carcere, prisao ou cadeia, excetuando-se a prisao domiciliar. A pena de prisao era 

aplicada desde o periodo das Ordenacdes do reino, tal como descreve o Titulo 

CXVI, do Livro V, das Ordenacdes Filipinas, denominado "Como se perdoara os 

malfeitores que derem outros a prisao", como se ve: 
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Qualquer pessoa, que der a prisao cada hum dos culpados, e participantes 
em fazer moeda falsa, ou em cercear, ou per qualquer artificio mingoar ou 
corromper a verdadeira, ou em falsar nosso sinal, ou sello, ou da Rainha, ou 
do Pricipe meu filho, ou em falsar sinal de algum Vedor de nossa fazenda, 
ou Dezembargador, ou de outro nosso Official M6r, ou de outros officials de 
nossa Caza, em coisas, que toquem a seus Officios, ou em matar, ou em 
ferir com besta, ou espingarda, matar com peconha, ou em a dar, ainda que 
morte della se nao siga, em matar atraicoadamente, quebrantar prisoes e 
Cadeas de fora per forca (...). 

No citado Titulo, ha a presenca, sem a prescricao, da "prisao" e a existencia 

de "Cadeas". Vale salientar que consta nas Ordenacdes Filipinas que as colonias 

eram tambem locais de cumprimento de penas para os degredados. A pena de 

degredo era preferencialmente aplicada ao inves da prisao para presos politicos ou 

abastados que tiveram bens confiscados. 

No Brasil-colonia a prisao garantia a presenca do preso em julgamento e 

tambem era o local em que aguardava a execugao da sentenga, como o 

enforcamento, no caso de Tiradentes, durante a Inconfidencia Mineira. 

Apos a proclamacao de nossa independencia politica, houve a outorga da 

Constituicao Imperial de 1824. Seu art. 179, inciso XXI mencionava que: "As Cadeas 

serao seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas casas para separagao dos 

Reos, conforme suas circunst^ncia, e natureza de seus crimes." Implica dizer que, 

na execucao dos crimes, era prevista a separacao pela gravidade do delito e a 

divisao dos mesmos em celas diferenciadas. Entretanto, a expressao "suas 

circumstancias" teve mais uma conotacao financeira do que pessoal. 

Aparentemente, havia a preocupacao com a propagacao de vetores de doencas 

como pulgas e piolhos, mas transcendia alguma atencao com o tratamento humano 

dos presos. 

Em seguida, o Cbdigo Criminal de 1830 normatizou as penas de prisao com 

trabalho e a prisao simples, que deveriam ser executadas nos estabelecimentos 

mais prbximos do local do crime, numa forma de diminuir a solidao e a distancia do 

preso em relagao a fam ilia. 

O cenario apbs a promulgacao do Codigo Criminal de 1830 era contraditorio, 

pois diante da ineficacia dos estabelecimentos prisionais, havia a sensibilidade de 

muitos politicos que se revoltavam com a situacao. Holloway (1997 apud 

PESSIONE, 2007) relata que no Rio de Janeiro, as prisoes aproveitavam as antigas 

instalagoes militares coloniais. 
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Em uma delas, o Calabougo, os escravos eram agoitados como medida 

corretiva e somente recebiam alimentagao mediante o pagamento de uma taxa por 

seu dono. Para la tambem iam os escravos cujo proprietario tivesse falecido. As 

condicoes sanitarias eram as piores possiveis, bem como o calor e o mau cheiro nos 

compartimentos desprovidos de ventilacao. Muitos estabelecimentos prisionais 

remontavam a epoca da chegada dos Portugueses. 

A epoca, os escravos eram considerados propriedade, nao estavam 

protegidos constitucionalmente, nao eram cidadaos e estavam expostos as penas 

remanescentes da epoca dos suplicios. Mesmo para os individuos considerados 

cidadaos, o Estado nao era capaz de garantir a separacao dos presos. 

Com o passar do tempo, as Assembieias Legislativas das provincias 

passaram a contar com a possibilidade e a competencia para construir prisoes, 

realizar correigoes, entre outras. Com isso, a competencia para determinar o regime 

das cadeias passou para as Provincias. Dois foram os modelos basicos adotados, 

no dizer de Pessione (2007): o modelo de Auburn e o modelo da Filadelfia. 

Basicamente, aquele modelo representava o sistema prisional em que o preso ficava 

parcialmente isolado e trabalhava para, assim, corrigir sua personalidade. 

Ja o modelo filaderfio isolava completamente o individuo, para que refletisse 

sobre o seu erro e, utilizando seu livre-arbitrio, optasse por se recuperar socialmente. 

Este era o modelo que se coadunava melhor com o liberalismo do seculo XIX, mas 

n9o foi muito aceito, por valorizar o individuo na sociedade brasileira de base 

escravagista. 

O Decreto n° 847, que entrou em vigor em 1891 e terminado ap6s a 

proclamagao da Republica. Foi rapidamente colocado em vigor e apresentava 

deficiencias, tomando-se impopular. Houve a criminalizagao de alvos sociais, como 

imigrantes indesejaveis e anarquistas, mas para que isso ocorresse foram editadas 

diversas leis extravagantes e o proprio texto original do Codigo Penal Brasileiro de 

1890 foi alterado. 

Nao houve melhoria das prisoes e, com raras excegdes, os Estados-membros 

nao possuia na pratica um regime penitenciario. No Amazonas a cadeia foi 

encontrada plenamente vazia por Lemos Britto (1947 apud PESSIONE, 2007), no 

Para a construgao de penitenciaria nao era cogitada, na Paraiba havia superlotacao, 

etc. Em comum, a base do sistema era a prisao celular, mesmo sem condicoes 

adequadas para isso. 
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As melhorias na vigencia do Codigo Penal de 1890 foram mais quantitativas 

que qualitativas. Mesmo assim, entre os novos estabelecimentos construidos ja 

havia, em regra, a diferenciacao entre presos condenados e provisbrios e tambem 

havia alguns incipientes estabelecimentos especializados para determinados 

sentenciados. Desses, a maioria referia-se a aplicacao de medidas de seguranca. 

Tudo isso demandou ainda mais investimentos publicos, desse modo, formou-se o 

embriao do sistema penitenciario nacional. 

O desembargador Vicente Piragibe organizou uma Consolidacao das Leis 

Penais com as leis penais vigentes que em 1932 passou a ser o "novo estatuto penal 

do Brasil", conforme Pessione (2007, p. 81). Poucos anos depois, outro projeto 

converteu-se no Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que tornou-se 

finalmente no Cbdigo Penal, o qual entrou em vigSncia em 1942. 

Com o advento da Constituicao de 1946, como dito anteriormente, houve a 

plena dissociagao entre o regime penitenciario e o Direito Penal, melhor garantido 

pela Constituicao Federal de 1988. 

Sobre o sistema prisional, afirma Funes (1953 apud PESSIONE, 2007, p. 90): 

A prisao contaminou-se por todos os defeitos das penas do passado e nao 
acolheu nem uma das vantagens que Ihe poderia oferecer o progresso dos 
estudos penais. Seu exito se deve a que prende os delinquentes, retendo-os 
fora da vida social, satisfazendo um anelo expiacionista e retributive-
submerso no inconsciente coletivo, assumindo, desta forma, uma aparencia 
moral. 

Todavia, o continuismo dessa forma de gestao publica penitenciaria persiste 

ate hoje, tal como na vigencia do Codigo Penal de 1890, com relativas melhorias nas 

condicoes das prisoes, como a luta pelo reconhecimento dos Direitos Humanos dos 

presos, ainda incipiente. 

2.4 A PENA COMO COERQAO ESTATAL 

Desde os primordios da civilizacao ate as vesperas da modernidade, a 

manutencao de individuos em prisoes consistia apenas num ato de espera por um 

destino prescrito legalmente ou pelo costume, em tempos de paz, ou ate mesmo a 
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execucao sumaria, em tempos de guerre. Outros destinos para presos eram a 

escravidao e, durante a Segunda Grande Guerra, experiencias cientificas. De fato, 

aplicar uma pena poe o condenado em contato com o limite de sua humanidade. 

Com seu renomado magisterio, Capez (2006, p. 357), conceitua a sancao de 

natureza penal da seguinte forma: 

Sancao penal de carater aflitivo, imposta pelo Estado, em execucao de uma 
sentenca, ao culpado pela pratica de uma infracao penal, consistente na 
restricao ou privacao de um bem juridico, cuja finalidade e aplicar a 
retribuicao punitiva ao delinqUente, promover sua readaptacao social e 
prevenir novas transgressoes pela intimidacao dirigida a coletividade. 

Uma vez imbuido do jus puniendi, o Estado passa a exercer seu poder 

coercitivo no sentido de manter a paz social e assegurar a continuidade da 

civilizacao atraves do efeito moderador das sancdes sobre a conduta social do 

individuo mediano. Neste trabalho, e mister a analise critica da seara prisional, sob 

essa perspectiva do controle social, a partir do conhecimento da pena. 

2.4.1 Conceituacao e fins da sancao penal 

Como dito em outro topico, a pena e a sancao penal propriamente dita. Faz-se 

mister vislumbrar outras facetas conceituais a respeito, haja vista o objeto de estudo 

deste trabalho e o fato de que as penas sofreram modificacao gradual no transcorrer 

do tempo. A regra que consistia na aplicacao de suplicios, pena de morte e outras 

corporais, passou a ser a aplicacao da pena privativa de liberdade. 

Ao concerto de pena, deve ser acrescentado que o fato juridico por ela 

almejado e o delito, que consiste na conduta maculada de culpa que atenta contra a 

integridade dos direitos subjetivos da vitima, seja ela pessoa de direito publico, 

privado ou mesmo particulares e terceiros atingidos por essa conduta. Dai a 

importancia de medir a extensao do dano desse ferimento. 

A pena somente pode ser aplicada mediante o ferimento de um dispositivo 

juridico ja existente, em obediencia ao principio da anterioridade, previsto no art. 5°, 

inciso XXXIX, da CF, e no art. 1° do Codigo Penal, sendo vedado o exercicio 
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arbitrario das prbprias razao e a auto-composicao. Em outras palavras, nao serao 

consideradas como pena, castigos impostos em desconformidade com a legislacao 

constitucional. 

De acordo com o entendimento de Nucci (2007, p. 371), pena "e a sancao 

imposta pelo Estado, atraves da acao penal ao criminoso, cuja finaiidade e a 

retribuicao ao delito perpetrado e a prevencao a novos crimes". 

Sendo assim, a pena e eivada de duas finalidades: retributiva e preventiva. A 

retribuicao visa a dar ao agente cometedor de delito a devida punicao a transgressao 

cometida, enquanto que a prevencao geral destina-se a evitar que se produza 

socialmente os mesmos crimes em funcao do real cumprimento da pena e da 

recuperacao do apenado. 

Ainda conforme Nucci (2007), o carater preventivo da pena desdobra-se em 

dois aspectos, geral e especial, que se subdividem em: a) geral negativo, que e o 

poder de intimidacao da pena sobre o seio social; b) geral positivo, que e uma forma 

de reafirmacao e demonstracao da forca do Direito Penal sobre a sociedade; c) 

especial negativo, a intimidacao do individuo que cometeu o delito, de forma que nao 

cometa mais crimes, usando para isso os meios coercitivos que a lei dispoe; d) 

especial positivo, que e a recuperacao e retorno ao convivio social do condenado. 

Destarte, a finaiidade da pena possui uma acepcao ainda mais holistica. Por 

incluir uma prevencao tao complexa da criminalidade, deve incluir tambem a 

execucao adequada da Politica Criminal, com vistas ao controle criminal efetivo. 

Como a regra no Direito Penal brasileiro e a utilizacao da pena privativa de liberdade 

como medida repressora e inibidora dos crimes, o fator sistema carcerario e de suma 

importancia, sobretudo no que diz respeito a reeducacao dos apenados, dai, a 

justificativa do Brasil adotar a teoria mista no que concerne a finaiidade da pena. 

Ademais, a medida de seguranca, enquanto especie do genero sancao penal 

tambem representa uma forma de penalizagao, pois muitas vezes pode adquirir um 

carater perpetuo. 

2.4.2 Classificacao das penas 
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Partindo de algum modo e sob o ponto de vista doutrinario pode-se encontrar 

diversas sistematizagoes das penas, conforme as mais diversas variaveis que 

apresente a sua execucao. Atendo-se as concepcdes elementares, nota-se que a 

Constituicao Federal de 1988 apresenta um rol de penas, conforme o art. 5°, XLVI: "a 

lei regulars a individualizagao da pena e adotara, entre outras, as seguintes: a) 

privacao ou restrigao da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestacao social 

alternativa; d) suspensao ou interdicao de direitos". 

Observe-se que a insergao desse rol no art. 5° da Carta Magna representa o 

fato de que a individualizacao da pena e uma garantia fundamental. Por outro lado, a 

aplicacao de determinadas penas por meio de ordenamentos juridicos, ou mesmo 

sua ocorrencia sem o conhecimento das autoridades competentes, constitui grave 

violagao aos mesmos e, ademais, aos direito humanos. 

Assim sendo, foram banidas da ordem juridica constitucional as seguintes 

penas, conforme o art. 5°, XLVI I, da Constituicao de 1988: "a) de morte, salvo em 

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

trabalhos forcados; d) de banimento; e) crueis". Ressalte-se que as penas referidas 

fizeram parte de Consti tutes anteriores, razao pela qual se encontram expressas, 

para que em algum momento se alegue a recepgao das mesmas pela Constituicao 

ora vigente. 

O Codigo Penal, por seu tumo, leva consideracao em sua classificagao das 

penas a forma como a mesma e executada. O art. 32 do referido diploma divide as 

penas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. A segao seguinte, 

que trata das penas privativas de liberdade subdivide-as em reclusao e detengao. De 

acordo com o referido Codigo, as penas restritivas de direito sao autonomas com 

relagao as penas privativas de liberdade. Assim sendo, o art. 43 do Codigo Penal 

apresenta as modalidades de restrigoes de direito: prestacao pecuniaria, perda de 

bens e valores, prestacao de servigos a comunidade ou a entidades publicas, 

interdicao temporaria de direitos e limitagao de fim de semana. 

Cabe destacar que a Lei n° 9.714/1998 vetou o recolhimento domiciliar das 

penas restritivas de direito, por ser considerado, pela Subchefia para Assuntos 

Juridicos, da Casa Civil da Presidencia, conforme a mensagem n° 1.447, de 25 de 

novembro de 1998, que: 

A figura do recolhimento domiciliar, conforme concebe o Projeto, nao 
contem, na essentia, o mlnimo necessario de forca punitiva, afigurando-se 
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totalmente desprovida da capacidade de prevenir nova pratica delituosa. Por 
isto, carente do indispensavel substrato coercitivo, reputou-se contraria ao 
interesse publico norma do Projeto que a institui como pena alternativa. 

A maior alegacao em defesa das penas restritivas de direitos e o elevadissimo 

indice de reincidencia criminal de apenados condenados a pena privativa de 

liberdade, conforme Capez (2007) o 6° Congresso das Organizagoes das Nacoes 

Unidas (ONU) buscou alternativas para a pena privativa de liberdade, por causa dos 

indices de mais de 80% (oitenta por cento) de reincidencia. O fruto foi a aprovagao 

no 8° Congresso da ONU, em 14 de dezembro de 1990 das Regras Minimas das 

Nacoes Unidas para a Elaboracao de Medidas Nao Privativas de Liberdade. 

A prestacao pecuniaria e uma especie de penalizacao do genero das penas 

restritivas de direito, representa a fixacao de um valor a ser pago pelo sujeito ativo 

de um delito ao ofendido ou dependentes do mesmo, quando tera a conotacao de 

antecipacao de eventual indenizacao civil. Tal fato representa a despenalizacao de 

condutas, diante do fato de que o juiz nao podera fixar prestacao pecuniaria de valor 

superior ao dano, porquanto o ordenamento juridico brasileiro proiba o 

enriquecimento sem causa. Ademais, a prestacao pode ser paga a uma entidade 

assistencial, quando perde o carater de antecipacao indenizatoria. Em suma, a pena 

de prestacao pecuniaria tern uma destinagao especifica a favor da vitima ou pro 

societas. 

A perda de bens trata-se de uma pena restritiva de direitos de carater 

confiscatory que alcanca determinada parcela de bens obtidas licitamente pelo 

individuo ate o limite do montante do prejuizo cometido. Diferencia-se do confisco 

legal previsto no art. 91, II, CP, e constitucionalmente, conforme o art. 5°, XLVI, 

alinea "b", CF, que atinge os instrumentos e produtos do crime em favor do Estado. 

As penas pecuniarias consistem, conforme Nucci (2007) no pagamento de 

uma determinada quantia em pecunia, previamente fixada em lei, destinada ao 

Fundo Penitenciario Nacional. As penas de multa obedecem ao criterio bifasico: 

firma-se o numero de dias multas e se estabelece o valor desses dias-multa, 

conforme os limites estabelecidos na lei e as condigdes economicas do reu. 

Convem ressaltar que as penas de multa sao autonomas em relagao as penas 

restritivas de direitos e outras modalidades de pena constitucionalmente previstas. 

Ou seja, as penas pecuniarias destinam-se diretamente ao reu. Ademais, nao 

admitem substituicao por qualquer outra modalidade penal. 
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2.4.3 Aplicacao penal da medida de seguranga 

O numero elevado de estabelecimentos prisionais tira o foco da situagao dos 

individuos que cumprem outros tipos de pena, onde o proprio estado de saude 

psiquica do delinquente pode representar a perpetuacao de uma pena imposta em 

um pais onde a pena de prisao perpetua e vedada. A medida de seguranga e o tipo 

de sancao penal que mais requer profissionais qualificados para gerencia efetiva de 

sua execucao. 

O concerto de medida de seguranga encontra conformidade com o que 

discorre Guilherme de Sousa Nucci (2007, p. 549): 

Trata-se de uma forma de sancao penal, com carater preventivo e curativo, 
visando a evitar que o autor de um fato havido como infracao penal, 
inimputavel ou semi-putavel, mostrando periculosidade, tome a cometer 
outro injusto e receba tratamento adequado. 

A aplicacao da medida de seguranga apresenta correntes divergentes quanto 

ao teor de sua aplicabilidade. No campo teorico, ha discussao sobre o fato de que o 

infrator, quando submetido a tratamento terapeutico, estar sendo penalizado. Ha 

quern entenda a medida de seguranga como pena privativa de liberdade. O fato 

possui repercussao historica. Diante do exposto, formaram-se duas correntes: a) a 

medida de seguranga configuraria uma pena: defendem esse modo de vista Nucci, 

Zaffaroni e Pierangeli; b) a medida de seguranga configuraria uma medida 

pedagogica e terapeutica: asseveram a tese Cernicchiaro e Toledo. A primeira 

corrente e majoritaria na doutrina hodiema e foi essa proposigao abragada pelo 

presente trabalho. 

A jurisprudencia, diante da celeuma engendrada pela doutrina, o Supremo 

Tribunal Federal (STF), adotou o posicionamento de que a medida de seguranga 

configuraria uma sancao penal limitada ao prazo maximo de trinta anos, conforme o 

trecho abaixo de um artigo cientifico publicado pelo Juiz Federal Fabio Roque da 

Silva Araujo, na revista eletrdnica Jus Navigandi, em 4 de abril de 2008: 
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Ja nao e novidade que o Supremo Tribunal Federal acolheu a primeira aas 
teses, reconhecendo a natureza punitiva da medida de seguranga e fixando-
Ihe o limite temporal das penas. No bojo deste precedents, o Min. Sepulveda 
Pertence assevera, em seu voto, expressamente que "ao vedar as penas de 
carater perpetuo, quis a Constituicao de 1988 (art. 5°, XLVII, b) se referir as 
sancoes penais e, dentre elas, situam-se as medidas de seguranga". Mais 
que reconhecer o limite temporal das medidas de seguranga, sob pena de 
consagrar-se a adocao da pena de carater perpetuo, determinou 
expressamente o STF que este limite deve coincidir com aquele preconizado 
a execucao das penas privativas de liberdade, insculpido no art. 75 do CP. 

Quanto a finaiidade, a medida de seguranga e exclusivamente preventive, 

evitando que sejam cometidos novos delitos pelo infrator, uma vez que se considera 

o mesmo como potencial infrator (Capez, 2007). O Codigo Penal adotou o sistema 

de aplicacao da medida de seguranga vicariante, onde nao e possivel ser cominada 

a pena e a medida de seguranga ao mesmo infrator numa mesma condenagao. Vale 

ressaltar que nao ha que se falar aqui de cominagao das penas em abstrato 

legalmente previstas. 

De acordo com o Codigo Penal, ha duas especies de medida de seguranga: a 

detentiva e a restritiva. A primeira consiste na internagao em hospital de custbdia e 

tratamento psiquiatrico, conforme dispoe o art. 97 do Codigo Penal: 

Art. 97. Se o agente for inimputavel, o juiz determinara sua internagao (art. 
26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punivel com detencao, 
podera o juiz submete-lo a tratamento ambulatorial. 
§ 1° - A internacao, ou tratamento ambulatorial, sera por tempo 
indeterminado, perdurando enquanto nao for averiguada, mediante pericia 
medica, a cessagao de periculosidade. O prazo minimo devera ser de 1 
(um) a 3 (tres) anos. 
§ 2° - A pericia medica realizar-se-a ao termo do prazo m(nimo fixado e 
devera ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o 
juiz da execucao. 

A medida de seguranga restritiva, por seu turno, consiste na sujeigao a 

tratamento ambulatorial, de acordo com o citado artigo do Codigo de leis penais e e 

realizada por prazo indeterminado, respeitado o precedente do STF, ate que o juiz 

constate a ausencia de periculosidade. Tal criterio e o fundamento para se manter as 

medidas de seguranga, ressaltando que o prazo minimo precisa ser obedecido pelo 

juiz da execucio. Apos seu termo, a pericia periodica por ele determinada verificara 

que a periculosidade do agente foi cessada. 

Convem fazer ressalva a situagao do menor de 18 anos, pois o mesmo e 

considerado inimputavel, cumprindo medidas socio-educativas ou protetivas, ao 
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inves de penas, e se sujeita a Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Crianca e do 

Adolescente), conforme dispoe seu art. 2°, caput "Considera-se crianca, para os 

efeitos desta lei, a pessoa ate doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade". 

Quanto aos doentes mentais ou pessoas que tenham desenvolvimento mental 

incompleto e sejam incapazes de compreender os fatos tipicos ao tempo do delito, 

reputam-se inimputaveis, nos termos do art. 26, CP. Por seu turno, os semi-

imputaveis, definidos tambem no art. 26, CP, paragrafo unico, ficam sujeitos ao 

sistema vicariante, cabendo ao juiz decidir sobre a aplicacao da pena com reducao 

de um a dois tercos ou medida de seguranga. 

Ademais, caso o juiz de execugdes entenda que a medida de seguranga deva 

ultrapassar o prazo maximo conferido a pena privativa de liberdade, o sentenciado 

devera permanecer internado e sua situagao sera abarcada pela esfera civel, sendo 

levantada a tese de sua interdicao civil. 

Em suma, a forma de execucao das medidas de seguranga nao muito drferem 

da praxe empregada na aplicagao das penas privativas de liberdade, quando se 

observa a realidade. Nao seria temerario afirmar que ha medidas de seguranga 

cumprida em estabelecimentos de natureza prisional. A historia das medidas de 

seguranga, por outro lado, confunde-se com a presenca do movimento manicomial e 

pela luta dos proprios infratores em busca da concretizagao do principio supralegal 

da dignidade da pessoa humana. 
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O maior desafio para o sistema carcerario brasileiro e a promogao integral do 

principio fundamental da dignidade da pessoa humana, expresso no art. 1°, da 

Constituicao Federal. Ha a possibilidade de que nao seja possivel o cumprimento de 

tal premissa atraves do sistema prisional, pelos prbprios efeitos do carcere sobre o 

condenado. 

A esperanca de ressocializagao nao pode estar sedimentada no afastamento 

do individuo do seio da convivencia social. Especialmente, em se tratando do mundo 

globalizado onde as mudancas sao mais velozes e fazem com que os condenados 

fiquem desatualizados no exercicio de suas profissdes, quando possuem 

qualificacao. Dessa forma, o aprendizado do crime e facilitado. 

Uma vez considerada a permanencia dos estabelecimentos prisionais, ha o 

desafio da devida acomodacao do preso, segundo criterios de separagao 

estabelecidos na Lei de Execugao Penal. Por seu turno, deve ser remediado o 

problema da superlotagao, fator esse que indica que o Brasil passa por uma 

explosao demografica carceraria. 

£ imprescindivel a articulagao da Politica Criminal no sentido de promover o 

principio da eficiencia nos gastos publicos com relagao ao sistema penitenciario 

nacional. Do mesmo modo, deve ocorrer o combate veemente a corrupcao e a 

melhoria das condicoes de trabalho dos profissionais da area de seguranga publica e 

penitenciaria. 

Mais do que isso, tambem se constitui num desafio apresentar a realidade 

prisional tal como se encontra, a fim de que, com base nas estatisticas, seja 

melhorada a forma como as penas sao aplicadas. Isso deve ser realizado, sem 

perder o foco na ressocializagao e na melhoria das condicoes de convivencia do 

carcere, enquanto existir. 

Carece ainda de melhor apresentagao o tema dos motins de presos. Ha uma 

especie de lugar-comum a respeito, que nao se enquadra na realidade em que tais 

situacoes ocorrem. Em muitos casos de divulgacao de motins, nao sao devidamente 

apresentadas suas causas, fins ou abrangencia. 
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No decorrer deste capitulo, faz-se mister o estudo da organizagao do espaco 

prisional de forma a desenvolver uma empatia com o fato observado a fim de 

estabelecer os parametros em que essas melhorias devem ocorrer. 

3.1 ASPECTOS SOCIAIS DA PRISAO QUE NAO RESSOCIALIZA 

No ambito teorico, nao ha consenso quanto ao destino ao qual devem ser 

remetidos os condenados pelos mais diversos crimes. Para a maioria dos reus, 

condenados ou nao, restara a condugao ao carcere prisional, ou seja, cumprir uma 

pena privativa de liberdade. Se ao menos a maioria das prisoes fosse bastante 

eficiente para o tratamento e ressocializagao do prisioneiro, o sistema penitenciario 

nacional daria bons auspicios acerca da recuperacao dos reclusos e detidos por 

meio das prisoes. O cenario brasileiro e conflitante e contrastante a respeito do 

contencioso tema. 

A esse respeito, discorrem Silva e Cavalcante, em artigo cientifico publicado 

em marco de 2010 no portal eletronico Boletim Juridico, acerca das 

irresponsabilidades do Estado brasileiro para com o seu sistema penitenciario: 

E interessante e preciso que as autoridades atuem no sentido de buscar 
todos os meios, como forma de aprimorar o respeito legal que deve ser dado 
ao detento, com o objetivo de prepara-lo para seu retomo ao convfvio em 
sociedade, de modo que para isso, seus direitos sejam e devem ser 
preservados, ou caso contrario, estaremos permanecendo no "caos 
penitenciario", o que dara margem para um acrescido sentimento de revolta, 
fazendo do pequeno infrator um verdadeiro profissional do crime, tudo em 
contrapartida ao sofrimento que passou durante a vida carceraria de 
condenado. 

A prisao gera um maior descontentamento do condenado e ainda evoca a 

ideia de uma possivel piora ou reincidencia, quando da saida do apenado, atraves 

do processo que ocorre em seu interior, como explicado por Paixao (1987 apud 

PESSIONE, 2007): 

Recolhendo indivlduos socialmente definidos como deteriorados, as 
instituigoes prisionais nao apenas os expoe a tecnicas de sofrimento, como 
oferece a essas pessoas um espaco de interacao e aprendizagem, do qual 
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resulta a "conversao" de novos adeptos a uma perspectiva criminosa. Sao, 
nesse sentido, "universidades do crime" - local de socializacao e 
aperfeigoamento de tecnicas delinqUentes. 

Uma vez considerando a prisao concebida como uma universidade do crime, 

por sua propria natureza institutional, na dinamica social das penitenciarias, deve 

ser observada a separacao entre presos e se evitar que um numero de reclusos 

forme uma massa de corpos vivos amontoados sobre um cenario mortificante. O 

amontoamento de presos e responsavel pela impressao psicoiogica da pena comum, 

ou seja, de que todos os apenados sofrem da mesma condenacao. 

Destarte, o problema da superlotacao representa, sem reserva, o problema da 

gradual perda de identidade do detento ou recluso. Sendo assim, a separacao entre 

prisioneiros, fato que tern se tornado impossivel em muitas penitenciarias brasileiras, 

e de vital importancia, em funcao do aspecto da sociabilidade prisional. Implica dizer 

que, a adaptacao ao convivio e gradativa e nao deve haver perturbacoes nesse 

criterio, haja vista que, no dizer de Pessione (2007, p. 100): 

Em geral, os delinqUentes ocasionais conseguem de certa forma resistir as 
influencias da comunidade penitenciaria, o que nao ocorre com os 
submetidos as penas mais longas. Desta forma, quanto mais longa for a 
pena, mais alienado se tornara o individuo, tan to no aspecto social quanto 
no mental, gerando um processo denominado anomia 

Resulta-se, dessa feita, a supressao completa da identidade do detento, que e 

sinal de sua extrema alienacao. Por sua vez, tal nivel alienante permite ao 

prisioneiro uma absorcao mais rapida da cultura prisional e, por conseguinte, o 

aprendizado de novas modalidades criminals, quando em contato com outros 

delinqUentes. Ha casos em que a pratica de tais modalidades ocorre no proprio 

estabelecimento prisional, de forma conjunta. Ademais, o sentimento de impunidade 

atinge tambem aos parentes e amigos mais prbximos em contato constante com 

aquela realidade. 

A anomia prisional e um fenomeno social que pode representar a propria 

indiferenca do preso com o seu destino ou sua saida do estabelecimento carcerario. 

Mais do que isso, e um fendmeno coletivo de perturbacao psiquica, onde a conduta 

criminosa e praticada sem despertar algum resquicio de consciencia repressiva, 

num ambiente que evoca a ideia de caos a toda sociedade, pressupondo a 
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necessidade de indiferenga sobre os fatos, como forma de adaptacao para a 

sobrevivencia no carcere. 

O cenario exposto acima, contudo, nao representa a perda da esperanca da 

saida e nem a perda do sentimento de revolta com aquela situagao. Tambem nao 

representa a perda dos sentimentos dos presos pelos familiares ou amigos, mas a 

aquisigao gradual de um sentimento diferente. Trata-se de um sentimento de revolta 

propriamente dito. Quando ele e maior que a esperanca de saida, ocorrem rebeliOes 

e a reincidencia e praticamente determinada antes da saida do recluso do 

estabelecimento onde cumpre pena. 

3.2 DA SEPARAQAO DO PRESO PELOS CRIT£RIOS LEGAIS 

A separacao de detentos de acordo com o sexo e os crimes cometidos nao 

chega a ser o minimo que pode ser feito para que os mesmos possam chegar ao 

final do cumprimento da pena em condicoes de serem reinseridos na comunidade 

de onde sairam na condigao de criminosos. 

Historicamente, em termos de politicas publicas, a solucao adotada pelos 

Estados-membros para o dilema da superpopulagao carceraria e a separagao de 

presos, ficou, em geral, sempre no improvise Conforme Holloway (1997 apud 

PESSIONE, 2007, p. 59), acerca da situagao prisional no Rio de Janeiro do seculo 

XIX, esclarece que: 

Em varias epocas, os fortes das ilhas das Cobras, de Santa Barbara, e 
Villegaignon, alem dos fortes de Sao Joao e de Santa Cruz, nos dois lados 
da entrada da bafa, foram utilizados como prisao. Em epocas de grandes 
agitacoes civis, os prisioneiros excedentes eram colocados em barcos 
ancorados no porto, enquanto os detidos por pouco tempo ficavam em 
instalacdes provisbrias, perto das delegacias de polfcia e em casas de 
guarda espalhadas pela cidade. 

No periodo inicial da Republics, a situagao nao havia melhorado. No 

Maranhao, a titulo de exemplo, a promiscuidade era grande, pois nao se separavam 

adultos, menores e mulheres, ainda que os cubiculos que servissem como celas 
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fossem amplos. Como consequencia, muitas mulheres enlouqueciam (PESSIONE, 

2007). 

No tocante a separacao dos segregados em estabelecimentos prisionais, 

cabe ressaltar que a separacao constitui-se em uma forma quaiitativa de 

acomodacao de presos num estabelecimento prisional. Ademais, trata-se de um 

direito do proprio preso, conhecido como principio da individualizacao da pena, 

presente no art. 5°, da Lei 7.210/1984. 

Concernente ao tema, ha farta jurisprudencia acerca de erros sobre a 

aplicacao do criterio de separacao entre os segregados. Um caso de ampla 

divulgacao, retirado do portal eletronico de noticias G1, com publicacao em 19 de 

novembro de 2007, e o da menor de Abaetetuba, no estado do Para, que foi presa 

em flagrante por furto em 21 de outubro de 2007 com prisioneiros masculinos. 

Somente em novembro do mesmo ano, foram tomadas providencias, como descrito 

a seguir: 

No dia 19 de novembro, o Conselho Tutelar de Abaetetuba (PA) denunciou 
ao Ministerio Publico e ao Juizaco da Infancia e da Adolescencia que uma 
adolescente ficou presa com vinte homens na delegacia do municlpio, por 
cerca de 20 dias. Os policiais envolvidos na prisao da jovem afirmaram que 
ela disse ter 19 anos no momento da prisao. Eles alegaram que prenderam 
a garota com homens porque a cidade nao possui carceragem feminina e 
que pediram a transferencia dela a Justica. Exames feitos pelo Instituto 
Medico Legal comprovaram que a jovem e menor de idade. Quando o caso 
veio a tona, a jovem e sua famflia foram retiradas do Para pelo Programa de 
Protecao a Criancas e Adolescentes Ameacados de Morte (PPCAAM) do 
Govemo Federal. 

Com relacao ao caso supramencionado, a prisao desrespeitou o principio da 

pessoalidade, estendendo-se a familia da infratora que, ao inves de presa, tornou-se 

vitima de um patente erro na execucao de sua prisao. Alem disso, o problema nao 

foi detectado prontamente pelos funcionarios do sistema penitenciario. O Estado, 

como demonstrado, assumiu tardiamente o onus da responsabilidade pela vitima 

perante sua familia, constando tambem que se tornou necessaria uma especie de 

protecao especial. 

De acordo com os fatos narrados, nota-se que ha outros problemas graves do 

sistema prisional brasileiro, como a falta de estrutura nas delegacias, a corrupcao e 

a falta de qualificacao dos servidores publicos envolvidos com o indiciamento dos 

acusados e com o gerenciamento dos estabelecimentos penais. Quando, por outro 

lado, uma parcela da estrutura estatal funciona de forma adequada, como no caso 
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do Conselho Tutelar de Abaetetuba, cuja denuncia resultou na soltura da indiciada, e 

os erros foram desbaratados pouco a pouco. 

3.3 CORRUPQAO, CONIV&NCIA E INSALUBRIDADE 

Parte significativa da corrupcao existente no interior do sistema prisional 

decorre da omissao e conivencia dos funcionarios do sistema penitenciario. O 

principal fator que contribui para isso e a realidade de que o Estado nao fornece 

como deveria os subsidios necessarios para a sobrevivencia humana do 

encarcerado, o que motiva os presos a assediarem os agentes com subomo para 

que permitam a entrada de alimentos, medicacao e outros produtos essenciais. Por 

outro lado, essa facilitacao permite a entrada de drogas, celulares e armamentos. Os 

agentes penitenciarios e outros funcionarios da seguranga publica, por seu turno, 

ficam mais sugestionaveis a esses assedios, por causa de sua remuneragao 

incompativel com o cargo exercido. 

£ o que expressa o representante no Brasil e Cone Sul da Fundagao 

Intemacional Penal e Penitenciaria, Edmundo Oliveira, em entrevista concedida a 

radio ONU, publicada em 16 de abril de 2010, no portal eletronico da Radio das 

Nacoes Unidas: 

O representante no Brasil e Cone Sul da Fundagao Intemacional Penal e 
Penitenciaria, Edmundo Oliveira, disse a Radio ONU, de Salvador, que o 
excesso de presos nas celas esta relacionado a outro problema: a corrupcao 
dentro das penitenciarias. "Os presos na America Latina hoje usam celular 
das prisoes. E porque isso aconiece? Entra celular na prisao porque tern 
corrupcao. Outro ponto fundamental e a falta de higiene. Nao ha sistema de 
saude no sistema penitenciario", afirmou. 

Em verdade, os estabelecimentos prisionais recebem, em termos de saude 

publica, os investimentos mais defasados e infimos de toda a competencia 

constitucional concernente a referida area. Sendo assim, doencas infecto-

contagiosas tambem contaminam toda a populacao carceraria, uma vez que se 

apresentam no recinto prisional. Ademais, o ambiente propicio ao contagio vitimiza 

os proprios agentes penitenciarios e parentes dos presos. 
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3.4 ALIMENTAQAO E ESPAQO LIMITADOS 

A qualidade da alimentagao carceraria, geralmente, e precaria, haja vista que 

os contratos firmados para a prestacao de tal servico prezam, principalmente, pelo 

menor prego, devido a grande quantidade de presos que precisam ser atendidos. 

Diante de tal realidade, ocorre precariedade na promogao dos direitos mais 

basicos de um ser humano, conforme discorre Thompson (2000 apud PESSIONE, 

2007, p. 128): 

A prisao fornece ao individuo preso aquilo que ele estritamente necessita 
para sua sobrevivencia. O mesmo ocorre com a alimentagao, que e 
calculada em tantos gramas e em tantas calorias diarias, de acordo com 
tabelas dieteticas sofisticadas, asseguradoras, num piano abstrato, de 
serem suficientes para manter o individuo. Ainda que seja bem preparada, o 
que e raro, a alimentagao carece de variedade, de atrativo, e e imposta 
como obrigagao, o que faz com que o preso se sinta dolorosamente 
empobrecido, porque nenhum bem ou servico apresenta-se com um carater 
de amenidade, mas, tao-s6, como alojamento, ragao e tratamento de 
mantenca. 

A forma de tratamento exposto acima remete o pensamento de qualquer 

cidadao a um cenario de prisioneiros de guerra. A maneira como a questao da 

nutricao carceraria e tratada revela indicios dos muitos ferimentos causados pelo 

Estado ao principio da dignidade da pessoa humana para com os presos. 

No tocante a arquitetura e construcao da maioria das penitenciarias, malgrado 

os seus projetos atendam a criterios para uma eventual concorrencia licitatoria, elas 

nao atendem as necessidades a que se destinam. Por seu tumo, a minoria que se 

adapta a finaiidade institucional de uma prisao, enfrenta serios problemas com a 

superlotagao, por causa do aumento da violencia no exterior do carcere. 

A superlotagao de uma nova penitenciaria no Brasil tornou-se uma mera 

questao de tempo. Cabe ressaltar que, as melhores penitenciarias, por serem 

edificadas de forma encastelada, nao sao passiveis de ampliagao de seus pavilhoes 

e leitos. Seja porque nao ha mais espaco fisico no terreno em que se encontra, seja 

porque haveria encarecimento na gestao logistica do estabelecimento prisional. 
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3.5 AS REBELlOES NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

Para efetuar a correta mensuracao acerca do fen6meno das rebelioes nos 

sistema carcerario brasileiro, seria necessario um trabalho de profundidade mais 

elevada e com um nivel de acuidade que nao pode ser coberto por um simples 

trabalho de conciusao de curso. 

Todavia, nao seria possivel atingir o escopo deste trabalho sem mencionar o 

tema da rebeliao no interior dos estabelecimentos penais. Vale ressaltar que o termo 

tecnicamente mais correto para designar tal fenomeno seria "motim de presos", que, 

por seu tumo, provem etimologicamente "do latim movers, mover, resultando 

movimento no sentido de rebeliao, revolta, e ensejando o trances meute, revolta, 

bem assim meutin e mutin, revoltoso, aquele que se volta contra alguem" 

(ACQUAVIVA, 2010, p. 568). 

A conduta em foco representa um crime contra a Administracao Publica 

consistente em empreender tentativa de fuga ou reivindicacao de natureza justa ou 

injusta com emprego de violencia, seja para com os funcionarios do sistema 

penitenciario, seja pelo uso de violencia com os prbprios detentos (ACQUAVIVA, 

2010). 

Por sua vez, o Codigo Penal, em seu art. 354 disp6e: "Amotinarem-se presos, 

perturbando a ordem ou disciplina da prisao: Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, alem da pena correspondents a violencia". No que se refere a tal crime, 

figura como sujeito ativo o condenado a pena privativa de liberdade ou outras, 

excetuando-se as medidas de seguranca. No outro ambito subjetivo, e o Estado que 

sofre imediatamente os prejuizos causados pela amotinacao. Por extensao, os 

individuos que sofrem violencia correspondem aos sujeitos passivos mediates. 

O processo ora descrito desperta para o problema da reincidencia dos 

reclusos dentro do proprio estabelecimento prisional, durante o cumprimento da 

pena, por motivo de motim. Ademais, as rebelioes criam uma cifra negra tambem 

para a questao dos presos provisorios, que aguardam julgamento, pois nao serao 

considerados reincidentes enquanto a sentenca nao transitar em julgado. 
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Outro aspecto penal que chama a atencao no crime de motim de presos e 

que, para que seja tipificado o delito, ha a necessidade de que haja ao menos tres 

participes, visto que o Cbdigo Penal prev§ expressamente os casos de crimes que 

exigem ao menos dois participes. Ademais, na pratica, a responsabilizacao dos 

autores e aferida de acordo com as depredacdes averiguadas no estabelecimento 

prisional em concurso com outros crimes, como homicidio, ameaca dentre outros 

(ACQUAVIVA, 2010). 

No sistema carcerario brasileiro as rebelioes caracterizam-se pela fuga dos 

presos, excesso de violencia por parte de agentes penitenciarios e policiais ou da 

propria violencia dos encarcerados, alem da dificuldade na responsabilizacao dos 

cuipados. Disso resulta a sensagao social de impunidade, agravada pela midia 

especializada no assunto. Entre os presos, a oportunidade ocasionada pelo caos 

toma-se propicia para a ocorrencia de "acertos de conta". Nesse quadro, ocorrem 

delitos que nao se relacionam com os motivos principais da rebeliao. 

Com o escopo de ilustrar este trabalho, seguem algumas notas de imprensa 

acerca das rebelioes na Paraiba. Elas abordam diferentes regioes do estado e, para 

oferecer maior imparcialidade, foram retiradas noticias entre o fim do governo Jose 

Maranhao e o inicio do governo Ricardo Coutinho. 

A primeira noticia foi publicada no portal eletrdnico Folha.com, em 29 de maio 

de 2010, e trata acerca de uma rebeliao de grandes proporcdes motivada pela 

transferencia de presos responsaveis pela execucao de um piano de fuga em 

massa: 

Dois presos morreram e outros dois ficaram gravemente feridos durante 
uma rebeliao no Presidio Padrao de Santa Rita, na Paraiba. A rebeliao 
comecou na noite de sexta-feira (28) e foi controlada por volta das 10h deste 
sabado. O tumulto teria comecado ap6s a direcao do presidio ordenar uma 
inspecao em todas as celas, ap is descobrir um piano de fuga e transferir 
cinco presos para outra unidade. Os 160 detentos do presidio incendiaram 
coichoes e destruiram celas. Segundo a diretora do presidio, Edna Veloso, 
os presos chegaram a controlar o pavilhao com 40 celas e destruiram parte 
das mesmas, mas nao conseguiram chegar ao patio nem as areas 
administrativas da prisao. Edna acrescentou que a rebeliao comecou 
quando representantes da direcao do presidio e dois parentes de presos 
tentavam negociar as reivindicacdes do grupo, que se negava a permitir a 
inspecao nas celas. Os bombeiros de Santa Rita tiveram que ser 
convocados para apagar o incendio. "Nossa intencao nao era invadir o 
presidio, mas como o incendio ja tinha deixado dois mortos, tivemos que 
intervir", disse o comandante do Comando de Policiamento da Regiao 
Metropolitana de Joao Pessoa, coronel Wolgrand Lordao. Os feridos foram 
transferidos para um hospital publico, em estado estavel. 

http://Folha.com
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A segunda materia acerca do tema foi publicada em 13 de junho de 2010, 

pelo portal HojePB. O titulo e: "Motim: presidiarios se rebelam, matam preso e 

prometem executar outro". O motivo pode ser as condicOes de convivencia na prisao. 

A vitima era sobrinho de um agente penitenciario. Diz o texto: 

"A cadeia virou"! E s s a foi a frase usada na manhS deste domingo (13) por 
um agente penitenciario do Presidio do Roger, em Joao Pessoa. Ja foi 
confirmado o assassinate de um dos presidiarios no interior do pavilhao 3. 
Segundo informacoes extra-oficiais, o detento foi morto durante a visita de 
familiares.O diretor Ireniu Pimentel foi procurado pela reportagem do 
Paraiba Ja, mas esta no patio juntamente com o delegado Ivonilton 
Wanderiey, agentes penitenciarios e a PM. A vitima foi Paulo Fernando da 
Silva Neto, que e sobrinho de um agente penitenciario, e foi preso por porte 
ilegal de arma ha cerca 15 dias.Existem informacoes de que mais dois 
detentos foram mortos nos pavilhc es. A visita de familiares foi suspensa por 
ordem da direcao. As esposas, filhos e parentes dos apenados se 
encontram do lado de fora aguardando informacoes oficiais da direcao do 
presidio. O Pelotao de Choque foi solicitado a comparecer ao local, bem 
como o Canil, para que seja realizado um "pente fino" no local. Ainda nao se 
sabe como aconteceu a morte do preso, muito menos, quern participou do 
crime. Informacoes dao conta de que o apenado foi assassinado com varios 
golpes de espeto. 

Outra materia, datada do dia 8 de Janeiro de 2011, publicada pelo portal 

eletronico Paraiba Urgente, menciona um motim no Presidio Regional do Serrotao, 

em Campina Grande, motivado pela falta de comida causada pela transigao no 

governo estadual paraibano: 

O motim de presos que comecou na manna de hoje, sabado (08) no 
Presidio de Seguranga Maxima do Serrotao na cidade de Campina Grande, 
se encontra controlado, segundo o Presidente da Associacao dos Familiares 
e Amigos dos apenados do Estado da Paraiba, o Pastor Silva Neto, que 
acompanhou todo o movimento tentando acalmar os presos com oracao e 
aconselhamento, juntamente com Willams Rodrigues, Dr. Irenio Cavalcante, 
Edinaldo, Marcone Rocha, Diretor do referido presidio, Agentes. Rotam e 
Choque. Informou o Pastor Silva Neto, que havia passado pela man ha no 
Presidio, onde pregou o Evangelho para os presos e presentes e fora para 
Campina Grande, pois reinava tranquiiidade naquele ambiente. Mas, sabe-
se que a situagao na unidade prisional e em todas da Paraiba se encontra 
afetada pela crise de transigao de Governo, proporcionando ate a falta de 
comida o que deixa os apenados meio apreensivos e explosivos. Afora isso, 
informacoes dao conta que em na ultima revista no presidio foram 
apreendidos varios espetos artesanais, celulares e outras coisas mais, o que 
leva a crer que fora o ponto de parti da da rebeliao. Nao fora constatadas 
vftimas graves no movimento, apenas alguns ficaram feridos, mas, nada 
comprometedor a integridade ffsica. 
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Tambem datada do dia 8 de Janeiro de 2011 e publicada pelo portal eletronico 

PB Agora e a materia que trata da situagao da alimentacao na cadeia publica de Sao 

Jose de Piranhas. Em parte contradiz a reportagem anterior, no que se refere ao 

motivo para a falta de alimentos: 

A cadeia publica da cidade de Sao Jose de Piranhas que contem 19 
presidiarios em regime fechado e mais sete albergados esta passando por 
uma situagao complicada. Conforme informacoes, os detentos estariam sem 
comer, por falta de alimento. Informacoes constam que algumas vezes os 
detentos tern de se aiimentar de arroz e feijao, por falta da mistura. O 
problema vem se agravando a cada dia, podendo a qualquer momento o 
estoque ficar ate mesmo sem arroz e feijao. Esse problema de falta de 
comida esta relacionado com o Governo passado que nao repassava as 
verbas para a alimentacao dos presidiarios. Nao ha informacoes de quando 
o problema podera ser solucionado. 

Apesar de essa ultima reportagem nao tratar de motim, serve como 

fundamento para corroborar a hipbtese de que os recursos para a manutencao do 

sistema penitenciario sao mal empregados pelas autoridades. A carencia de generos 

basicos, como dito anteriormente, tambem e ensejadora de rebelioes. 

Por ultimo, eis uma reportagem publicada pelo portal eletronico de noticias 

Paraiba.com, datada do dia 1° de abril de 2011, acerca de uma rebeliao causada por 

um atraso no banho de sol dos presos, na Colonia Penal Agricola do Sertao.na 

cidade de Sousa: 

Na manhS desta sexta-feira (01), um grupo de presidiarios iniciou uma 
rebeliao depots de um atraso no horario para banho de sol. Os presos se 
revoltaram e comecaram a pancadaria no interior da Colonia Pena Agricola 
do Sertao em Sousa. Os agentes penitenciarios tiveram dificuldade para 
acaimar a revolta dos presos. O grupo de Choque, juntamente com a policia 
Militar do 14° BPM, estiveram no local para refrear a confusao. Nao houve 
refens, nem feridos. 

Destarte, a motivagao para a ocorrencia das rebelides e variada. Desde o 

descontentamento com o gerenciamento do estabelecimento prisional ate a atuagao 

de facgdes pertencentes ao crime organizado. O tema nao se esgota e revela uma 

gama de peculiaridades inerentes aos motins de presos no Brasil. 

http://Paraiba.com
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3.6 NLJMEROS ALARMANTES DA SUPERPOPULAQAO CARCERARIA 

Como anteriormente exposto, o deficit prisional do sistema penitenciario 

nacional emerge dia apos dia. As estatisticas prisionais, por mais elaboradas que 

sejam, nao podem mensurar os prejuizos subjetivos sofridos pelos detentos e 

reclusos do sistema prisional brasileiro. 

Faz-se necessario demonstrar os dados relativos ao tema da superlotagao 

carceraria para fornecer um melhor embasamento do fendmeno em questao, 

evidenciando possiveis solugoes. 

Conforme numeros estatisticos de 2010, conforme o Anexo I, publicado pelo 

Sistema Integrado de Informacdes Penitenciarias (Infopen), do Departamento 

Penitenciario Nacional - DEPEN, Orgao vinculado ao Ministerio da Justica, a 

populagao carceraria brasileira era de 445.705 presos. Desses, 417.517 eram 

homens, ou seja, 93,7%, e 28.188 eram mulheres, cerca de 6,3 % do total. Com a 

inclusao dos que se encontravam presos nas carceragens policiais, os quais nao 

fazem partem do sistema penitenciario, a rigor, mas padecem por causa da 

ineficiencia das politicas do sistema de seguranga publica, o numero se altera, 

restando, confirmado no total da populacao penitenciaria brasileira em 496.251, 

comportando homens e mulheres. 

No tocante ao numero de vagas existentes no sistema penitenciario nacional, 

em 2010, havia 281.520 vagas, sendo 263.847 reservadas a homens e 17.673 para 

mulheres. Ademais, nos estabelecimentos policiais, havia 43.927 vagas masculinas 

e 6.619 vagas femininas, totalizando 16.755 vagas ao todo. Em suma, ha um deficit 

prisional de 164.624 vagas em todo o sistema carcerario nacional e 33.791 nas 

carceragens policiais. 

Outro numero que chama atencao e o de presos provis6rios, que era de 

164.683 em 2010, somando homens e mulheres. Isso representa aproximadamente 

37% da populacao carceraria nacional para os criterios da pesquisa. Ironicamente, 

em termos relativos, tais dados represenlam aproximadamente a mesma 

percentagem do deficit no numero de vagas existentes no sistema carcerario, como 

demonstrado no paragrafo anterior. 

Cada dado informado alerta para um problema associado a inoperancia ou 

inefetividade das campanhas de combate ou controle da criminalidade pelos brgaos 
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de Politica Criminal. Os numeros revelam nao somente a atualidade do sistema 

prisional, mas tambem uma tendencia de recrudescimento nos problemas principals, 

a exemplo da superlotagao dos presidios. 

Numero extremado de presos provisoiios: representa a morosidade da 

justica. Atenta para o fato de que a maioria de tais presos e formada por reus 

primarios. Implica na desvalorizagao da funcao do Defensor Publico, incapaz de 

agilizar a prestacao jurisdicional aos presos mais pobres, haja vista que os mesmos 

nao tern condicoes de contratar assistencia juridica adequada, sobrecarregando as 

Defensorias Publicas. Ha omissao do Poder Judiciario, que sequer informa aos 

presos o periodo restante do cumprimento da pena, desobedecendo ao que 

determina a LEP. 

£ o dado mais grave e que mais fere a dignidade da pessoa humana, pois faz 

com que o reu seja retribuido por atos que nao cometeu e o expoe a criminalizacao 

no proprio estabelecimento penal. Heranca da ditadura militar, onde era comum o 

caso de presos provisorios sem autorizagao judicial, sob a acusacao de subversao 

ou crime de lesa-patria permanecer em situagao degradante. 

Maioria masculina dos detentos: uma parte deles pode representar uma 

tendencia psicobiologica do genero masculino. Sociologicamente, o fato demonstra 

uma maior exposigao do homem a influencia do crime. Outra justificativa e que a 

maioria das residencias brasileiras tern um homem como pessoa de referenda e a 

formagao historica do Brasil e patriarcal. 

Falta de vagas: resulta de falhas na aplicagao de recursos publicos 

destinados a seguranga publica e atraso no desenvolvimento social brasileiro. £ o 

principal dado que aponta a inefetividade da existencia das prisoes, o que e um 

argumento para a sua aboligao. Representa ainda um continuismo nas estrategias 

de combate ao crime, assim como um elevado indice de reincidencia, ou seja, reus 

primarios voltando a ocupar vagas com os novos criminosos. 

Ressalte-se que o dado e fruto da exposigao do sistema penitenciario as 

vicissitudes e mudangas eleitorais e politicas. Essa realidade e utilizada como meio 

de manobra de uma massa de cidadaos, diante da falta de preparo do Estado para 

lidar com a finaiidade retributiva e preventiva da pena e com a sua pouca eficiencia 

na ressocializagao. 

Deficit de vagas nos estabelecimentos policiais: indica uma consequente 

desestruturagao das policias judiciaria e ccntenciosa, que nao contam com 
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instalacoes adequadas ao funcionamento da forca de seguranca publica. Essa, por 

seu turno, e incapaz de cobrir o elevado nivel de criminalidade, resultando na 

existencia de uma cifra negra ainda mais alarmante. Pode existir por excesso de 

indiciados ainda nao remetidos para a prisao provisoria. 

Existencia dos dados de forma detalhada e sistematizada no governo: 
indica que o Estado conhece a dimensao do problema prisional, mas ainda nao 

efetivou medidas mais adequadas ao controle da criminalidade, apesar de assumir 

sua responsabilidade. A sistematizacao de tais dados fundamenta-se na exigencia 

de organismos e entidades de defesa dos Direitos Humanos atuantes no Brasil e nas 

reformas advindas com a democracia e a Constituicao de 1988. 
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4 SOLUQOES PARA O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

Como estudado ate aqui, a pena privativa de liberdade representa, alem do 

constrangimento, o ferimento dos direitos do preso com efeitos que se estende a toda 

sociedade. Nao adianta o Poder Publico remediar somente problemas isolados, pois deve 

encontrar uma solucao em conjunto que permita a dissolugao do impasse da crise 

prisional brasileira. Ha opinioes divergentes, incluindo abolir o uso das penas, e outras 

adotando medidas menos radicals. 

O alicerce para a realizacao de qualquer medida no sentido de minimizar os efeitos 

da condenacao penal e o respeito pio aos direitos dos prisioneiros. Necessario, porem, 

que a Republica Federativa do Brasil imprima concretude as medidas impositivas das leis 

e que os mecanismos dos Poderes Judiciario e Executivo tambem estejam ajustados a 

realidade barbara que as prisoes representam para o Direito brasileiro. 

Na larga esteira das normas que resultaram da atividade legiferante hodiema 

encontra-se o seguinte rol: Codigo Penal, C6digo de Processo Penal, Lei de Execucoes 

Penais e as Regras Minimas para Tratamento de Prisioneiros da ONU, alem das 

resolugoes do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria (CNPCP), 

especificamente a Resolugao de n° 14. Ha, ademais, Projetos de Lei com grande apoio 

parlamentar que visam dispor num futuro proximo acerca das mudancas na situagao 

atual. £ imperiosa a verificagao da legislagao a fim de conferir as possibilidades de 

resolugao da questao prisional brasileira. 

£ prestimosa a atuagao do Conselho Nacional de Justica (CNJ) no sentido de 

humanizar a forma como os prisioneiros sao tratados, de modo a que executem a pena de 

acordo com os principios importantes, a exemplo da proporcionalidade, separacao e 

individuagao da pena. Mais do que isso, o CNJ e responsavel por propor as principals 

metas e melhorias para as condigoes do apenado brasileiro. 

Quanto a gestao dos estabelecimentos prisionais, e preciso que sejam analisadas 

as condigoes em que sao geridos e quais os interesses envolvidos, a fim de que possa 

ser demonstrada a real viabilidade da adogao de propostas importantes como a 

privatizacao dos referidos estabelecimentos, ora destinados a servirem de prisao. 

Nao adiantaria erigir este trabalho sem enfatizar a questao da sociabilidade do 

preso. Tal iniciativa tern por objetivo definir a forma mais apropriada de permitir ao detento 
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a sua reinsercao social. Uma proposta importante a respeito do tema e o tratamento da 

questao prisional evitando o ocio dos presos atraves do emprego de suas capacidades 

produtivas. Para tal escopo, percebe-se necessaria uma capacitagao ou 

profissionalizagao que respeite as peculiaridades de cada condenado. 

Para que seja mudada a referenda dos cidadaos a respeito dos condenados a 

pena privativa de liberdade, e necessario descobrir os empreendimentos que utilizam a 

forca produtiva prisional e considerar se e viavel a adocao de tal alternativa para 

desafogar o falido sistema prisional brasileiro. 

Em suma, devem ser observados os insumos para a humanizacao dos direitos do 

preso, avaliando-se as conjecturas do cenario prisional e as iniciativas do Poder Pubico 

com vistas a promocao da ressocializacao. 

4.1 RESPEITO E GARANTIA AOS DIREITOS DOS PRESOS 

Sempre sera justo que os individuos que cometam delitos sejam penalizados e que 

a correspondente pena seja proporcional ao dano causado ao bem juridico lesionado, 

considerando o modo empregado na execucao do crime e toda a extensao dos danos. 

Mas, como demonstrado anteriormente, nao e legal, nem constitucional que o apenado 

sofra prolongamentos desnecessarios no cumprimento da pena ou passe pela execugao 

penal em condigoes desumanas, degradantes ou que provoquem sua excessiva 

ociosidade. Em adendo, pode citar-se ainda que os presos provisorios dividam espaco 

com tais apenados, muitas vezes por longos anos, onde deveriam permanecer poucos 

dias ate que fossem julgados. 

Por outro lado, nao e possivel determinar por este estudo, se o Estado brasileiro 

pode abolir de forma viavel a pena privativa de liberdade. O escopo deste trabalho visa 

somente tomar nota da existencia de tal posicionamento, atraves da ponderacao de Nucd 

(2007, p. 375-376): "O abolicionismo e uma Utopia, impossivel de ser praticada nos dias 

de hoje, pois a sociedade nao tern preparo para desfazer-se das norm as e sancdes 

penais, que ainda representam forma eficiente de controle geral". 

No vies dessa realidade, tem-se a adocao do denominado Direito Penal Maximo. 

De forma sucinta, e inaplicavel a adocao dessa corrente de pensamento diante de um 
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cenario tao nefasto quanto o do sistema carcerario nacional. A adogao de tal premissa 

resultaria na prisao de muitas pessoas pobres e mendicantes, levadas por falta de opgao 

e nao por deliberado proposito. Infracdes leves nao trazem infracdes de natureza grave 

como via de regra. (NUCCI, 2007). 

Comparando-se as duas solucoes supramencionadas, conclui Nucci (2010, p. 376): 

"O Estado deve intervir minimamente nos conflitos sociais, mas, quando o fizer, deve agir 

com eficiencia e sem gerar impunidade, o que podera restaurar a confianca geral no 

Direito Penal". Sendo assim, esse posicionamento e o adotado por este trabalho, pois 

representa a aplicacao do principio da proporcionalidade na execucao penal e tambem a 

ponderagao adequada para os dilemas constatados ate entao. 

Todavia, os representantes da sociedade brasileira nos ultimos anos tSm se 

posicionado no sentido de ampliar as penas privativas de liberdade, mesmo diante do 

caos hodierno do sistema penitenciario nacional. Isso faz com que a intervengao deixe de 

ser minima, aproximando-se gradualmente do Direito Penal Maximo e ferindo ate mesmo 

as garantias constitucionais dos presos. 

A titulo de exemplo e em termos sucintos, o caso da Lei 12.015/2009 que criou um 

novo tipo no Codigo Penal, o denominado estupro de vulneravel, atraves do art. 217-A, 

cuja pena e maior que a do novo art. 213, CP. Nao que o aumento seja injusto, mas que 

fossem melhor verificadas as condigoes de cumprimento da pena, para que esse aumento 

nao tome a lei letargica desde seu nascedouro. Ademais, cogita-se que o aumento da 

pena tenha ocorrido mais por influencia da pressao midiatica sobre a populacao de que 

por estudos cientificos sobre o assunto. 

Para que se tenha ideia, um dos efeitos provocados pela Lei 12.015/2009 foi a 

revogacao por incompatibilidade do art. 9° da Lei 8.072/1990, mais conhecida como Lei 

de Crimes Hediondos. Ademais, a Lei 12.015/2009 apresentou um contra-senso: alterou o 

Titulo VI, da parte geral do Codigo Penal, que se denominava "Dos crimes contra a 

liberdade sexual", denominando-se entao "Dos crimes contra a dignidade sexual". 

O que se tern em vista e o fato de que, nas entrelinhas, o principio da dignidade 

humana previsto no art. 1°, inciso III da CF, foi evocado para conferir um maior aumento 

da pena aos crimes sexuais, de uma forma geral. Sendo assim, a vitima e a sociedade 

protagonizaram as melhorias de uma maior seguranga pela reclusao do apenado por 

maior periodo de tempo. Na realidade, isso nao ocorre. 

Em verdade, um periodo de tempo maior no carcere permitira uma maior revolta e 

especializagao em outros crimes e, estatisticamente, sao estritas a chance de 
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ressocializagao. A balanga dos direitos humanos deve pesar tambem para o recluso, pois 

quando ele for solto a ameaca social tornar-se-a potencialmente maior. Ademais, maiores 

periodos de penas e maior numero de tipos penais oneram financeiramente o prbprio 

Estado e demonstram a ineficiencia dele em gerir a questao prisional. 

Tem-se estudado a substituigao das penas privativas de liberdade por penas 

alternativas. Isso deve ser defendido, pois esta arraigado nessa iniciativa um sentido de 

humanizacao da execucao penal, bem mais sincero que o contido no aumento de penas e 

de tipos penais. Essa tese encontra-se em estudo, pois alterar a capitulacao penal traria 

beneficios a todos os reus por determinado tipo, onde ha uma consideravel margem que 

nao faria jus ao beneficio. 

O ordenamento constitucional preve em seus artigos a promocao dos direitos e 

garantias dos presos, cujo descumprimento e fato de suma importancia para o estudo da 

falencia do sistema penitenciario brasileiro. A crescente inoperancia de direitos e 

garantias fundamentals representa uma ameaca a propria existencia do Estado 

democratico e social de direito e pode indicar a ocorrencia de problemas ainda maiores, 

fendmeno esse que nao pode ser esgotado por esta pesquisa cientifica. 

O art. 5°, inciso XLVI 11, CF estabelece que: "a pena sera cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 

apenado". Tal garantia encontra-se expressa no art. 82, da Lei 7.210/1984: 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido a 
medida de seguranga, ao preso provisorio e ao egresso. 
§ 1°. A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serao recolhidos a 

estabelecimento pr6prio e adequado a sua condicao pessoa I. 

Quanto aos direitos diretamente assegurados aos presos no art. 5°, XLIX, L, LXII, 

LXIII e LXIV, CF, resumem-se em: a) respeito a integridade fisica e moral dos presos; b) 

ao asseguramento as presidiarias de condigoes para que possam permanecer 

dignamente com seus filhos durante o periodo de amamentagao; c) direito a comunicagao 

imediata da prisao, do local onde se encontre ao juiz competente, a familia do preso ou a 

pessoa por ele indicada; d) informagao ao preso de seus direitos, dentre os quais de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistencia familiar e advocaticia; e) direito a 

identificagao dos responsaveis por sua prisao ou por seu interrogators policial. Importante 

salientar que, dentre os direitos evocados pela Constituicao Federal ora elencados, todos 

estao previstos na Lei de Execucao Penal e ao mesmo tempo encontram descumprimento 
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na maioria dos estabelecimentos prisionais do pais, pelo menos nos estabelecimentos 

comuns, haja vista, que nos federais ainda sao cumpridos os principios constitucionais. 

A validade da Constituicao vigente possui um avango privilegiado a respeito da 

reparacao dos danos as pessoas presas indevidamente. O art. 5°, LXXV, da CF, 

determina ao Estado o pagamento ao preso pela condenacao por erro judiciario, assim 

como o que ficar preso alem do tempo fixado na sentenca. Alem disso, o dispositivo em 

foco representa a aplicacao da teoria do risco integral, fundada na teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado (NERY JUNIOR, 1997 apud LENZA, 2010). 

Mesmo assim, o Poder Legislative tambem trabalhou nos ultimos tempos, em 

parte, no sentido de aperfeicoar os dispositivos legais relativos ao Processo Penal. O 

Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 156/2009, de autoria do senador Jose Sarney 

(PMDB/AP), recentemente aprovado pela Comissao de Constituicao e Justica do Senado 

Federal (2011), traz mudancas que influenciam o cumprimento de penas pelos presos. A 

prisio de carater provisorio passa a contar com apenas tres especies, quais sejam, a 

prisao temporaria, a preventiva e em flagrante, tomando-se nulo o flagrante preparado. 

A prisao preventiva nao sera usada como forma de antecipar o cumprimento da 

pena, que nao deve ocorrer em virtude do clamor publico, sendo imposta como excegao 

cautelar. Entretanto, o referido projeto abre a possibilidade de prorrogacao dos prazos 

maximos, que nao existiam no CPP anterior, da prisao preventiva pelo juiz, que a 

reexaminara, caso ela ultrapasse os 90 dias. Quanto a prisao de carater temporario, a 

unica mudanga e a faculdade concedida ao juiz para condicionar o periodo de tempo da 

prisao temporaria em virtude do tempo necessario a conclusao das investigates. 

Na pratica, trata-se de reformas que visam melhorar a prestacao jurisdicional 

atraves da efetivagao do principio constitucional da celeridade processual presente no art. 

5°, inciso LXXVIII, CF. As leis processuais brasileiras nao consideram como fator muito 

importante a forma como os presos cumprem a pena, como o faz a Lei 7.210/1984. Como 

resultado, abre-se espaco para a possibilidade futura de uma permanencia no 

recrudescimento da superlotagao, por exemplo. Sendo assim, a LEP foi criada com foco 

na ressocializagao do criminoso. 

Acerca das previsdes constitucionais relativas ao preso e a prisao, o cumprimento 

efetivo de tais preceitos seria suficiente para elevar estratosfericamente os indices de 

ressocializagao. O descumprimento da Constituicao Federal apresenta-se, de antemao 

como uma das p r i nc ipa l s causas do aumento da criminalidade, em r azao que a mesma 

apresenta dispositivos relativos ao desenvolvimento social e promogao da justica e dos 
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direitos humanos, sem os quais leis, como a Lei de Execucao Penal, tornar-se-iam uma 

mera Utopia ufanista, ou letra morta como querem alguns autores. 

Na vanguarda da fiscalizacao da aplicacao constitucional no sistema penitenciario 

e tambem no Poder Judiciario brasileiro esta o Conselho Nacional de Justica (CNJ), que 

possui prerrogativas correicionais e atua em todo o territorio nacional com vistas a 

minimizar os efeitos da falencia do sistema prisional e humanizar o tratamento dos 

condenados. Sua existencia e constitucionalmente prevista no art. 103-B, CF. 

Em termos de direitos humanos relativos aos presos, as Regras Minimas para o 

Tratamento de reclusos da ONU foram determinadas pelo 1° Congresso das Nagoes 

Unidas sobre Prevencao do Crime e Tratamento de DelinqUentes, realizado em Genebra, 

em 1955, e adotadas pela Resolugao 663 CI (XXIV) de 1957 da ONU, previsao acerca 

dos direito dos presos. Vale salientar que o Brasil participou dos encontros que resultaram 

em sua adocao. 

De uma forma geral, o Brasil pode ser responsabilizado em funcao do tratamento 

ofertado aos privados de liberdade e que se mantem no seu sistema penitenciario. 

Entretanto, nao se tomou praxe na ONU a apreciagao de tais questoes, haja vista a 

existencia de crimes contra humanidade, como o genocidio, que ocupam diuturnamente 

as pastas do Conselho Economico e Social da entidade. Mesmo assim, o referido 

Conselho adotou procedimentos para a apuracao de fatos relacionados ao tratamento dos 

presos. Isso deve motivar o Estado brasileiro a assumir posturas mais engajadas com 

relacao ao tratamento dos seus reclusos. 

Na primeira observacao preliminar das Regras Minimas para o Tratamento de 

Prisioneiros de 1955, as observagdes preliminares 1 e 2 dispoem que: 

1. O objetivo das presentes regras nao e descrever detalhadamente um sistema 
penitenciario modelo, mas apenas estabelecer - inspirando-se em concertos 
geralmente admitidos em nossos tempos e nos elementos essenciais dos 
sistemas contemporaneos mais adequados - os principios e as regras de uma boa 
organizacao penitenciaria e da pratica relativa ao tratamento de prisioneiros. 
2. £ evidente que devido a grande variedade de condicoes juridicas, sociais, 
economicas e geograficas existentes no mundo, todas estas regras nao podem 
ser aplicadas indistintamente em todas as partes e a todo tempo. Devem, contudo, 
servir para estimular o esforco constante com vistas a superacao das dificuldades 
praticas que se opdem a sua aplicacao, na certeza de que representam, em seu 
conjunto, as condicoes minimas admitidas pelas Nacoes Unidas. 

A titulo de exemplo, dispoem as referidas Regras Minimas da ONU sobre os locais 

destinados aos presos: 
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As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno nao deverao ser ocupadas 
por mais de um preso. Se, por razoes especiais, tais como excesso temporario da 
populacao carceraria, for indispensavel que a administracao penitenciaria central 
faca excec6es a esta regra, devera evitar-se que dois reclusos sejam alojados 
numa mesma cela ou quarto individual. 

Os relatbrios do CNJ tern demonstrado, no entanto, o desrespeito as Regras 

Minimas para o Tratamento de presos. Eles apontam tambem a omissao das autoridades 

judiciarias na inspecao dos presidios. A titulo de exemplo de omissoes, ha a obrigacao do 

juiz da execucao penal emitir a cada ano um documento indicando quanto tempo falta 

para o condenado cumprir a pena, libertar de oficio os presos quando exiguo o prazo da 

prisao provisbria e liberta-lo quando cumprir o tempo previsto da pena. Os referidos itens 

tern sido desrespeitados, o que indica nao somente uma falha no sistema prisional, mas 

no cumprimento da lei. 

A titulo de ilustracao do desrespeito aos direitos humanos dos presos, em 

reportagem do dia 3 de margo de 2011, reproduzida na Integra, pela relevancia dos 

dados, a agenda de noticias do CNJ publicou uma materia com os resultados do mutirao 

penitenciario na Paraiba, realizado entre Janeiro e fevereiro de 2011: 

L. G. M. foi condenado ha 3 anos e 10 meses. Cumpriu o dobro do tempo: 7 anos, 
8 meses e 14 dias. O morador de Piloes foi libertado pelo Mutirao Carcerario do 
Conselho Nacional de Justica (CNJ) no ultimo dia 22. Assim como ele, outros 115 
presos que ja haviam cumprido suas penas foram libertados durante a 
mobilizacao, que comecou em 12 de Janeiro e terminou na ultima sexta-feira 
(25/2). Para evitar que ilegalidades como essa se repitam, o juiz coordenador do 
mutirao, Paulo Irion, elencou no seu relat6rio final uma serie de recomendagoes 
aos poderes judiciario e executivo da Parafba. O relatbrio foi apresentado e 
entregue na tarde desta quinta-feira (3), em Joao Pessoa. Aos magistrados foi 
lembrada que sao obrigados a realizar inspecoes judiciais nos estabelecimentos 
prisionais das suas respectivas jurisdicc-es. O relat6rio tambem alerta que e 
obrigat6rio emitir e remeter ao preso, anualmente, o documento que indica quanto 
tempo de pena falta cumprir. No relatbrio do mutirao, o CNJ tambem recomenda 
ao Governo do Estado da Paraiba a elaboracao e manutencao da lista atualizada 
das pessoas presas no Estado. A listagem tern de separar os chamados 
provis6rios - que aguardam julgamento - dos presos definitivos, ja sentenciados. 
Ainda de acordo com o relatdrio, a Secretaria de Administracao Penitenciaria 
tambem precisa estar possuir todos os dados qualificativos dos presos e a data 
desde quando estao encarcerados. Mobilizacao - trabalhos, que comecaram em 
Janeiro e mobilizaram magistrados e servidores do TJPB, representantes do 
Ministerio Publico e Defensoria Publica, sob a coordenacao do juiz Paulo Irion, 
representando o CNJ. Ao longo de 50 dias, foram revisados os processos de 
cerca de 7 mil presos, entre provis6rios e condenados. O juiz coordenador do 
mutirao, Paulo Irion, percorreu 10 municipios do Estado, onde visitou 21 unidades 
prisionais, entre penitenciarias, cadeias publicas e uma coldnia agricola penal. 
Numeros - Dos 4.738 processos de presos sentenciados analisados pela equipe 
do mutirao, foram concedidos 885 direitos, como progressao de regime (335) e 
liberdade condicional (155). Em relacao aos presos provis6rios, foram revisados 
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2.348 processos. Desses, os juizes concederam liberdade provis6ria ou relaxaram 
a prisao a 287 pessoas. 

£ importante ressaltar que a atuagao do CNJ e de bom grado, mas que muitas 

dessas iniciativas tinham obrigacao de ser executadas pelos orgaos do Poder Publico 

citados no texto: Secretaria de Administracao Penitenciaria, juizes e servidores do 

Tribunal de Justica, Ministerio Publico e Defensoria Publica. Por seu turno, as mudancas 

supramencionadas trariam, entre outros beneficios, redugao dos custos e a menor 

exposigao dos condenados ao carcere, o que diminuiria imensamente a probabilidade de 

que os mesmos incorressem na reincidencia criminal. 

Diante do exposto, a titulo de exempio, ha uma iniciativa do Ministerio Publico da 

Paraiba que merece destaque, como forma de aliviar os sofrimentos causados pela 

decadencia das politicas de seguranga publica: 

Uma iniciativa do Ministerio Publico da Paraiba, atraves da Promotoria de Justica 
de Execucao Penal da Comarca de Patos, esta garantindo aos detentos do 
Presidio Regional Romero N6brega e da Casa do Albergado melhorias na 
alimentacao atraves de doagao do poder publico municipal e do comercio local. De 
acordo com a promotora Miriam Pereira Vasconcelos, titular da Execucao Penal 
de Patos e idealizadora da acao, o objetivo e dar maior dignidade ao processo de 
ressocializagao dos presos.A promotora Miriam Vasconcelos disse que a ideia da 
acao surgiu na inspecao realizada pelo Conselho Nacional de Justica nos 
presfdios da Paraiba no ano passado. "O que presenciamos foi os apenados 
tomando sopa de pe de galinha, o que me deixou muito inquieta, foi uma cena 
frustrante", contou. Para melhorar as condigoes da alimentacao, a promotora 
reuniu tres supermercados da cidade para assinarem um termo de cooperacao 
com o objetivo de fornecer generos alimentfcios, como came, frutas, ovos, aos 
detentos, semanal ou quinzenalmente. Tambem foi assinado um termo com a 
Prefeitura de Patos, por meio do Programa de Aquisigao de Alimentos para a 
doagao de doces, frutas, verduras, polpa e queijo, de acordo com a disponibilidade 
da safra. Miriam Vasconcelos ressalta que a agao tern como base "a Constituicao 
Federal, a Lei de Execucao Penal e a Polftica de Seguranga Alimentar e 
Nutricional, que consiste na realizagao do acesso regular e permanentes a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente para garantir um direito 
fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa". 

De tal modo, a Promotoria de Justica de Execucao Penal de Patos promoveu a 

dignificacao do tratamento dos prisioneiros, provando que as solugoes para o sistema 

prisional devem ir alem das Secretarias Estaduais de Seguranga Publica. Sobre o que foi 

dito ate aqui, elucida Mirabete (2001, p. 23) que: 

Assim, embora o pensamento dominante se funde sobre a ressocializagao, e 
preciso nunca esquecer que o direito, o processo e a execucao penal constituem 
apenas um meio para a reintegracao social, indispensavel, mas nem por isso o de 
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do Estado e pela ajuda pessoal. 

Destarte, e pelo investimento na Poiitica Criminal que o preso cumpre a pena, mas 

e pelo investimento do Estado na assistencia social que ele e ressocializado, reinserindo-

se na convivencia da sociedade e ganhando uma nova oportunidade para exercer seus 

direitos do cidadania como ser do direitos e deveres de um Estado democratico e social 

de direito. Faz-se mister a escolha de novos caminhos no que tange as penas privativas 

de liberdade, pois nao e verdadeiro o fato de que e possivel com o carcere castigar o 

preso e ressocializa-lo (MIRABETE, 2001). 

Por este prisma, e preciso apresentar entao outras possiveis solucoes para o 

dilema da crise do sistema prisional e tambem para a conjectura legislativa penal em que 

o condenado a pena privativa de liberdade no Brasil esta inserido, por forga de toda as 

dinamicas culturais relatadas ate aqui. 

4.2 PRIVATIZAQAO DO CARCERE 

Ha diversas propostas no sentido de minimizar os efeitos nocivos das penas 

privativas de liberdade sobre a sociedade. A terceirizacao dos estabelecimentos prisionais 

representa uma alternativa a ineficiencia do aparato estatal nesse aspecto da gestao 

publica. Por outro lado, ha um impacto na delegagao de competencia da execucao penal 

como servico a ser oferecido aos condenados, onde, em verdade, trata-se de uma 

obrigacao estatal. 

Terceirizar, no dizer de Zanella di Pietro (2002, p. 174) seria: 

A contratacao, por determinada empresa, de servicos de terceiros para o 
desempenho de "atividades-meio". £ o processo de gestao empresarial que 
consiste na transferencia para terceiros (pessoas fisicas ou jurfdicas) de servicos 
que originariamente seriam executados dentro da prbpria empresa. 

Diante desse quadro conflitante, dispoe a Lei 7.210/1984 sobre a gestao dos 

estabelecimentos prisionais a nivel estadual e local: 
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Art. 73. A legislacao local podera criar Departamento Penitenciario ou 6rgao 
similar, com as atribuicoes que estabelecer. 
Art. 74. O Departamento Penitenciario local, ou 6rgao similar, tern por finaiidade 
supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federagao 
a que pertencer. 

Os dispositivos supra demonstram a obrigatoriedade do Departamento 

Penitenciario. A criacao dos Departamentos Penitenciarios e facultativa as Unidades da 

Federacao, ou seja, aos Estados-membros e ao Distrito Federal. De acordo com a lei 

mencionada, a administracao e fiscalizacao dos estabelecimentos penais sao de 

competencia do referido Departamento Penitenciario ou do orgao similar criado. Isso 

representa que a gestao financeira, fiscal e administrativa fica, por lei, a cargo do ente da 

Federacao. Por outro lado, a gestao material e operacional nao e vedada pelo 

ordenamento juridico, em havendo a disponibilidade de recursos. 

Tal cenario possibilitaria ainda a contratacao do quadro de pessoal a partir de 

empresa terceirizada, excetuando-se os cargos de gestao que implicassem em funcoes 

de planejamento. Todavia, para isso, deve ser respeitada, a existencia de recursos 

publicos disponiveis, alem dos seguintes dispositivos da Lei 7.210/1984: 

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciario sera organizado em diferentes 
categorias funcionais, segundo as necessidades do servico, com especificacao de 
atribuigSes relativas as funcoes de diregao, chefia e assessoramento do 
estabelecimento e as demais funcoes. 
Art. 77. A escolha do pessoal administrative, especializado, de insrrucao tecnica e 
de vigilancia atendera a vocacao, preparagSo profissional e antecedentes 
pessoais do candidate. 
§ 1° O ingresso do pessoal penitenciario, bem como a progressao ou a ascensao 
funcional dependerao de cursos especlficos de fbrmacdo, procedendo-se a 
reciclagem periodica dos servidores em exercicio. 
§ 2° No estabelecimento para mulheres somente se permitira o trabalho de 
pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal tecnico 
especializado. 

No tocante a direcao do estabelecimento, dispoe a Lei de Execugoes Penais: 

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento devera satisfazer os 
seguintes requisitos: 
I - ser portador de diploma de nfvel superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciencias 
Sociais, ou Pedagogia, ou Servicos Sociais; 
II - possuir experiencia administrativa na area; 
III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidao para o desempenho da funcao. 
Paragrafo unico. O diretor devera residir no estabelecimento, ou nas 
proximidades, e dedicara tempo integral a sua funcao. 
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Em verdade, as exigencias para a nomeacao de diretor de estabelecimento 

penitenciario costumeiramente nao sao atendidas pelos governantes. Quando as portarias 

de nomeacao sao publicadas, a cada mudanca de governo, prevalece o clientelismo 

politico e poucos sao os diretores que atendem aos requisitos expressos em lei. Pelo 

nivel de gestao apresentado pela Lei 7.210/1984, nao se entende ser possivel que o 

cargo de direcao de presidio possa ser exercido por pessoa de empresa de contratacao 

terceirizada, em respeito ao principio da impessoalidade dos servicos publicos, presente 

na Constituicao Federal: "Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia (...)". 

O artigo constitucional referido no paragrafo anterior tambem expressa a 

necessidade de que o servico da empresa contratada seja eficiente. Quando nao o for, o 

contrato sera revogavel a qualquer tempo, por iniciativa do Poder Publico, pois fere a 

principio constitucional expresso. Do mesmo modo, depreende-se que o contrato firmado 

para administracao de estabelecimentos prisionais que demonstrem desde sua 

celebracao indicios de que nao possa ser cumprido por parte da empresa, tambem 

incorre em ilegalidade severa. 

Quanto ao principio da moralidade na Administracao Publica, o contrato nao pode 

representar o favorecimento de um determinado grupo, classe, pessoa juridica de direito 

privado ou pessoa fisica em particular. Diante do exposto, a terceirizacao no sistema 

prisional deve atender ao disposto no art. 2°, da Lei 8.666/1993: 

Art. 2°. As obras, servicos, inclusive de publicidade, compras, alienacoes, 
concess&es, permissoes e locacoes da Administracao Publica, quando 
contratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licitacao, 
ressalvadas as hipbteses previstas nesta Lei. 

Como exposto, sem a ocorrencia de processo licitatorio nao havera contrato 

firmado com terceiros para a administracao prisional. No Brasil, nao ha muitas empresas 

especializadas na administracao integral de estabelecimentos para cumprimento de pena 

e acontece de fato que, para cada tipo de servico, haja uma empresa contratada pelos 

6rgaos publicos, inclusive na orbita federal. 
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Conforme ja fora mencionado, uma vez firmado o contrato, deve ocorrer o 

acompanhamento do Poder Publico em sua execucao, conforme dispoe a Lei 8.666/1993: 

"Art. 67. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administracao especialmente designado, permitida a contratagao de 

terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagoes pertinentes a essa atribuigao". 

A existencia do artigo acima implica em dizer que pode haver a contratagao de 

terceiros tambem para assessorar o diretor do presidio, secretario ou diretor de 

administracao penitenciaria. Trata-se de servico de natureza tecnica e especializada, nos 

casos onde seja necessaria a atuagao multidisciplinar para a gerencia do estabelecimento 

com destino ao cumprimento de penas. 

Quando nao se efetiva os preceitos contidos na legislacao, ocorrem problemas da 

natureza que enfrentou o estado do Ceara em 2006, conforme reportagem da Agenda 

Folha em Fortaleza, retirada do portal eletronico Forum de Entidades Nacionais de 

Direitos Humanos, publicada em 6 de dezembro de 2006: 

A Justica do Trabaiho determinou que sejam suspensos os contratos ae 
terceirizacao de presidios no Ceara e que o governo do Estado substitua, em 90 
dias, os cerca de 400 funcionarios privados que trabaiham como agentes 
penitenciarios. Sao tres presidios terceirizados no Estado, cada um com 
capacidade para 500 presos. Todos sob a gestao de uma mesma empresa, a 
Conap. O sistema de terceirizacao comecou a ser implementado no Ceara em 
2000. Desde 2003, os contratos com a empresa, feitos sem iicitacao, comecaram 
a ser questionados judicialmente. O Conselho Penitenciario do Estado -formado 
por representantes do governo e de entidades civis como Pastoral Carceraria— 
condenou as contratacoes, por suspeita de favorecimento a Conap. Um dos donos 
da empresa e Luiz Gastao Bittencourt, que ja foi socio do filho do governador 
Lucio Alcantara (PSDB), o deputado federal Leo Alcantara (PSDB). Bittencourt 
nega que haja favorecimento. Por causa da serie de agoes do Ministerio Publico 
do Estado contra a terceirizagao de presidios, a Secretaria da Justica realizou, em 
agosto.. concurso publico para preencher 730 vagas de agentes penitenciarios, 
ainda em andamento. Alem da guarda de presos, a Conap e responsavel por toda 
a administracao dos tres presidios. Segundo o Conselho Penitenciario, o custo 
mensal de cada preso nos presidios terceirizados e de R$ 890, enquanto nos 
presidios publicos e de R$ 660. A assessoria juridica da Conap informou que a 
empresa deve recorrer da decisao. A Secretaria da Justiga nao informou ontem se 
conseguira substituir os agentes penitenciarios terceirizados em 90 dias. Tambem 
nao informou se o Estado ira recorrer da decisao. 

Mesmo com a realidade constatada, a terceirizacao nao deve ser excluida como 

opgao para a minimizagao dos efeitos da pena privativa de prisao e promogao da 

ressocializagao. Contudo, carece-se que haja uma reformulagao na forma como os 

contratos sao firmados e que se estabeleca quais servicos deverao ser terceirizados, pois 

se trata de medida excepcional, diante da falta de possibilidades de recuperagao dos 
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presos no critico estado em que se encontra o sistema prisional brasiieiro unicamente nas 

ma os do Estado. 

A privatizacao dos presidios e de outros estabelecimentos prisionais e uma 

questao relativamente recente no Direito Penitenciario nacional, pois o Estado brasileiro 

tern tradigao paternalist^, avocando para si competencias que se mostra incapaz de 

cumprir efetivamente, atrasando o desenvolvimento social. 

Sendo assim, cumpre informar que a privatizagao, para o escopo deste trabalho e 

considerada um genero, da qual a terceirizagao prevista em lei e uma especie. Como 

visto no item anterior, a terceirizagao e ilegal quando nao sao cumpridos os requisitos 

legais para a contratagao. A omissao do Poder Publico cria uma especie de privatizacao 

criminosa, que nao encontra justificativas no sistema legal vigente. Tal atitude pode ser 

comparada ao exercicio do poder pelas proprias maos, alem de representar a violagao ao 

principio da impessoalidade. 

Em termos mais abrangentes, nao e toda forma de privatizacao que se enquadra 

no cenario penitenciario nacional. Em virtude disso, assevera D'Urso (1999, p. 72): 

- "<stem auas rormas oe privanzacao: a do modeio americano.. na quai o preso e 
entregue pelo Estado a iniciativa privada, que o acompanhara ate o final de sua 
pena : quando o libertara : portanto ficando o preso inteiramente nas maos do 
administrador, modelo com o qual nao concordo. Ja o modelo frances - o qual 
preconizo para o Brasil -. o Estado Dermanece junto com a iniciativa privada 
gerenciando o presidio, isto e, o administrador vai gerir os servicos daquela 
unidade prisional - alimentacao, vestimenta, higiene, lazer : etc... enquanto que o 
Estado administra a pena, cuidando do homem sob o aspecto juridico, punindo-o 
em caso de faltas ou premiando-o quando merecer. E o Estado que,, detendo a 
funcao jurisdicional indelegavel, continua a determinar quando um homem vai 
preso, quanto tempo permanece segregado e quando sera libertado. Trata-se de 
uma verdadeira terceirizacao, a qual seria interessante para nosso Pais. 

A privatizagao brasileira, em tese, adota o sistema frances, pelo qual este trabalho 

se posiciona. O fundamento de tal decisao esta no fato de que a teoria do Direito Publico 

frances tern notada influencia sobre as concepgdes da Administracao Publica brasileira, 

como demonstrado no caso da escolha para diretor de presidio, onde deve ser verificada 

a compatibilidade entres as credenciais do candidato a nomeacao e o cargo que exercera. 

A adocao do sistema frances e uma forma de manter o Estado diretamente 

responsavel pela qualidade do sistema penitenciario, pois a ele cabera as decisoes 

gerenciais mais importantes. Do mesmo modo, e efetivado o principio da impessoalidade 

previsto no Direito Constitucional. Alem disso, o sistema defendido por D'Urso atua no 
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sentido de promover garantias aos presos, que nao poderiam ficar expostos aos riscos do 

livre arbitrio de particulares no cumprimento de suas penas, atraves de subterfugios como 

a falsificagao dos dados estatisticos informados. 

Sendo assim, ao inves da mera privatizacao dos estabelecimentos prisionais, tern 

bons auspicios de efetividade a privatizacao por meio da terceirizagao, em detrimento do 

abandono do dever da gestao carceraria engendrada pelos contratos firmados com 

particulares que devam aplicar o Direito Publico evocado pelo Estado para garantir a sua 

existencia, como ocorre no sistema americano. Em outras palavras, nao se deve entregar 

os julgamentos de causas penais nas maos de particulares. 

O sistema aplicado nos Estados Unidos apresenta ainda outros desacordos com a 

realidade penitenciaria brasileira: tern custo mais elevado e e empregado como medida 

inerente ao denominado Direito Penal Maximo, incompativel com a forma de aplicacao de 

penas prevista na CF. 

4.3 A RESSOCIALIZAQAO PENAL E SEUS OBSTACULOS 

£ fato patente em lei que a pena privativa de liberdade deve promover a 

ressocializagao do preso, contudo o Estado nao tern oferecido condicoes para isso. 

Diante dessa triste realidade, deve ser somado o preconceito da sociedade com relagao 

ao criminoso, tornando-o estigmatizado perpetuamente, atraves de uma pena que nao 

cessa junto ao ultimo dia no carcere. 

Torna-se um dilema lidar com a ociosidade do preso. De um lado esta a 

necessidade de punigao e de outro a tendencia crimin6gena da prisao. Todas as 

punigoes, legais ou disciplinares, geram o costume dos presos de viver a vida social meio 

que as escondidas, temendo serem flagrados tratando de determinados assuntos ou 

realizando algum tipo de atividade de troca ou outras tantas outras acoes proibidas nos 

regimes disciplinares da prisao, como o planejamento de uma fuga ou rebeliao. 

A prisao, mesmo diante de tanto confinamento, e um verdadeiro emaranhado de 

teias sociais. Ressalte-se que os apenados conhecem a vida exterior, mas sao poucos os 

homens livres que conhecem a realidade do carcere penitenciario. 
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Acerca do tema supramencionado, uma pesquisa investigou se seria possivei a 

convivencia pacifica dos presos e se haveria relacoes sociais nas penitenciarias. Em sinal 

positivo ao questionamento, informou um recluso em entrevista informal (GOIFMAN, 1998 

apud PESSIONE, 2007, p. 19): 

Aqui dentro da cadeia a gente precisa continuar vivendo. Se nao faz contato e nao 
aceita amizade com ninguem, o sujeito acaba sozinho e maluco pelos cantos. Aqui 
dentro da prisao ha vida social, tanto quanto no mundo de voces. Ou a doutora 
acha que a gente vive o tempo todo se matando? 

A citacao demonstra uma nova possibilidade: que atraves do contexto social em 

que vivem os presos, eles possam ser ressocializados. Se ha vida social, e possivei que o 

ambiente prisional seja transformado de forma que os presos possam realizar trabalhos 

que combatam a ociosidade em seu meio, pois isto (a ociosidade) e deprimente e afeta o 

funcionamento da psique do ser humano, fazendo com que tenha tendencias a 

devaneios, desejos excessivos e o expoe aos perigos dos vicios em drogas 

Sendo assim, o trabalho digno e de longe a maior medida ressocializadora a ser 

ofertada pelas prisoes. E nenhuma lei e tao expressiva quanto a Lei 7.210/1984, quando 

fundamenta a respeito: "Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condicao 

de dignidade humana, tera finaiidade educativa e produtiva". Nesse sentido, o trabalho 

tambem reeduca o segregado. Na funcao pedagogica do trabalho de profissionalizar o 

prisioneiro reflete-se uma esperanca numa futura vida sem crimes. Vale salientar que a 

aplicacao do dispositivo representa a promocao do principio constitucional da dignidade 

da pessoa humana. 

Atraves do trabalho, o art. 29 da Lei 7.210/1984 permitiu que o crime cometido 

seja indenizado, o que da um sentido de reparacao que se estende a vitima. Permitiu 

ainda que o encarcerado prestasse assistencia a sua familia e que custeasse a sua 

manutencao, o que eleva o nivel de salubridade de seu convivio, pois caso isso nao 

ocorra, o trabalho sera desinteressante para o mesmo. O condenado a pena privativa de 

liberdade tern ainda direito a peculio levantado a partir do produto de sua remuneracao 

que exceda as outras despesas, depositada em caderneta de popanca, recebendo o valor 

quando posto em liberdade. 

Acerca do tema do trabalho interno na prisao, previsto na secao II, capitulo III, da 

LEP, em sua funcao ressocializadora, os condenados a pena privativa de liberdade estao 

obrigados ao trabalho de acordo com suas aptidOes, enquanto que aos provisorios o 
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trabalho e facultativo e se constitui na unica modalidade em que podem atuar. As 

oportunidades oferecidas devem ser de acordo com o mercado de trabalho externo. 

Ainda quanto aos trabalhos internos, a gerencia pode ser realizada pela iniciativa 

privada, desde que o objetivo seja a formacao profissional dos condenados e que ela 

assuma os custos diretos da producao e comercializagao. Ademais, podem ser 

estabelecidos convenios com os entes publicos da Federacao. 

Um exemplo pratico de trabalho intemo e o apresentado pelo CNJ, em materia 

publicada no Portal do prbprio Conselho, datada somente do ano de 2010. Atraves do 

programa "Comecar de Novo", em Roraima, metade dos presos da Cadeia Publica de 

Boa Vista participam de cursos de formacao, mantem e administram uma oficina de 

m6veis e trabalham melhorando as condigoes das instalagoes, entre elas, a de um 

parquinho infantil. Contam ainda com um laborat6rio de informatica com 20 computadores 

doados pelo Tribunal de Justica de Roraima. Na opiniao de um dos presos, de nome 

Vilmar, contida na referida reportagem: "Iz uma grande oportunidade para os reeducandos 

deixarem para tras os erros e nunca mais se voltarem para o crime". 

Outra modalidade ressocializadora que tambem esta prevista na Lei de Execugao 

Penal, e o trabalho externo. No tocante ao assunto, discorre o art. 36, senao vejamos: 

Art. 36. O trabalho externo sera admissivel para os presos em regime fechado 
somente em servico ou obras publicas realizadas por 6rgaos da Administracao 
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a 
fuga e em favor da disciplina. 
§ 1° O limite maximo do numero de presos sera de 10% (dez por cento) do total de 
empregados na obra. 
§ 2° Cabera ao 6rgao da administracao, a entidade ou a empresa empreiteira a 
remuneracao desse trabalho. 
§ 3° A prestac§o de trabalho a entidade privada depende do consentimento 
expresso do preso. 

• 

£ imperioso mencionar que, no caso de trabalho externo, o art. 37, da LEP, 

condiciona o inicio da participacao do preso ao cumprimento de 1/6 da pena, a 

autorizacao do diretor do estabelecimento prisional e a criterios subjetivos do beneficiado. 

Por agir contra os interesses dos mesmos criterios subjetivos, seu beneficio podera ser 

revogado, so dependendo, na pratica do proprio recluso. 

Ha um exemplo recente a respeito do labor externo dos condenados a pena 

privativa de liberdade que merece destaque neste trabalho, retirado do portal Terra, 

publicada em 9 de margo de 2011 reproduzida na Integra: 
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Cuiaba e Brasilia sao as primeiras capitals a implantarem o Programa Comecar $* 
Novo que emprega detentos nas obras de reconstruct e reforma dos estadios da 
Copa 2014. O objetivo do programa e reduzir a reincidencia de crimes praticados 
por detentos do sistema penitenciario nacional. A parceria entre o Ministerio do 
Esporte, Conselho Nacional de Justica (CNJ) e o Comite Organizador Local 
(COL), destina pelo menos 5% das vagas de trabalho a presos, egressos do 
sistema carcerario e cumpridores de penas e medidas altemativas. Os internos 
que participam do projeto recebem um salario minimo, auxilio transporte, 
alimentac§o e, a cada tres dias trabalhados, um dia da pena e reduzido, conforme 
preve a Lei de ExecucSes Penais. Em Cuiaba, a obra da Arena Pantanal tern 
atualmente oito detentos que cumprem pena em regime semi-aberto ou em prisao 
domiciliar, trabalhando para erguer o estadio. Ja nas obras de adequacao do 
Estadio Nacional de Brasilia trabalham tres detentos, mas o numero vai aumentar 
conforme a demanda do servico. O Programa Comecar de Novo pretende 
empreaar cerca de mil presos trabalhando nos prdximos tres anos nas 12 cidades 
do Mundial. 

Os presos submetidos a esses beneficios tornam-se mais humanizados e 

conscientes de seus erros, sendo-ihes facuitados, da forma constitucionalmente prevista, 

uma segunda oportunidade ou, como o nome do programa dirigido pelo Conselho 

Nacional de Justica preconiza, a possibilidade de "Comecar de Novo". 

De fato, em termos numericos, a realidade da reintegracao social dos presos ainda 

nao pode ser sentida de maneira massiva, quando em comparacao com a imensidao do 

sistema prisional brasileiro. Entretanto, as iniciativas tern um cunho humanitario e nao 

devem ser desencorajadas. Ademais, nao e possivei que a propria populacao brasileira, 

detentora real do poder estatal nao exija a observancia dos mandamentos constitucionais 

e humanitarios com vistas a preservar seus proprios cidadaos e, em termos sociais, 

devolver a cidadania aqueles individuos que sao excluidos e rotulados por conta de seus 

crimes. Dai parte a importancia do investimento na ressocializacao. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

O levantamento de Informacoes histbricas permitiu concluir que a ampliagao 

gradual dos direitos de cidadania dos brasileiros, em especial, a abolicao da escravatura, 

a redemocratizacao e a promulgagao da Constituicao Federal de 1988 permitiram ao povo 

brasileiro desfrutar de maiores garantias na execucao da pena privativa de liberdade. Vale 

destacar que a Constituicao de 1946 separou efetivamente o regime penitenciario do 

Direito Penal para fins de planejamento politico. 

Sendo assim, acontece que a genese da inefetividade do sistema prisional 

brasileiro e historicamente marcada pelo continuismo nas politicas publicas ineficientes, 

pelo aumento no numero de estabelecimentos prisionais, sem melhoria das instalagoes e 

do ambiente de convivencia entre os presos, desrespeito aos criterios de separacao da 

pena e omissao do principio da individuacao penal. 

No decorrer desta pesquisa cientifica, percebeu-se que o carater retributivo e 

preventivo da pena e a adocao da Poiitica Criminal de intervengao minima do Estado 

geraram no Brasil contrastes com as politicas de ressocializagao. Tal conflito tern como 

causas a formacao cultural da maior parte da populacao e, sobretudo, o atraso no 

desenvolvimento social nacional. 

Os numeros apresentados revelaram que a quantidade de presos provisorios 

existentes em 2010 e aproximadamente equivalente ao deficit de vagas no sistema 

penitenciario nacional. O preso provis6rio e mais oneroso ao Estado, pois n£o esta 

obrigado por lei ao trabalho, ao contrario dos condenados a pena privativa de liberdade. 

Entre os presos provisorios, ha muitos com excesso de prazo, ou seja, com direito a 

pagamento de indenizacao por prisao injusta. 

No decorrer deste trabalho, nao se mostrou viavel a aboligao da pena privativa de 

liberdade. Por outro lado, alem de transformar as penas privativas de liberdade em penas 

alternativas, o Estado deve primar pela proposta viavel de investir na estrutura do Poder 

Judiciario para dar maior celeridade processual para libertagao dos presos provis6rios ou 

com excesso de prazo. 

Constatou-se um elevadissimo deficit de vagas no denominado sistema policial, 

indicando a falta de estrutura para controle da criminalidade pela forga de policia. Esse 

encargo deve ser assumido definitivamente pelo sistema penitenciario, atraves da 
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melhoria da qualidade dos gastos com seguranga publica, desonerando as poiicias 

contenciosa e judicial da gestao prisional, deixando-as livres para o combate a 

criminalidade. 

A corrupcao institucional das prisoes revelou indicios de defasagem salarial e de 

condigoes de trabalho indignas dos funcionarios do sistema penitenciario. Os locais onde 

o Estado gere diretamente o sistema carcerario apresentam deficit na humanizagao do 

tratamento dos prisioneiros. A terceirizagao mostrou-se uma solugao eficaz, com ressalva 

ao custo de manutencao. 

Vale ressaltar que a privatizagao dos presidios deve ser ajustada em acordo com 

as leis brasileiras e fundamentada no sistema frances de delegacao da gestao 

penitenciaria. Os diretores dos presidios devem ser nomeados pelo Estado, seguindo os 

criterios previstos na Lei 7.210/1984. Contudo, os casos de privatizagao do sistema 

prisional apresentam como irregularidade a contratagao sem licitagao, desrespeitando os 

principios da impessoalidade e da moralidade administrativa. O Ministerio Publico deve 

fiscalizar com maior antecedencia tais irregularidades, se possivei, provocado pelos 

cidadaos contribuintes, pois a pr6pria LEP preve a participagao da comunidade no 

processo de execugao penal e ressocializagao. 

Este trabalho demonstra que o labor carcerario acompanhado pela formagao 

profissional voltada para o mercado de trabalho e o meio mais eficaz de se estabelecer 

uma poiitica de ressocializagao e devolver a dignidade humana aos apenados. Para tal 

fim, e mais eficiente para o Estado brasileiro massificar entre os presos a execugao do 

programa "Comecar de Novo", do CNJ. 

Demonstrou-se que as leis mais recentes emanadas pelo Poder Legislativo 

aumentaram o tempo de permanencia na prisao para determinados crimes, sem se levar 

em consideragao as condigoes reais de execugao da pena. Tal esfera do poder precisa 

ser mais bem assessorada por estudiosos da area penal, com vistas a corrigir diversos 

anacronismos legislatives. 

A Lei de Execucoes Penais obriga o preso ao trabalho de acordo com suas 

capacidades e aptidOes, sendo beneficiado pela remissao. Constatou-se que a promogao 

de tal direito e o metodo mais eficiente para o combate a superlotagao e a reincidencia 

A realidade mais grave contatada por este estudo foi o desrespeito aos direitos 

humanos, ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana, as Regras Minimas 

para Tratamento de Prisioneiros da ONU, bem como, as regras impostas pela Resolugao 

n° 14 do CNPCP. Tais violagoes oferecem riscos a Republica Federativa do Brasil de ser 
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levada a Corte Intemacional de Justica, a exemplo do que ocorreu com a questao da 

biofarmaceutica Maria da Penha. 

Vale ressaltar que a Carta Magna, por seu turno, assevera a responsabilidade 

objetiva do Estado em caso de desrespeito aos direitos e garantias fundamentals do 

preso. O desrespeito a Lei de Execucao Penal, por sua vez, e gritante em nivel de pais. A 

sociedade civil deve exercer pressao sobre as autoridades, pois e a real detentora do 

poder politico nacional. Enquanto isso nao ocorrer, a regra na prisao continuara sendo a 

especializacao em novos crimes e o aumento da reincidencia criminal. 

Em suma, apesar de a conjecture nacional apontar para uma melhoria na 

promocao da Lei de Execucao Penal, a estrutura do sistema prisional brasileiro esta 

falida. Alem disso, a criminalidade ocasionada pelo atraso no desenvolvimento social nao 

perm'rte a implantacao de uma solucao efetiva para o caos nas prisoes brasileiras. 
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