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RESUMO 

O presente trabalho monografico consiste numa reflexao juridico-sociologica acerca da 
terceirizacao de presidios, como solucao viavel para a supera9ao do caos existente no sistema 
penitenciario nacional. Ja que a crise em que se encontra este sistema de gerenciamento 
prisional publico requer urgentemente a ado9ao de medidas que estejam preparadas para 
cumprir a tarefa de reabilita9ao do preso, a fim de que, ao final, possa devolve-lo a sociedade 
apos o cumprimento da pena, apto a convivencia social. Foi utilizado como metodo de 
pesquisa uma abordagem bibliografica, e documental de pesquisas, com consultas a internet e 
uma simples abordagem comparativa entre a gestao publicam dos presidios e a gestao 
privada. Atraves da analise critica dos precedentes e da realidade do sistema prisional 
brasileiro, constatou-se uma regressao, no que concerne ao tratamento dado ao presidiario, 
nao cumprindo o verdadeiro papel ressocializador da pena. Assim, o modelo penitenciario 
nacional, onde impera de maneira gritante o ocio, ja esta fadado ao insucesso, restando 
doravante, a busca de novas alternativas que efetivem uma puni9ao construtiva e humanitaria. 
Sabendo da grande necessidade de mudan9as administrativas nos estabelecimentos prisionais 
brasileiros, tal alternativa pode ser buscada atraves da terceiriza9ao dos presidios, tendo como 
base a implanta9ao desse modelo de gestao no Brasil, inspirada em modelos internacionais 
que demonstraram dados favoraveis para a viabilidade da ado9ao desse sistema no Brasil. 
Assim sendo, quanto ao resultado a que se pode chegar com o presente trabalho de pesquisa, 
ficou comprovado que o atual modelo prisional publico encontra-se totalmente entregue a um 
sistema de administra9ao superado, nao propiciando o verdadeiro cumprimento da fun9ao 
social da pena., apresentando-se a terceiriza9ao de presidios,como a alternativa necessaria e 
coerente,considerando-se a inexistencia,de qualquer impedimento legal, ou ate mesmo moral, 
ligado ao tema. 

Palavras-chave: Fun9ao Social da Pena; Terceiriza9ao de Presidios; Atual modelo prisional 
publico;Viabilidade juridica. 



RESUMEN 

El actual trabajo monografico consiste en una reflexion legal-sociologica referente al 
terceirizacion de penitenciarias, como solution viable para la superacion del caos existente en 
el sistema nacional de la penitenciaria. Desde la crisis donde si encuentra este sistema de la 
gerencia publica del prisional requiere urgente la adopcion de las medidas que estan 
preparadas para satisfacer la tarea del blanqueo del preso, de modo que, al extremo, pueda 
volvertelo la sociedad despues el cumplimiento de la pena, conveniente al convivencia social. 
El subir bibliografico fue utilizado como metodo de la investigacion, y el documentary de la 
investigacion, con consultas el Internet y el subir comparativo simple entre la gerencia publica 
de las penitenciarias y de la administracion privada. Con el analisis critico de los precedentes 
y la realidad del sistema brasileno del prisional, una regresion fue evidenciada, con respecto al 
tratamiento dado al preso, no satisfaciendo el ressocializador de papel verdadero de la pena. 
Asi, el modelo nacional de la penitenciaria, donde el ocio reina de manera clamorosa, es ya 
predestinold a la falta, doravante restante, la biisqueda de los nuevos alternativas que logran 
un castigo constructivo y humanitario. El saber de la gran necesidad de cambios 
administrativos en los establecimientos brasilenos de los prisionais, tal alternativa se puede 
buscar con el terceirizacion de las penitenciarias, teniendo como base la implantation de este 
modelo de la gerencia en el Brasil, inspirado por los modelos internacionales que habian 
demostrado favorable dado para la viabilidad de la adopcion de este sistema en el Brasil. Asi 
estando, cuanto al resultado el un que si puede llegar con el actual trabajo de la investigacion, 
fue probado que el modelo publico actual del prisional satisface total entrega a un sistema 
sobrepasado de la administracion, no propitiating el cumplimiento verdadero de la funcion 
social de la pena, presentandote el terceirizacion de penitenciarias, como el alternativa 
necesario y coherente, en vista de el inexistence, de cualquier impedimiento legal, o moral, 
aun cuando encendido al tema. 

Palabra-Ilave: Funcion social de la pena; Terceirizacion de penitenciarias; Modelo publico 
actual del prisional; Viabilidad legal. 
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INTRODUCAO 

A crise por que passa o sistema penitenciario nacional nas recentes decadas demanda 

a adocao urgente de medidas alternativas para a pena de prisao. Assim, para muitos, so ha a 

necessidade de se manter encarcerado o individuo cuja segregacao se mostre necessaria e 

indispensavel, pois a grande maioria dos estabelecimentos prisionais nao esta preparada para a 

tarefa de reabilitacao e devolucao do delinqiiente ao seio social. 

Nao se pode negar que o Brasil, nos ultimos anos, quando o assunto sao os 

estabelecimentos prisionais vem adotando um modelo gerencial atraves do qual a 

administracao publica comeca a ser despir de sua posicao de prestadora de servicos , passando 

entao, a permitir a execucao dos mesmos por terceiros. 

A escolha do tema deve-se a uma consideravel preocupacao com a forma de 

tratamento dos reclusos no complexo carcerario, bem como o surgimento da privatizacao do 

sistema penitenciario, que vem chegando ao Brasil, na esteira da terceirizacao dos servicos 

publicos. De fato, a preocupacao com o tema traz em foco a situacao atual do preso, nao se 

admitindo que alguem possa ser recuperado num ambiente promiscuo, superlotado, e 

totalmente desprovido de subsidios pra recuperacao de um ser humano. 

Metodologicamente, desenvolveu-se o estudo por meio da pesquisa dogmatica e 

instrumental e das tecnicas bibliograficas e documentais, esbocando-se um simples paralelo 

entre o sistema penitenciario publico e o sistema penitenciario terceirizado, embasados na lei 

de execucao penal e tendo como finalidade acompanhar o cumprimento dos direitos dos 

presos nesses distintos modelos de gerenciamento penitenciario. 

Ja e publico e notorio, tanto na opiniao publica, quanto nas doutrinas juridicas, a 

concepcao de que a situacao atual do sistema carcerario brasileiro se apresenta como um dos 

importantes problemas sociais contemporaneos, pois as interminaveis rebelioes ocorridas nos 

presidios nacionais, o sucateamento de um modelo prisional perverso, superado e, sobretudo 

falido, tern provocado em toda a sociedade, e especialmente, nos meios academicos e 

cientificos, calorosos e angustiantes debates. 

O problema, como nao poderia deixar de ser, propicia as mais sugestivas e inusitadas 

solucoes. O tema vem sendo paulatinamente debatido, gerando acirradas controversias sobre 

sua aplicabilidade, de sorte que uns pugnam pela adocao do sistema publico, tal como 

atualmente, outros pela aplicacao da gestao privada. 



O piano de trabalho desta pesquisa monografica se desenvolve em tres capitulos. O 

primeiro capitulo visa conceituar e especiflcar as caracteristicas da pena, fazendo uma analise 

atraves da doutrina classica, perpassando pelas fases da pena, que se distribuem em fase da 

vinganca Privada, fase da vinganca Divina, fase da vinganca Publica. Posteriormente, se 

mencionarao as principals caracteristicas dos chamados periodos Humanitarios e 

Criminologicos, trazendo tambem como forma elucidativa um breve historico das prisoes no 

Brasil. 

Posteriormente, o segundo capitulo desse trabalho abordara a classificacao dos 

sistemas penitenciarios classicos desenvolvidos em todo o mundo, sendo estes subdivididos 

em: sistema Pensilvanico ou Celular, sistema penitenciario Auburniano, sistema penitenciario 

Progressive Ingles e sistema penitenciario Irlandes, sistema dos Montesinos, sistema de 

Borstal. Assim, como tambem se mencionara em breves linhas, a organizacao e disciplina do 

sistema penitenciario em face da legislacao brasileira e a problematica enfrentada quando o 

assunto e a crise do sistema penitenciario nacional. 

O terceiro capitulo adentra verdadeiramente no objeto de estudo deste trabalho, ou 

seja, a proposta de terceirizacao de presidios e a viabilidade de uma implantacao no sistema 

prisional brasileiro. Partir-se-a de uma analise dos modelos adotados nos demais paises 

estrangeiros, verificando que tal estrutura de gestao terceirizada trouxe resultados 

convincentes e satisfatorios, buscando-se atraves desse esboco, demonstrar a viabilidade da 

implantacao do sistema prisional terceirizado no Brasil, fazendo-se dessa possibilidade uma 

alternativa viavel a uma melhor ressocializacao do preso. 

Reconhecida a funcao social da pena , suas caracteristicas , seu historico e os tipos de 

sistema penitenciarios classicos espalhados por todo o mundo, o presente trabalho tentara 

demonstrar que podera se fazer a medio e longo prazo um estado civilizatorio no tratamento 

dos presos dentro dos carceres brasileiros, possibilitando o desenvolvimento no pais de um 

novo modelo prisional, na tentativa de se ressocializar os apenados, de forma que possam ser 

respeitados os seus direitos, estejam aqueles inseridos e produzindo no seio social, estejam 

eles cumprindo de forma moral e legal, num pais democratico, a pena imposta. 
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CAPITULO 1 CONCEITO E CARACTERISTICA DA PENA 

O Direito Penal conceitua a pena com a espiacao ou castigo estabelecido pela lei, 

com o proposito de prevenir e de reprimir a pratica de qualquer ato ou omissao de fato que 

atente contra a ordem social. 

Na doutrina brasileira a classica definicao de pena e fornecida por Damasio 

Evangelista de Jesus (1999, p. 517) ensinando que: "Pena e a sancao aflitiva imposta pelo 

Estado, mediante acao penal, ao autor de uma infracao (penal), como retribuicao de seu ato 

ilicito, consistente na diminuicao de um bem juridico, e cujo fim e evitar novos delitos". 

Em suma, entende-se que pena e a conseqiiencia juridica de existencia do crime, a 

sancao caracteristica da violacao da norma penal incriminadora, ou seja, quern causa um dano 

deve repara-lo, ressarcindo o titular do bem danificado, ou melhor, quern comete um crime 

deve sofrer a pena. 

Com relacao as caracteristicas da pena apreende-se, dentre muitas, que a mesma deve 

ser proporcional ao crime em qualidade e em quantidade. Baseado na Lei de Taliao, portanto, 

cabe ao legislador no momento da cominacao e o juiz no momento da aplicacao, estar atentos 

para a necessidade de respeitar esta relacao entre o fato criminoso e a sancao a ele 

correspondente. 

Esta caracteristica da pena tanto esta presente no art . l 0 do Codigo Penal (CP), que se 

repete no inciso XXXIX da Constituicao Federal de 1988 (CF/88), a seguir: 

Art. 5° [...] 

XXXIX - Nao ha crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previa 
cominacao legal. 

Nao se pode tambem descartar os principios que configuram a caracterizacao da pena 

no ordenamento juridico brasileiro. Ha varios principios constitucionais que devem ser 

observados, todos no artigo 5°, da Magna Carta. 

O principio da legalidade e a mais importante conquista de indole politica, norma 

basica do Direito Penal moderno inscrito como garantia constitucional no art. 5° XXXIX da 

Carta Magna. Esse principio assegura que nao pode ser considerado crime o fato que nao 
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estiver previsto na lei e que nao pode ser aplicada sancao penal que nao aquela cominada 

abstratamente na regra juridica. 

O artigo 5° da CF/88 tras em seu inciso X L V I a possibilidade da lei como reguladora 

da individualizacao da pena, adotando as seguintes: Prescricao ou restricao da liberdade; 

Perda de bens; Multas; Prestacao social alternativa; Suspensao ou interdicao de direitos; 

A regra de que a pena deve ser proporcional ao crime praticado, principio da 

personalidade e abrandada com o principio da individualizacao da pena. 

A individualizacao e uma das chamadas garantias repressivas, contribuindo com o 

postulado basico da justica. A pena deve ser individualizada, objetiva e subjetivamente, 

cabendo ao juiz levar em conta relativamente a cada caso concreto, os antecedentes, e a 

personalidade do reu, a intensidade do dolo ou o grau de culpa. 

Com relacao ao cumprimento da pena, vale a pena mencionar outro principio 

constitucional de suma importancia no que se refere a questao da humanidade da pena. 

O objetivo constitucional desse principio e o de garantir a reabilitacao da pessoa 

criminosa, de acordo com as condicoes minimas necessarias para uma reclusao justa e 

humanitaria, desta forma a regra e que a pena seja cumprida de acordo com a natureza do 

delito, idade e sexo do apenado. 

1.1 Funcao Social da Pena 

Segundo o criminalista Fernando Capez (2004, p. 332): 

A sancao penal tem carater aflitivo impostas pelos Estados, 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 a sua readaptacao social e prevenir novas transgressoes pela 
intimidacao dirigida a coletividade. 

Genericamente, a pena tem por fim prevenir o homem quanto a pratica da infracao 

penal. Entretanto, no decorrer da historia, varias teorias foram-se formando, dentre as quais 

destacando-se as terias absolutas ou restritivas e as terias relativas de prevencao ou 

finalistas.Assim vale ressaltar algumas consideracoes pertinentes. 
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As terias absolutas ou restritivas: o fim da pena era a retribuicao, o castigo, a 

explicacao isto e, o pagamento pelo mal praticado. O crime era a infracao a preceitos divinos 

e o homem, detentor do livre arbitrio, podia fazer o bem ou o mal. Este ultimo retribuia-se 

com ele proprio, para possibilitar a purificacao do pecador. A sancao nada mais era do que a 

conseqiiencia do delito e tinha por objetivo o restabelecimento da ordem publica alterada, nao 

havendo preocupacao, em momento algum, com a pessoa do condenado. 

Quanto as Teorias relativas de prevencao ou finalistas: davam a pena um fim 

exclusivamente pratico e util, e em especial o de prevencao. Por isso classificavam-se em dois 

grupos: as teorias preventivas e reparadoras. Com as teorias relativas a pena comecou a ser 

vista como uma oportunidade de ressocializacao e nao mais como somente um castigo. 

Cesaria Beccaria (2000, p. 52), classico e adepto da Teoria Relativa, entendia que a 

finalidade da pena nao consistia em atormentar e afligir um ser sensivel, nem tampouco 

desfazer um delito ja cometido, mas em impedir que o reu causasse novos danos aos seus 

cidadaos, dissuadindo outros de fazer o mesmo. Para tanto, seria necessario que se aplicassem 

penas capazes de causar uma impressao mais eficaz e duradoura no espirito dos homens. Por 

outro lado, afirmava que quanto mais rapida fosse a aplicacao da pena mais util e justa ela 

seria. Mas dizia que seria preferivel prevenir a precisar punir os delitos, e isso por meio da 

educacao. 

A utilidade da pena da-se pelo fato de que, a partir de sua imposicao, o individuo 

desista de praticar determinado delito. Porem, a melhor maneira de evitar que esses delitos 

sejam praticados, como ja dizia Beccaria, e a prevencao e nao a punicao. 

Celso Delmanto (2000, p. 47), ao analisar a pena e suas especies, traz o seguinte 

conceito: 

Pena e a imposicao da perda ou diminuicao de um bem juridico, prevista em lei e 
aplicada, pelo orgao judiciario, a quem praticou ilicito penal. Ela tem a finalidade 
retributiva e preventiva. Denominada Retributiva, pois impoe um mal (privacao de 
bem juridico) ao violador na norma penal. E preventiva, porque visa a evitar a 
pratica de crimes, seja intimidando a todos, em geral, com o exemplo de sua 
aplicacao, seja, em especial, privando da sua liberdade o autor do crime e obstando 
que ele volte a delinqiiir. 

Pode-se dizer, que a pena tem como fins a preservacao de bens juridicos, a defesa 

social, a ressocializac;ao do condenado, a regeneracao do preso, a reincorporarao ou reinser9ao 

social, a puni9ao retributiva do mal causado e a preven9ao da pratica de novas infra9oes. 
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O Tribunal de Alcada do Rio Grande do Sul prescreveu (LIMA, 2002, p. 55): 

Nunca e demais lembrar que o fim ultimo da pena nao e o de eternizar e muito 
menos infernizar a situacao do apenado; para reintegra-lo ou reinseri-lo ao meio 
social torna-se fundamental dinamizar o tratamento prisional estimulando o ho mem 
apenado e preparando-o necessariamente para o retorno. A esperanca de momentos 
mais faceis e menos rigorosos, de liberdade ainda distante, e inerente ao complexo 
tema da recuperacao do condenado. 

1.2 Historico das Penas 

Perde-se no tempo a origem das penas, pois, os mais antigos grupamentos de homens 

foram levados a certas normas disciplinadoras de modo a possibilitar o convivio social. As 

punicoes em suas trajetorias apresentam algumas peculiaridades que devem ser analisadas 

dentro do ambito historico cultural 

A pena em sua origem, nada mais foi que vindita, pois e mais que compreensivel que 

naquela criatura, dominada pelos instintos, o revide a agressao sofrida devia ser fatal, nao 

havendo preocupacoes com a proporcao, nem mesmo com sua justica. 

Em regra os historiadores consideram varias fases da pena: a vinganca privada, a 

vinganca divina, a vinganca publica e o periodo humanitario. Todavia, deve advertir-se que 

esses periodos nao se sucedem integralmente, ou melhor, advindo um, nem por isso o outro 

desaparece logo, ocorrendo entao, a existencia concomitante dos principios caracteristicos de 

cada um: uma fase penetra a outra e, durante tempos esta ainda permanece ao seu lado. 

Primitivamente, pode-se conceber a ideia da pena no sentido de vinganca, quando 

surgiu de forma privada e nada mais era que uma forma de defesa, posto a ausencia de um 

estado constituido capaz se regular as relacoes em sociedade. 

A pena nada mais significava do que a vinganca com a ofensa a pessoa, com o intuito 

de revidar a agressao sofrida. A preocupacao em castigar nao se dava pelo sentimento de 

ofensa a pessoa que sofreu a agressao e sim pela preocupacao em se fazer justica. 

Como se observa, a reacao a agressao devia ser a regra. A principio, reacao do 

individuo contra o individuo, depois nao so dele como de /sire) grupo, para mais tarde, ja o 

aglomerado social colocar-se ao lado destes. E quando entao se pode falar propriamente em 
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vinganca privada, pois ate ai, a reacao era puramente pessoal, sem intervencao ou auxilio de 

estranhos. 

Entretanto, o revide nao guardava a proporcao com a ofensa, sucedendo-se, por isso, 

lutas acirradas entre grupos e familia, que assim se iam debilitando, enfraquecendo e 

extinguindo. 

Surge entao, como primeira conquista no terreno repressivo, O TALIAO, fruto da 

evolucao social bem como da necessidade de evitar genocidios, surge a lei mosaica, derivando 

o primeiro indice de proporcionalidade entre delito e pena, ao prescrever a maxima - olho por 

olho dente por dente - restringiu-se a retribuicao ao mal causado. Por ele, delimita-se o 

castigo; a vinganca nao sera mais arbitraria e desproporcionada. 

Adotado no codigo de Hammurabi, no Exodo e na Lei das XI I Tabuas, foi ele um 

grande avanco na historia do direito penal por reproduzir a abrangencia punitiva. Apesar de se 

dizer comumente pena de taliao, nao se tratava propriamente de uma pena, mas de um 

instrumento moderador da pena. Consistia em aplicar no delinqiiente ou ofensor o mal que ele 

causou ao ofendido, na mesma proporcao. 

Foi adotado no Codigo de Hammurabi: 

§ 209 - Se alguem bate numa mulher livre e a faz abortar, devera pagar dez siclos 
pelo feto. 

§ 210 - Se essa mulher morre, entao devera matar o filho dele. 

Tambem encontrado na Biblia Sagrada, em Levitico 24, 17, "todo aquele que feri 

mortalmente um homem sera morto". 

Assim como na Tabua VI I , 11, da Lei das XI I Tabuas: "Se alguem fere a outrem, que 

sofra a pena de Taliao, salvo se houver acordo". 

Partindo para a analise de mais uma das fases caracteristicas no desenvolvimento 

social da pena, apresenta-se a fase divina, como um direito penal impregnado de sentido 

mistico desde os seus primordios, ja que se devia reprimir o crime como satisfacao aos 

deuses pela ofensa praticada no grupo social. 

E o aparecimento de um poder social capaz de impor aos homens normas de conduta 

e castigo. O principio que domina a repressao e a satisfacao da divindade, ofendida pelo 
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crime. Pune-se com rigor, antes com notoria crueldade, pois o castigo deve estar em relacao 

com a grandeza do deus ofendido. 

E o direito penal religioso teocratico e sacerdotal. Um dos principals codigos e o da 

India, de Manu. Tinha por escopo a purificacao da alma do criminoso, atraves do castigo, para 

que pudesse alcancar a bem-aventuranca. 

Ao lado da severidade do castigo, ja apontada assinalava esse direito penal, dado seu 

carater teocratico, o ser interpretado e aplicado pelos sacerdotes. 

Nao podendo explicar os acontecimentos que fugiam do cotidiano (chuva, raio, 

trovao) os homens primitivos passaram a atribui-los a seres sobrenaturais que premiavam ou 

castigavam a comunidade pelo seu comportamento. 

Com a queda do imperio romano, no seculo IV, e a conquista dos povos germanicos 

sobreveio o direito germanico, £orem) sob forte(mfluencia)da igreja e o seu direito canonico, 

pela qual a vinganca divina era exercida a proporcionalidade do pecado. 

Conseqiientemente no seculo XV, com a queda da Constantinopla e o 

desaparecimento do feudalismo, surge a idade moderna, e consigo varias guerras religiosas, 

tendo como resultados a pobreza generalizada, apresentando o estado nessa fase a funcao de 

heterocomposicao, embora ainda resta influencia da igreja.Enfim e a fase onde o Estado 

tornou-se forte e chamou para si a aplicacao da pena, que perde seu cunho religioso, 

assumindo uma finalidade politica. 

No periodo de transicao feudal ao capitalismo a igreja perde parte de seu poder sendo 

agora a imagem do onipotente transferido ao monarca, que significava o estado e era 

reconhecida pelos suditos a quern deferia o poder de castiga-lo. Em confronto com os 

periodos anteriores representa grande progresso, porque o interesse coletivo sobrepuja o 

interesse individual. 

Pune-se com rigor extremado, com crueldade e dureza. A pena visava intimidar pelo 

terror, a morte era uma sancao largamente defendida e aplicada por motivos que hoje sao 

considerados pela punicao, mas o soberano (rei, principe, regente). Este exercia sua 

autoridade em nome de Deus e cometia inumeras arbitrariedades. 

A pena de morte era uma sancao largamente difundida e aplicada por motivos que 

hoje sao considerados insignificantes. Usava-se mutilar o condenado, confiscar seus bens e 

extrapolar a pena ate os familiares do infrator. 

Embora a criatura humana vivesse aterrorizada nessa epoca, devido a falta de 

seguranca juridica, verifica-se avanco no fato de a pena nao ser mais aplicada por terceiros, e 
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sim pelo Estado insignificantes. Nao era mais o ofendido ou mesmo os sacerdotes os agentes 

responsaveis pela aplicacao da pena. 

E importante analisar nesse historico das penas, o chamado periodo humanitario, 

iniciado no seculo XVII I , tinha seu significado no movimento (jurisconsultos, magistrados, 

filosofos, parlamentares, tecnicos em Direito e legisladores) das ideias contra a crueldade do 

Direito Penal vigente. 

O movimento visava, sobretudo, o respeito a personalidade humana, fundado em 

sentimentos de piedade e compaixao pela sorte dos que eram submetidos ao terrivel processo 

penal e ao regime carcerario entao existente. 

O interprete desse anseio foi Cesare Bonesana, Marques de Beccaria, escreveu seu 

famoso livro Dei delitti e delle pene (1764), que tanta repercussao iria causar. Nao era jurista, 

mas filosofo, discipulo de Rousseau e Motesquieu. Sua obra assenta-se no contrato social e 

logo, de inicio, chama a atencao para as vantagens sociais que devem ser igualmente 

distribuidas, ao contrario do que sucedia. No paragrafo segundo, afirma que as penas nao 

podem passar dos imperativos da salvacao publica. A seguir, sustenta que so as leis cabe 

cominar penas e somente o legislador as pode elaborar. 

Diante do arbitrio judicial, impugna a interpretacao da lei pelo magistrado, 

acrescentando que "nada mais perigoso do que o axioma comum, de que e preciso consultar o 

espirito da lei", o que evidentemente e insustentavel, mas que se explica como reacao a 

arbitrariedade e a injustica reinantes. Investe contra a obscuridade das leis, que deviam ser 

escritas em linguagem vulgar e nao em latim, como era de costume. 

Nesta obra sao pontos analisados: combate a tortura nos interrogatorios e 

julgamentos; fala sobre a duracao dos processos, que deve variar conforme a importancia do 

crime, e bate-se pela moderacao das penas. Opoe-se a execucao capital, que deve ser 

substituida pela prisao perpetua; defende o banimento e impugna o confisco e as penas 

infames. Prega a celebridade e certeza do castigo, o que constitui verdade incontestavel: 

"Quanto mais pronta for a pena e mais perto seguir o delito, tanto mais justa e util ela sera?"; 

aconselha a proporcao entre ela e o delito; e passa a examinar, em sucessivos capitulos, 

diversas figuras delituosas (lesa-majestade, violencias, injurias, duelos, roubo, contrabando, 

falencia e infracoes contra a tranqiiilidade publica). 

Nos ultimos capitulos, ocupa-se de fontes gerais de erros e injusticas nas legislacoes, 

do espirito da familia, do espirito do fisco e dos meios de prevenir os crimes. 
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Apos o periodo humanitario, novos rumos para o direito penal sao tracados e que se 

ocupam com o estudo do homem delinquente e a explicacao causal do delito. Quern primeiro 

os apontou foi um medico, Cesar Lombroso em 1875. 

Ao inves de considerar o crime como fruto do livre arbitrio e entidade juridica, tem-

no qual manifestacao da personalidade humana e produto de varias causas. A pena nao possui 

fim exclusivamente retributivo, mas, sobretudo, de defesa social e recuperacao do criminoso, 

necessitando, entao, ser individualizada, o que evidentemente supoe o conhecimento da 

personalidade daquele a quern sera aplicada. 

O ponto nuclear de Lombroso e a consideracao do delito como fenomeno biologico e 

o uso do metodo experimental para estuda-lo. Foi o criador da antropologia criminal. Ao seu 

lado surgem Ferri, com a sociologia criminal, e Garafalo, no campo juridico, com sua obra 

Criminologia, podendo os tres ser considerados os fundadores da escola positiva. 

1.3 Historico das prisoes no Brasil: 

Segundo Fragoso (2002, p. 299), "a prisao como pena e de aparecimento tardio na 

historia do direito Penal". No Brasil nao foi diferente. A principio, no sentido de carcere, onde 

os acusados permaneciam temporariamente a espera da condenacao. Essa situacao perdurou, 

passando pelas Ordenacoes Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, acrescidas das leis 

extravagantes, baseando-se na brutalidade das sancoes corporais e na abundancia absurda de 

ilicitos, ate a introducao do Codigo Criminal do Imperio do Brasil, em 16 de dezembro de 

1830, sancionado por D. Pedro I . 

O codigo criminal do Imperio reduzia a quantidade para somente tres infracoes: 

insurreicao de escravos, homicidio agravado e latrocinio. 

De acordo com Rene Ariel Doti (apud COSTA, 2004), o Codigo Criminal do 

Imperio "(•••) florescendo em bases de justica e equidade, constitui um documento de 

admiravel interesse das forcas plasmadas pelas ruas contra Portugal, pelo reconhecimento das 

ideias liberals que dominavam a Inglaterra, a Franca, os Estados Unidos e outros paises". 

O referido autor ainda afirma que no novo Codigo: 
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[...] a prisao como autentica pena ingressava nos costumes brasileiros nao como um 
simples instrumento de protecao de classe dominante, mas tambem passaria a ser 
vista como fonte de emenda e de reforma moral para o condenado. A preocupacao 
em tomo do regime penitenciario mais adequado traduziu o empenho de 
acompanhar o progresso revelado em outros paises. 

O Codigo do Imperio e o reflexo, no Brasil, das profundas modificacoes ocorrentes 

na Europa, projetados pelas novas correntes de pensamento. 

Com a Abolicao da Escravidao, em 1888, e a Proclamacao da Repiiblica, em 1889, 

realizam-se sensiveis mudancas no Codigo penal. O novo Codigo, de 1890, previa as 

seguintes modalidades: prisao celular; reclusao; prisao com trabalho obrigatorio; prisao 

disciplinar. Cada uma cumprida num estabelecimento especifico. 

No entanto os estabelecimentos ja se encontravam em pessimas condicoes, de acordo 

com o que relata lemos de brito, baseado em visitas aos principals presidios do pais. 

Conforme Falconi (apud COSTA, 2004): 

[...] neste momento, o sistema presidial abarca tres modalidades de prisao: a 
ocorrencial ou policial, que e a detestavel prisao temporaria, a prisao rocessual, que 
se realiza via prisao em flagrante e prisao preventiva, e a prisao judicial, que e a 
propria condenacao, indiferente se com ou sem transito em julgado. 

Porem, devido a precaria situacao dos estabelecimentos, todos os presos se 

misturavam no mesmo espaco fisico, nao possibilitando a distincao entre o preso correcional, 

o processual e o condenado. 

Em 1932, devido a dificuldade de aplicacao e ate de conhecimento das inumeras leis 

extravagantes existentes, e promulgado o Decreto n°. 22.213 de 14 de dezembro, o qual 

promovia a consolidacao das leis penais. 

Em 31 de dezembro de 1940 e publicado o novo Codigo Penal (Decreto lei n°. 2.848 

de 7 de Dezembro de 1940) atraves do qual as penas foram simplificadas em duas categorias: 

principals, que se subdividiam em reclusao e detencao (que sao as especies da pena privativa 

de liberdade) e multa; e as penas acessorias, que se subdividiam em perda de firncao, 

interdicao de direitos e publicacao de sentencas. Desde entao, muitos avancos ocorrem na 

legislacao, relacionados a protecao do individuo, moderando o poder punitivo do Estado. 

Porem, pouco se buscou como alternativa a pena de prisao. O nosso Codigo Penal vem 

mantendo-a como principal forma de punicao e defesa da sociedade. 
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Em sua obra, Martins ressalva a reforma penal de 1984. Conforme o ilustre autor, 

Juiz de direito no Estado de Santa Catarina, "sabendo-se das mazelas que advem da simples 

aplicacao da pena de prisao, dos problemas que decorriam do encarceramento, tanto em 

funcao das superlotacoes e da obvia concorrencia de promiscuidades e desrespeito aos mais 

comezinhos principios de relacionamento humano, como a inexistencia de um programa de 

acompanhamento, aconselhamento, educacao e encaminhamento do preso a um novo 

caminho, ampliou-se, com a Lei n° 7.209/84, o leque dos tipos de penas aplicaveis no pais. 

Estatui-se no art. 32, Codigo Penal, que as penas eram privativas de liberdade, as restritivas de 

direito e a multa". 
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CAPITULO 2 SISTEMAS PENITENCIARIOS CLASSICOS 

Os chamados "Sistemas Penitenciarios Classicos" que prosperam nos Estados 

Unidos e na Europa serviram de modelo para o mundo, a partir do Seculo XIX. Foram 

tambem incitados por organizacdes comunitarias objetivando suavizar a vida dos condenados 

nas prisoes. Esses estabelecimentos nao sao apenas um antecedente importante dos primeiros 

sistemas penitenciarios, como tambem marcam o nascimento da pena privativa de liberdade, 

superando a utilizacao da prisao como simples meio de custodia. Acompanhando a sua 

evolucao, examinaremos a seguir os sistemas os seguintes sistemas penitenciarios classicos 

que foram assim idealizados e intitulados. 

2.1 Sistema Penitenciario Pensilvanico ou Celular 

Esse sistema foi implantado na Ecestem Penitenteary na Philadelphia em 1829. Cuja 

construcao foi inspirada na Penitenciaria Panopticon idealizada por Jeremias Benham, na 

Inglaterra. 

A base desse modelo era o isolamento celular, com trabalho no interior da cela, 

separando os presos para evitar promiscuidade e fazer com que todos meditassem sobre seus 

crimes com o objetivo de melhorar pessoal. Tal sistema tinha ainda as seguintes 

particularidades: freqiiente leitura da biblia; proibicao de receber visitas; isolamento absoluto 

e constante do condenado, trabalho da consciencia para que a punicao fosse temida. 

Uma das inumeras criticas a ser observada quanto a esse sistema esta relacionada no 

que confere ao tratamento oferecido aos presos, pois tais tratamentos agrediam a propria 

natureza do homem sem a menor chance de propiciar a reinsercao social do condenado. Em se 

pondo uma verdadeira crueldade, alem de ser, segundo alguns, um regime extremamente 

oneroso. 

2.2 Sistema Auburniano 
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Uma das racoes que levaram ao surgimento do sistema auburniano foi a necessidade 

e o desafio de superar as limitacoes e os defeitos do regime celular. Implantado da 

Penitenciaria de Auburn em Nova Iorque, a partir de 1818. Os prisioneiros podiam receber 

visitas, nem mesmo de familiares e eram proibidos exercicios e distracoes de qualquer especie 

com direito apenas a rudimentar instrucao e aprendizado proporcionados pelos funcionarios 

da prisao. Os prisioneiros de Auburn estavam divididos em tres categorias. Diante do exposto 

fica essencial analisa-se essa divisao. 

A primeira categoria era composta pelos mais velhos e persistentes delinqiientes, aos 

quais se destinou um isolamento continuo; na segunda situavam-se os menos incorrigiveis; 

somente eram destinados as celas de isolamento tres dias na semana e tinham permissao para 

trabalhar; na terceira categoria era integrada pelos que davam maiores esperancas de serem 

corrigidos. A estes somente era imposto o isolamento noturno, permitindo-lhes trabalhar 

juntos durante o dia, ou sendo destinados as celas individuals um dia na semana. As celas 

eram pequenas e escuras e o ambiente nao propiciava o trabalho dos presos. Foucault nao 

aceita o modelo auburniano como instrumento propiciador da reforma ou a correcao do 

delinqtiente, tal como consideram os mais otimistas; ao contrario, considera-o um meio eficaz 

para a imposicao e manutencao do poder. Nesse sentido afirma que: "este jogo de isolamento, 

de reuniao sem comunicacao e da lei garantida por um controle ininterrupto deve readaptar o 

criminoso como individuo social: educa-o para uma atividade util e resignada, e lhe restitui 

alguns habitos de sociabilidade". 

Quanto ao aspecto negativo do sistema auburniano - uma de suas caracteristicas -

pode-se analisar o rigoroso regime disciplinar aplicado. A importancia dada a disciplina deve-

se, em parte, ao fato de que Silent System acolhe (Sistema silencioso) apresentar como 

caracteres um estilo de vida militar. A razao e simples: a nova instituicao necessita organizar 

e gerir uma vida coletiva complexa. A influencia da disciplina e da mentalidade militar tem 

sido uma constante nas prisoes, desde sua origem. Insiste-se na necessidade de as prisoes nao 

adotarem uma mentalidade militar tem sido uma constante nas prisoes, desde sua origem. 

Insiste-se na necessidade de as prisoes nao adotarem uma mentalidade castrense, embora 

persista essa influencia nos sistemas penitenciarios de muitos paises, especialmente no Brasil. 

Tradicionalmente se criticou no sistema auburniano, a aplicacao de castigos crueis e 

excessivos. Esses castigos refletem a exacerbacao do desejo de impor um controle estrito, 

uma obediencia irreflexiva. No entanto, considerava-se justificavel esse castigo porque se 

acreditava que propiciaria a recuperacao do delinquente. 
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2.3 Sistemas Progressives 

No decurso do seculo XIX impoe-se definitivamente a pena privativa de liberdade, 

que continua sendo a espinha dorsal do sistema penal atual. O predominio da pena privativa 

de liberdade coincide com o progressive abandono da pena de morte. 

O apogeu da pena privativa de liberdade coincide igualmente com o abandono dos 

regimes celular e Auburniano e a adocao do regime progressivo. A essentia deste regime 

consiste em distribuir o tempo de duracao da condenacao em periodos, ampliando-se em cada 

um os privilegios que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta. Outro aspecto 

importante e o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se a sociedade antes do termino da 

condenacao. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende construir um 

estimulo que este regime, em razao da boa disposicao animica do intemo, consiga 

paulatinamente sua reforma moral e a preparacao para futura vida em sociedade. 

O regime progressivo significou, inquestionavelmente, um avanco penitenciario 

consideravel. Ao contrario dos regimes Auburniano deram importancia a propria vontade do 

recluso, alem de diminuir significativamente o rigorismo na aplicacao da pena privativa de 

liberdade. 

2.3.1 Sistema Progressivo Ingles 

Esse sistema surgiu na Inglaterra, em 1840, motivada pelas deficiencias correcionais 

e reformadoras do Modelo Pensilvanico e do Modelo Auburniano. Sua origem e atribuida ao 

capitao da Marinha real inglesa Alexande Maconochie que, sensibilizado com as pessimas 

condicoes dos presos. . Esse novo modelo foi chamado de Mark Systen, na prisao da Ilha de 

Norfolk, na Austria, onde era o diretor, e la cuidava dos presos deportados pela justica da Gra-

Bretanha. O Mark Systen estabeleceu uma forma de indeterminacao da pena, que era medida 

em razao do trabalho, da boa conduta do condenado e levando em conta a gravidade do delito 

praticado. Com base nesses tres fatores, eram atribuidas marcas ou vales, diariamente numero 

de marcas ou vales, ao obter um determinado numero de vales (especies de pontos marcados) 

o condenado era posto em liberdade. O sistema alcancou excelentes resultados, por isso 
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passou a ser aplicado em toda a Inglaterra, Com Adocao de tres periodos progressivo, dai o 

nome Modelo Progressivo. Mister se faz analisar cada um desses periodos. 

O primeiro periodo progressivo caracterizado pelo isolamento celular diurno e 

noturno-chamado periodos de provas, que tinha a finalidade de fazer o apenado refletir sobre 

seu delito. O condenado podia ser submetido a trabalho duro e obrigatorio com regime de 

alimentacao precaria, 

Conseqtientemente o segundo periodo progressivo, caracterizado pelo trabalho em 

comum sob a regra do silencio, durante esse periodo o apenado era recolhido a um 

estabelecimento denominado Public Workhouse, sob o regime de trabalho em comum com a 

regra do silejicjo absoluto, durante o dia e mantendo-se em segregacao no tumo noturno. 

E finalmente o terceiro periodo, denominado periodo da liberdade condicional, aqui 

o condenado possuia uma liberdade limitada, posto que devesse obedecer a linha de vigencia 

por um periodo determinado. 

Passando esse periodo sem nada que determinasse a sua revogacao o condenado 

obtinha a sua liberdade de forma definitiva. 

2.3.2 Sistema de Maconochie/Progressivo Irlandes 

O sistema progressivo, em seus diversos aspectos, procura corresponder ao desejo de 

liberdade dos reclusos, estimulando-lhe a rotina saudavel rumo a sua liberdade. Encontra-se 

nesse sistema a grande diferenca entre s sistema progressivo e o sistema Pensilvanico e 

Auburniano, que somente pretenderam disciplinar o regime interior das prisoes e a eventual 

correcao dos reclusos no transcurso do tempo prefixado na sentenca. 

Walter Crofton, diretor das prisoes na Irlanda, tido por alguns como o verdadeiro 

criador do sistema progressivo, fez a introducao desse sistema na Irlanda, com uma 

modificacao fundamental, dando origem ao que determinou o sistema irlandes. Crofton 

querendo preparar o recluso pra o seu regresso a sociedade introduziu uma ideia original que 

foi o estabelecimento das prisoes intermediarias. Na verdade tratava-se de um periodo 

intermediario entre as prisoes e a liberdade condicional, considerada como meio de prova da 

aptidao do apenado para a vida em liberdade. 

O regime Irlandes ficou, assim, composto de 04 (quatro) fases merecedoras de 

alguma s consideracoes: Assim a primeira fase conhecida como fase diurna e notuma, 
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mesmos termos do sistema ingles, sem comunicacoes, com alimentacao reduzida, era 

cumprida nas prisoes centrais ou locais. 

A segunda fase, do sistema Irlandes, conhecida como reclusao celular noturna e 

trabalho diurno em comum, tinha por caractere obrigacao de se manter rigoroso silencio. Nao 

apresentando aqui, qualquer novidade em relacao ao Sistema Ingles. 

Finalmente a ultima fase do sistema progressivo irlandes, era a fase de liberdade 

condicional tambem com as mesmas caracteristicas do sistema Ingles, recebendo uma 

liberdade com restricoes, e que com passar do tempo e o cumprimento das condicoes 

impostas, obtenha finalmente a liberdade definitiva. 

2.4 Sistema Montesino 

Esse sistema foi idealizado pelo Coronel Manoel Montesinos y Molina. Quando foi 

nomeado, em 1835, Governador do Presidio de Valencia, na Espanha onde procurou 

implantar um diferente e eficiente regime prisional, cujo exito lhe valeu o reconhecimento 

pelo grande esforco compreendido em busca de um exercicio humanitario na prisao. Seu lema 

era: "os maus tratos irritam mais do que corrigem e afogam os ultimos alentos da 

moralizacao". De sorte que o mesmo advogava a funcao reeducativa da pena e que, por isso 

mesmo, preocupa-se em oferecer um tratamento humanitario, com trabalho remunerado, sem 

castigos corporais e a aplicacao de regras orientadoras da execucao, precursoras dos codigos 

corporais e a aplicacao de regras orientadoras da execucao, precursoras dos codigos e 

regulamentos penitenciarios da atualidade. 

As caracteristicas do Sistema de Montesinos sao: Nao admitiu o regime celular, 

porque alem de gerar a "mortificacao do apenado", nao permitia a socializacao em absoluto 

isolamento; Influi eficazmente no espirito dos reclusos com menos castigo e mais autoridade 

moral; Procurou o equilibrio entre o exercicio da autoridade e a missao pedagogica, com 

vistas a correcao do recluso; Nenhuma sancao disciplina deveria ter carater infamante; O 

poder de disciplina estava em conformidade com o principio da legalidade, por isso instituiu 

um Codigo Interno com regulamento para os presos; Ocupava o preso com trabalho por ser o 

melhor instrumento para se conseguir o proposito reabilitador da pena; O trabalho do preso 

era remunerado para despertar o seu interesse por alguma atividade produtiva; Considerar 

Benefica a integracao de grupos de presos mais ou menos homogeneos, quer dizer, sem rigida 
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separacao entre perigosos e nao perigosos, nao encontrando nenhum inconveniente nessa 

mixagem, pois entendia que os "bons" poderiam auxiliar os 'maus' no estimulo a modificacao 

do interior humano. 

2.5 Sistema Borstal 

O estabelecimento do tipo Borstal, implantado para jovens delinqiientes, na 

Inglaterra, em 1902, merece tambem destaque na trajetoria dos Sistemas Penitenciarios 

Classicos. 

A prisao Borstal ficava no condado de Kent, inaugurada desde 1893 para presos 

adultos, que la ficavam em condicoes pessoais nao recomendaveis. Com a reforma. Borstal se 

transformou em uma prisao para delinqiientes, entre 16 e 21 anos, bem adaptada para oferecer 

instrucao moral e profissional aos presos. 

O grande avanco do Sistema Borstal foi o pioneirismo no modelo de regime 

penitenciario aberto na Inglaterra. Isso comecou quando, em 1930, um grupo de jovens preso 

se deslocou para um acampamento na cidade de Nottinghamshire e la construiu uma moradia 

para eles e para os que viessem posteriormente. Os proprios presos concebiam a moradia 

como prisao. 

Estava, assim, semeada a primeira casa penal aberta, bem acolhida pela comunidade, 

tanto que, nos anos posteriores, o proprio governo apoiou a fixacao de outras unidades do 

Borstal, o mesmo perfil, para jovens delinqiientes na Inglaterra. 

Denota-se nesta retrospectiva acima, a louvavel disposicao de se conseguir resultados 

satisfatorios pela via da prisao. Nao ha duvida de que enorme foi o esforco dos Sistemas 

Penitenciarios Classicos, no sentido de adotar modelo de privacao de liberdade com 

crescentes iniciativas, visando aliviar o pesadelo de continua violacao dos direitos humanos 

nos carceres e possibilitando, igualmente, a real correcao dos delinqiientes. 

Veja-se que os Sistemas Penitenciarios Classicos serviram de ponte para a orientacao 

do tratamento prisional, desenvolvido no seculo XX, sob a egide de duas vertentes. 1) 

individualizacao cientifica da pena e de sua execucao com metodos de investigacao e 

conhecimento de personalidade do preso; 2) administracao penal sustentada pelas opcoes de 

regime fechado, regime semi-aberto e regime aberto de cumprimento de pena. 
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Certamente, os resultados praticos nao geraram as mais produtivas e infaliveis 

experiencias, todavia, a nosso ver, valeu a contribuicao desses Sistemas Classicos, como 

desse modelo era o isolamento celular, com trabalho no interior da cela ingrediente merecedor 

de reconhecimento, na luta incessante em busca de prestigio para o processo regenerador que 

a anormalidade prisional nao permite alcancar. Depois, o que tambem se entende como 

relevante o entendimento do Professor Cesar Barros Leal. 

E possivel ver, na trajetoria aqui descrita sucintamente, que sua funcao, sua meta 
sofreu mudanca ao longo do tempo. Se no inicio, a finalidade era apenas de 
retencao, de custodia, passou a ser vista como pena propriamente dita, como 
retribuicao, como teor intimidativo e sentido correcional, A proposta de penitencia 
perdeu o significado; dela nao mais se cogita. 

2.6 Sistema Penitenciario Brasileiro 

Logo apos a avaliacao dos modelos classicos penitenciarios, iniciando-se nas 

consideracoes basicas sobre o sistema Pensilvanico ou celular apresentando se como fator 

caracterizador o isolamento celular, posteriormente aparece o sistema penitenciario 

Auburniano, surgido da necessidade e do desafio de superar as limitacoes e os defeitos do 

regime celular. No decurso do seculo XIX impoe-se definitivamente a pena privativa de 

liberdade. Onde o seu apice coincide igualmente com o abandono dos regimes celular e 

Auburniano e a adocao do regime progressivo, subdividindo-se em regime progressivo ingles, 

surgido na Inglaterra, em 1840 e o regime progressivo irlandes. Em 1835, nasce na historia 

do direito penitenciario classico o sistema de Montesinos idealizado pelo Coronel Manoel 

Montesinos y Molina que atraves de sua nomeacao a governador do Presidio de Valencia, na 

Espanha procurou implantar um diferente e eficiente regime prisional, caracterizado 

introducao de fatores humanitarios na prisao. Em 1902, implantado para jovens delinqiientes, 

na Inglaterra, merece tambem destaque na trajetoria dos Sistemas Penitenciarios Classicos, o 

sistema de Brostal, 

O aparecimento da prisao como pena foi tardio na legislacao brasileira a principio, 

no sentindo de Carcere, ficando o delinqiiente temporariamente ate a sua condenacao. 

Assim, essa situacao temporaria de espera, perdurou por todas as ordenacoes 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Em 1830, em 16 de dezembro surge na legislacao o codigo 
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criminal sancionado por D. Pedro I , sendo esse codigo um reflexo das profundas modificacoes 

decorrentes da Europa, projetados pelas novas correntes de pensamento. 

Em 1832, devido a dificuldade na aplicacao e ate de conhecimento do grande numero 

de leis penais esparsas e promulgado o decreto n°. 2.213, sendo este o grande promovedor na 

consolidacao das leis penais. Toda essa evolucao no decorrer do tempo acabou por propiciar a 

formacao do sistema prisional brasileiro, onde fica salutar a analise de algumas consideracdes 

gerais. 

O Sistema Penitenciario Brasileiro, disciplinado na forma da esfera cientifica e 

autonomia do Direito Penitenciario traduzido pelo conjunto de normas juridicas relativas ao 

tratamento do preso e ao modo de execucao da pena privativa da liberdade, tem seus 

parametros fixados na chamada Lei de Execucoes Penais (LEP). (LEI de na7. 210, de 1 de 

julho de 1984), a qual ja no seu art. l a , define claramente seus objetivos. 

Art. 1° - A execucao penal tem por objetivo efetivar as disposicSes de sentenca ou 
decisao criminal e proporcionar condicao para a harmonia integracao social do 
condenado e do internado. 

Desta forma, pode se entender claramente que na forma do conteudo deste diploma 

legal, que nao se trata apenas de um direito voltado a execucao das penas e medidas de 

seguranca privativas de liberdade, como tambem as medidas assistenciais, curativas e de 

reabilitacao do condenado, o que leva a conclusao de ter-se adotado em nosso direito positivo 

o criterio da autonomia de um Direito de Execucao Penal ao inves do restrito de Direito 

Penitenciario. 

A descricao mais detalhada sobre as normas prisionais brasileiras, ou pelo menos, 

suas aspiracoes para o sistema prisional pode ser encontrada na Lei de Execucao Penal (LEP). 

Adotada em 1984, a LEP e uma obra extremamente moderna de legislacao; reconhece um 

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

tratamento individualizado, protegendo os direitos substantivos e processuais dos presos e 

garantindo assistencia medica, juridica, educacional, social, religiosa e material. Vista como 

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

condenada. Alem de sua preocupacao com a humanizacao do sistema prisional, tambem incita 

juizes a fazerem uso de penas alternativas como servicos comunitarios e suspensao 

condicional. 
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Dai pode concluir que a materia penal nao esta, ate hoje, totalmente contida na 

codificacao, pelo contrario, inumeras sao as leis especiais, aquelas que se destinam a 

determinadas situacoes ou terminadas classes, que tratam de assuntos de area penal. 

O sistema Penitenciario Brasileiro privilegia um sistema progressivo, consagrado 

pelo Codigo Penal de 1940. O sistema progressivo da execucao adota os criterios da 

objetividade e subjetividade, fazendo com que o sentenciado inicie o cumprimento de sua 

pena em determinado regramento carcerario, caminhando, progredindo, do mais rigoroso ao 

mais brando, pelos regimes fechado, passando ao semi-aberto e depois para o aberto. 

O livramento condicional tem importante papel nesse contexto, pois antecipa a 

liberdade, mediante condicoes que devam ser cumpridas pelo libertado, objetivando ao final, 

que o condenado realmente seja reintegrado a sociedade. 

Assim, o condenado que ingressa numa penitenciaria para inicio do cumprimento de 

sua pena, o faz no regime fechado, ou na colonia agricola ou industrial, no regime semi-

aberto, para ao final passar ao regime aberto, transferindo-se para a casa de albergado. 

O mecanismo basico para a chamada progressao, ou seja, para que o homem possa 

passar a um regime menos severo, reside primeiramente em ter cumprido 1/6 de sua pena, 

desde que primario. 

2.7 Regimes Prisionais. 

O codigo penal mantem a distincao entre reclusao e detencao. Essa diferenca e 

puramente formal no que diz respeito a execucao da pena, com a unica excecao de nao se 

possibilitar na pena de detencao, o regime inicial fechado. 

Adotando o sistema progressivo na execucao das penas privativas de liberdade, 

estabelece a lei 03 (tres) regimes; o regime fechado, o regime aberto, o regime semi-aberto. 

Assim cumpre-se a pena em regime fechado em penitenciaria de seguranca maxima 

ou media, em regime semi-aberto em casa de albergado ou estabelecimentos adequados. 

Por regra especial, a pena de prisao simples, aplicada ao autor da contravencao so 

pode ser cumprida em regime semi-aberto ou aberto. Impossivel, pois, ser fixado para ela o 

regime fechado. 
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2.7.1 Regime Fechado 

0 regime fechado e imposto quando a execucao da pena privativa de liberdade e 

realizada em estabelecimento de seguranca maxima ou media, isto representa que sao 

empregados todos os meios para se evitar a fuga do preso. Os criterios de cumprimento de 

pela forma progressiva estao previstos no art.33, §2°, do Codigo Penal, que estabelece initio 

de cumprimento da pena no regime fechado para os condenados a penas superiores ha oito 

anos, bem como os reincidentes. 

2.7.2 Regime Aberto 

Quanto ao regime aberto, este sem qualquer mecanismo de seguranca e baseado no 

senso de responsabilidade do condenado. 

Os estabelecimentos adequados para o regime abertos sao as Casas do Albergado ou 

estabelecimento adequado, caracteriza-se por ser a ponte entre a sociedade fechada para a 

sociedade aberta, para a liberdade. 

Este regime destina-se ao condenado nao reincidente, cuja pena seja igual ou inferior 

a quatro anos. Lamentavelmente, este regime nao tem atendido as fmalidades preconizadas 

pelo legislados, pois os municipios nao mantem casas de albergados, impondo assim, que 

nosso tribunal tenha que autorizar a prisao albergue domiciliar, na qual o condenado cumprira 

sua pena na propria casa, o que se apresenta como um paliativo porquanto os carceres estao 

lotados e caracteriza-se constrangimento ilegal manter-se o homem em regime mais severo 

quanto tem direito ao mais brando. 

Para exemplificar a posicao jurisprudential, trazemos a colacao um julgado, da lavra 

do eminente Relator Renato Nalini, oriundo do Habeas Corpus n. 138.767-3, do Egregio 

Tribunal de justica do Estado de Sao Paulo, no qual se verifica a oportunidade do paciente 

aguardar no regime aberto domiciliar, ate o surgimento de vaga no regime semi-aberto, 

conforme se reproduz: 
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Execucao. Regime semi-aberto. Ausencia de vaga. Concessao provisoria de o 
regime aberto domiciliar ate o surgimento de vaga no estabelecimento penal 
determinado. Ordem concedida para esse fim. Inexistindo vaga para cumprimento 
do regime prisional semi-aberto determinado na decisao, deve o condenado cumprir, 
provisoriamente, a pena em regime aberto ate que se providencie a vaga no 
estabelecimento adequado" (MJ, VER. Cons. Nac. Pol. Crim. e Penit., 1994, p. 112 
a 114). 

As regras do regime aberto obedecem ao disposto no art. 36 da LEP: 

O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do 
condenado. 

§1°. O condenado devera, fora do estabelecimento e sem vigilancia, trabalhar, 
freqiientar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido 
durante o periodo noturno e nos dias de folga. 

§2°. O condenado sera transferido do regime aberto, se praticar fato definido como 
crime doloso, se frustrar os fins da execucao ou se, podendo, nao pagar a multa 
cumulativa aplicada 

2.7.3 Regime Semi-Aberto 

Ja no regime semi-aberto, encontram-se os estabelecimentos mais flexiveis a 

seguranca, realizando-se o cumprimento da pena em colonias agricolas, ou industrial, ou 

similar. O processo de desaprisionamento e lento e gradual 

Pode iniciar o cumprimento da pena nesse regime, o condenado, nao reincidente, a 

pena superior a quatro anos e nao superior a oito, quando estaria mais proximo do regime 

fechado. 

As regras do regime aberto obedecem ao disposto no art. 35 da LEP: 

Aplica-se a norma do artigo 34 deste codigo, caput, ao condenado que inicie o 
cumprimento da pena em regime semi-aberto. 

§1°. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o periodo diurno, em 
colonia agricola, industrial ou estabelecimento similar. 

§2°. O trabalho externo e admissivel, bem como a freqiiencia a cursos supletivos 
profissionalizantes, de instrucao de segundo grau ou superior. 
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No tocante a progressao de regime, cabe ressaltar que pela reforma de 1984, da parte 

geral do Codigo Penal, o legislador patrio adotou a progressao de regime como favor para 

aproximar, paulatinamente, o homem segregado da liberdade, em etapas, pois, conforme 

salientou o ex-secretario de Estado da Administracao Penitenciaria de Sao Paulo. O 

Desembargador Jose de Mello Junqueira {apud LIMA, 2002, p. 145) aponta que "e dificil 

acreditar que o cativeiro treine um homem para a vida livre", assim, da mesma forma, o 

legislador pretendeu treinar o homem preso para a liberdade, libertando - o aos poucos, do 

regime mais grave para o mais leve ate a completa liberdade. 

No sistema progressivo encontra-se o regime fechado como o mais severo e, a partir 

dele, os regimes semi-abertos e o regime aberto, partindo-se do mais severo para o mais 

brando, salientando que o preso nao passa, necessariamente, pelos tres regimes, podendo em 

alguns casos, o preso comecar a cumprir a sua pena diretamente no regime semi-aberto e ate o 

no aberto conforme a pena imposta, porquanto se condenado a pena de ate 4 anos, pode o 

condenado cumpri-la integralmente no regime de 4 ate 8 anos, podera comecar o 

cumprimento da pena no regime semi-aberto; ja quando condenado a pena superior a 8 anos 

comeca cumpri-la no regime fechado. 

Portanto, os estabelecimentos penitenciarios sao construidos conforme a finalidade 

do regime prisional a que desse destinam em decorrencia da necessidade de se dispor de 

espacos e mecanismo compativeis com a seguranca adotada. 

Uma vez fixada pelo juiz na sentenca, o regime inicial de cumprimento de pena nao 

pode ser alterado pelo juiz da execucao, salvo nos casos de progressao ou de regressao. 

O instituto da progressao determina que a pena privativa de liberdade seja executada 

em forma progressiva com a transferencia para um regime menos rigoroso, a ser determinado 

pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e 

ostentar bom comportamento carcerario, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 

respeitadas as normas que vedam a progressao. 

Sobre a progressao de regime, tambem e importante conhecer o teor dos seguintes 

enunciados do STF: 

Sumula 716 - Admite-se a progressao de regime de cumprimento de pena em 
aplicacao imediata de regime menos serevo nela determinada antes do transito em 
julgado as sentenca condenatoria. 
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Sumula 757 - Nao impede a progressao de regime da execucao da pena fixado em 
sentenca nao transitada em julgado o fato do reu encontrar-se em prisao especial. 

2.8 A Crise Atual do Sistema Penitenciario Brasileiro 

Como anteriormente ja dito, na sociedade moderna a prisao, vista como instituicao e 

forma primitiva atraves da privacao da liberdade e de reclusao do apenado dentro uma 

estrutura carceraria de um sistema penitenciario, como sustentaculo e base de seu sistema 

primitivo e aposentado como espaco humanizante em relacao ao vigente ate os fins do 

sec.XVII - que tinha por base os suplicios e as penalidades corporais desde sua implantacao 

demonstrou-se ineficiente e incompativel para cumprir os seus propositos legalmente 

formalizados, principalmente, aos que se referem a reinsercao do condenado, a sociedade 

numa perspectiva de ressocializacao daquele. 

Como efeito, a prisao com suas inegaveis falhas e deficiencias no cumprimento das 

funcoes que legalmente lhes sao atribuidas ao longo de sua existencia sempre foi alvo das 

mais variadas criticas. 

Na atualidade, entretanto, atribui-se uma enorme distancia entre os conflitos e 

contradicoes entre estrutura prisional e seus resultados concretos com os resultados que delas 

sao esperados em decorrencia de sua finalidade legalmente formalizada. 

Nao apenas, tem-se aumentado as criticas dirigidas contra o sistema penitenciario, 

como tambem tem conduzido a ideia de que o mesmo se encontra em crise, necessitando de 

um sistema prisional reformulado e diverse 

Quase que diariamente ve-se a imprensa noticiar a falta de vagas nos presidios e os 

estados precarios dos estabelecimentos ja existentes. Fatos que deterioram as expectativas de 

recuperacao dos presos. Tambem e sabido que o alto custo para criacao e manutencao dos 

estabelecimentos carcerarios determina terrivel desgaste da responsabilidade do governo pela 

questao. Porem, as solucoes possiveis sao diversas, todavia, o que mais falta e a vontade 

politica para determinar o fim do problema. 

O Brasil tem ao todo 511 estabelecimentos de confinamento somando 

aproximadamente sessenta mil vagas para presos, entretanto estao presos nesses 

estabelecimentos, representando deficit de setenta mil leitos. E ainda existem 275 mil 

mandados de prisao expedidos e nao cumpridos. Cada preso custa por mes para o cofre da 

nacao um total de 4,5 salarios minimos, sendo que o gasto geral do governo federal e estadual 



33 

e de sessenta milhoes num so mes (dados obtidos na tele conferencia do ministerio da justica, 

sistema penitenciario). 

A situacao dos presos e desanimadora em decorrencia da superlotacao dos 

estabelecimentos de carcere e a escassez de recursos financeiros para construcao e 

manutencao dos presidios. 

As prisoes brasileiras sao insoluveis corrompidas, superlotadas, esquecidas. A 

maioria dos seus habitantes, nao exerce o direito de defesa, milhares de condenados 

cumprindo penas em lugares improprios. 

O Relatorio da Caravana da Comissao dos Direitos Humanos da Camara dos 

Deputados por diversos presidios do pais, divulgado em setembro de 2000, aponta um quadro 

"fora da lei, tragico e vergonhoso", que invariavelmente, atinge gente pobre. Jovem e semi-

alfabetizado. Basta se pegar exemplos simples e rotineiros do nosso Brasil. 

No Ceara, os presos se alimentavam com as maos, e a comida "estragada" era 

distribuidas em sacos plasticos, que em Pernambuco, serviam para que detentos isolados 

pudessem defecar. 

No Rio de Janeiro, em Bangu I , penitenciaria de seguranca maxima, verificou - se 

que nao havia necessidade, oportunidade de trabalho e estudo ameacava a seguranca. 

Joao Farias Junior (1993, p. 48), demonstrando grande conhecimento sobre a 

situacao da crise nas prisoes, nos indica os principals males que assolam o sistema 

penitenciario brasileiro: A ociosidade - dos 100 mil presos, apenas 5% trabalham; Irrisoria 

remuneracao, nao obstante o minimo de 3A do salario minimo determinada pela lei de 

execucao penal; A promiscuidade - e conseqiiencia da superlotacao, por se reunirem numa 

mesma cela um amontoado de pessoas das mais variadas especies; A formacao de grupos 

mafiosos que sao comandados por lideres, que exercem poder de dominacao sobre os demais 

presos; Fugas, motins, greves, violencia, privilegios de certos presos e descriminacao de 

outros, corrupcao dos funcionarios, faltam de capacidade administrativa para gerencia o 

estabelecimento prisional, falta de verbas. 

Vejam-se as palavras de um detento do IPPS em agosto /2002 (LIMA, 2002, p. 145). 

Quando estoura a guerra dentro da cadeia, os gritos, o barulho infernal das barras de 
ferro, facas, o som das tropas em movimento, a danca da morte em passos drogados, 
me oprimem de tal maneira que fico quase surdo a voz de Deus. Enquanto estou 
aqui nem morro definitivamente , nem vivo plenamente, pois aqui dentro esta todo 
o meu passado e com ele sou obrigado a conviver todos os dias. Para romper com 
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o meu o meu passado aqui dentro so ha duas possibilidades; morrer ou matar, viver e 
sair, e eu prefiro a segunda opcao. 

A imagem do pais no exterior se deteriora: entidades internacionais de defesas dos 

direitos humanos tem simultaneamente condenado as terriveis condicoes de vida dos presidios 

brasileiros. O sistema e visto como um rastilho de polvora e fator de incentivo a violencia. 

Nao so pela desumanidade medieval que patrocina, mais pela absoluta de interesses politicos 

em relacao ao que acontece em seu interior. 

E forcoso concluir que alem de nao ressocializar o interno, o sistema penitenciario 

acabou-se transformando um fator permanente de tensao social. A questao vem sendo 

agravada com cenas corriqueiras ligadas a corrupcao e institucionalizada no interior de parte 

consideravel dos presidios espalhados no Pais. 
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CAPITULO 3 A PROPOSTA DE PRIVATIZAQAO: IMPORTAQAO DOS MODELOS 
ESTRANGEIROS. 

Diante da triste realidade e que se vem discutindo a privatizacao das prisoes, como 

uma alternativa de melhoria do sistema penitenciario brasileiro. 

A proposta de privatizacao apresentada em 1992, pelo entao Presidente do Conselho 

de Politica Criminal e Penitenciaria do Ministerio da Justica, professor Edmundo Oliveira, 

tem como base (1994, p. 54): "as modernas e recentes experiencias, que nesse sentido, vem 

sendo colocadas em pratica em estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos, da Franca, da 

Inglaterra, da Belgica e da Australia". Visa um processo de privatizacao sob a forma de gestao 

mista, envolvendo a administracao publica e a iniciativa privada. 

A questao, no entanto, e bastante polemica, pois inumeros pesquisadores e 

especialistas no assunto posicionam-se contrarios a privatizacao. Os argumentos sao 

inumeros. De acordo com Geisa de Assis Rodrigues (apud COSTA, 2004) "a utilizacao de 

experiencias estrangeiras deve ser muito cuidada ja que as realidades desses paises sao muito 

diferentes da nossa". 

Portanto, necessario se faz analisar alguns dos diferentes sistemas de privatizacao 

nos paises onde foram adotados, verificando a possibilidade de importacao dos modelos 

estrangeiros para o Brasil. 

3.1 A Privatizacao das Prisoes nos Estados Unidos 

A partir de meados da decada de 80 as primeiras iniciativas com prisoes privadas 

eram postas em pratica nos Estados Unidos da America (EUA). Primeiramente nas chamadas 

"prisoes de xerifes", onde eram acolhidos jovens presos provisoriamente por terem cometido 

pequenas infracoes. A partir dai, alguns Estados norte-americanos adotaram o modelo, 

estabelecendo regras contratuais, onde as empresas particulars administravam 

estabelecimentos penais de presos condenados a penas minimas ou medias e, eventualmente, 

condenados a penas elevadas, em estagio de cumprimento dos dois ultimos anos de sancao. 

Em seguida a experiencia foi sendo adotada em varios Estados dos EUA, como Texas, 

Arizona, California, Colorado, Ohio, Nova Iorque e Florida, onde os grupos particulars 
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cuidam, da seguranca, da saude, da educacao, do lazer e da alimentacao dos presos, alem de 

oferece-lhes trabalho, assistencia social, juridica e espiritual, prestando contas de suas 

atividades ao Governo e a justica atraves de relatorios periodicos. 

Varios estados dos Estados Unidos da America, como os ja citados, estao 

desenvolvendo esse tipo de experiencia, onde particulars dirigem e administram 

estabelecimentos penitenciarios, cuidando nao so da seguranca, mas tambem de atividades 

relacionadas a saude, a educa9ao, ao lazer e a alimenta9ao dos reclusos. 

Para melhor compreensao basta exemplificarmos, o caso da empresa americana, que 

administra a prisao de Kyle e responsabiliza-se inclusive com a seguran9a, tendo inumeros 

depoimentos dos presos, que se sentem mais seguros nessas penitenciarias, pois os mesmos ja 

passaram por prisoes publicas onde era presente motins e mortes. Alem do mais, nessa prisao, 

os proprios presos encontram se em atividades pedagogicas, servindo ja como base para seu 

retorno a sociedade. 

Ha tambem, outros sistemas de administ^ao de presidios. Em alguns, o Estado nao 

paga a hospedagem e a gestora do presidio explora a mao-de-obra dos presos, pagando a estes 

pouco mais de um quarto do salario minimo norte-americano. Alguns presos conseguem ate 

mesmo sustentar suas familias com o que recebem. Ha tambem a possibilidade de loca9ao dos 

presidios, onde o presidio e construido pela iniciativa privada e alugada ao Estado; e de 

terceiriza9ao, onde so a dire9ao e publica, sendo os demais servi90S prestados pela iniciativa 

privada. 

3.2 O Modelo Frances 

Ja o sistema de privatiza9ao prisional frances e bastante diverso do modelo norte-

americano. Na Fran9a, foi implantado o sistema de dupla responsabilidade (ou co-gestao), 

cabendo ao proprio Estado e ao grupo privado o gerenciamento e a administra9ao conjunta do 

estabelecimento prisional. Os principals aspectos desse sistema estao estipulados em contrato 

e estabelece que: ao Estado compete a indica9ao do Diretor-Geral; a empresa privada 

encarrega-se de promover, no estabelecimento prisional, o trabalho, a educa9ao, o transporte, 

a alimenta9ao, o lazer, bem como a assistencia social, juridica, espiritual e a saude fisica e 

mental do preso, recebendo por essas atividades cerca de 150 francos (25 dolares) por preso, 

por dia. 
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3.3 Outros Modelos 

Os paises que ja adotaram o sistema de prisoes privadas sao inumeros. Alem dos 

Estados Unidos e da Franca, tambem Portugal, Italia, Inglaterra e mais recentemente 

Australia. Porem, "embora tenham unidades prisionais privadas, estas sao minoria frente ao 

sistema estatal, e cada qual adota modelo diferente, com maior ou menor participacao do 

empreendedor privado". Isto se da porque cada pais deve adapta-lo as suas caracteristicas 

internas, as conveniencias administrativas e as disponibilidades financeiras. 

3.4 A Viabilidade Juridica no Brasil 

Compreendidos os aspectos gerais do sistema penitenciario terceirizado, fazendo uso 

de exemplos espalhados pelo mundo, pode se fazer coro ao entendimento de que esse 

fenomeno podera em muito contribuir para a melhoria da problematica do carcere no Brasil. 

Diante do exposto, a ideia adveio de reflexoes sobre as recentes e modernas 

experiencias que vinham sendo postas em pratica nas prisoes da Franca, Inglaterra, Australia e 

Estados Unidos. Os objetivos principals eram reduzir os encargos publicos (incluindo-se 

obrigacoes fiscais, trabalhistas e previdenciarios), introduzir no sistema prisional um modelo 

administrative de gestao moderna, atender ao mandamento constitucional de respeito a 

integridade fisica e moral do preso e aliviar a situacao de superpovoamento que atinge todo o 

sistema carcerario. 

Dita proposta estabelecia a criacao de um sistema penitenciario federal a quern 

caberia a responsabilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

fechado (estabelecimento de seguranca maxima), permanecendo para os Estados a 

responsabilidade pela execucao da pena privada de liberdade nos regimes semi-aberto e 

aberto. 

A admissao das empresas seria feita por concorrencia publica e os direitos e 

obriga9oes das partes seriam regulados por contrato. O setor privado passaria a prover 
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servicos penitenciarios intemos tais como alimentacao, saude, trabalho e educacao aos 

detentos, alem de poder construir e administrar os estabelecimentos. 

A administracao se faria em sistema de gestao mista, ficando a supervisao geral dos 

estabelecimentos com o setor publico, cuja atribuicao basica seria a de supervisionar o efetivo 

cumprimento dos termos fixados em contrato. 

Tal como os norte-americanos, o argumento central da proposta dizia respeito a 

suposta reducao de custos que a privatizacao acarretaria para os Estado e para os 

contribuintes. 

Posteriormente alguns Estados preocupados com a questao passaram a discutir 

isoladamente ate que o Estado do Parana tornou-se o pioneiro na implementacao do sistema 

de gerenciamento privado de presidios, criando a Penitenciaria Industrial de Guarapuava. 

Trata-se de um exemplo pioneiro de parceria entre a seguranca publica e privada na 

qual o presidio e administrado pelo governo estadual e os servicos de seguranca de hotelaria 

(vestuarios, alimentacao, educacao entre outros) ficam a cargo de uma empresa privada 

especializada na administracao de presidios. 

Embora o modelo de gestao publico-privada de estabelecimentos prisionais nao seja 

tao recente, em termos de experiencia em outros paises, tal ideia no Brasil enfrenta forte 

oposicao, principalmente dos operadores de direito. Para efeitos didaticos esses obstaculos 

podem ser divididos em obstaculos eticos, constitucionais e juridicos. 

Sob o aspecto etico-moral, a privatizacao do carcere e atitude reprovavel. Prisao e, 

sobretudo, sinonimo de sofrimento, uma das caracteristicas da pena. Por isso, e inconcebivel 

que possa uma empresa explorar comercialmente um sistema prisional baseado na obtencao 

do lucro as custas do sofrimento humano. 

Ao principio etico da liberdade individual, corresponde a garantia constitucional do 

direito a liberdade. Essa garantia reconhece, no ambito da ordem juridica, o comando etico 

segundo o qual nao sera normalmente valido a um homem exercer sobre o outro, qualquer 

especie de poder que se manifeste pela forca. A unica coacao moralmente valida e a exercida 

pelo Estado atraves da imposicao e execucao de penas ou outras sancoes. 

A discussao quando levada para o terreno etico e politico indica o fato de estar 

discutindo a possivel "eficacia produtiva" do setor privado no ambito penitenciario, num 

sistema claro de que estao variando as concepcoes politicas e as percepcoes eticas. Em 

qualquer caso, resulta francamente dificil crer que a eficacia produtiva de qualquer servico ou 

instituicao social possa ser medida em termos ou com criterios que estao sensivelmente 

divorciados dos valores politicos ou eticos. E, ademais, resulta totalmente impossivel desde a 
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perspectiva da legitimidade da assuncao do poder de castigar e fazer executar o julgado que o 

Estado reduza todo o complexo problema social, politico, filosofico e juridico da execucao 

penal exclusivamente a um problema de custo-beneficio. 

Vejamos o que diz o professor Jose Eduardo Faria (1992, p. 25) em relacao a 

pretensao de empresas de seguranca particular de privatizacao de presidios: 

Se o monopolio do exercicio legitimo da violencia fisica e o grande traco distintivo 
do Estado Moderno, para relembrar Max Weber, a abdicacao ainda que parcial desse 
monopolio, sob a forma de estabelecimentos penais privados e da gestao empresarial 
de homens desprovidos da maioria de sues direitos, geraria um situacao de incerteza 
e inseguranca expressa por uma perigosa dualidade entre poder publico e poderes 
privados. Na medida em que as empresas de seguranca exercem efetivamente suas 
atividades por meio da forca fisica, como impedi-las de estabelecer formas 
alternativas e autonomas de sancdes e de penas, com relacao aquelas previstas pelos 
codigos e pelas leis positivas no piano do Estado? 

E evidente que, em homenagem ao campo etico, fica caracterizada a necessidade de 

se cuidar do assunto de forma a valoriza-lo. Entretanto, as manifestacdes contrarias nao 

significam obstaculos a experimentacao de um sistema prisional privado em suas multiplas 

alternancias. A resistencia que ora se pode verificar neste ou naquele momento nao revela 

oposicao absoluta a proposta geral, que podera ser ajustada, aperfeicoada e acomodada ate 

que se possa admitir no quadro da analise etica a presenca da iniciativa privada na 

administracao dos presidios, sem uso da forca, como instrumento de disciplina e controle. 

No tocante a questao juridica, o legislador da Lei de Execucao Penal 7.210/84 

preocupou-se com a manutencao e inspecao do sistema, consoante redacao dada aos artigos 

66 a 69, 71, 73, 75, 78 e 80, em que ressaltam as funcoes do Juiz, Ministerio Publico, 

Conselho Penitenciario, Departamentos Penitenciario Nacional e local. Diretor, Patronato e 

Conselho Comunitario. Todos esses agentes sao incompetentes ante a realidade dos presidios, 

pois que esses fatos menoscabam a lei ao depararmos, por exemplo, com o art. 85, que versa: 

"O estabelecimento penal devera ter lotacao compativel com sua estrutura e finalidade". 

Julio Fabbrini Mirabete (2004, p. 510) ao analisar a Lei 7.210, art. 84, comenta a 

possibilidade legal de privatizacao dos presidios: 

Em nenhum preve (a lei) a obrigatoriedade de que os estabelecimentos prisionais 
locais sejam de propriedade do Estado, permitindo com isso que sejam os predios 
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pertencentes a empresas privadas, ou, se piiblicos, ocupados pela iniciativa privada 
em qualquer dos regimes juridicos permitidos em lei. 

Sabendo-se em que posicao se coloca o professor Mirabete com referenda ao 

monopolio do uso da violencia por parte do Estado e sua titularidade unica e exclusiva, ele 

proprio tem colocado que: 

Nao dispositivo que vede a possibilidade de gerenciamento e operacionalidade 
material dos estabelecimentos penais ser exercida por entidade privada. Em nenhum 
momento a lei federal dispoe que o diretor e os servidores devam ser 
obrigatoriamente funcionarios piiblicos. 

Diz ainda o referido autor: 

A unica atividade que nao pode ser exercida por particulars nos estabelecimentos 
penais e a aplicacao de sancoes disciplinares, que, por inferir diretamente no 
desenvolvimento da execucao penal (atividade administrativa juridica), e destinada a 
orgao publico, conforme disponha a lei local. 

Quanto a constitucionalidade da proposta partimos da premissa de que a Lei maior 

foi clara e o que ela nao proibiu, permitiu. 

E mais, na verdade, nao se esta transferindo a funcao jurisdicional do Estado para o 

empreendedor privado que cuidara exclusivamente da funcao material da execucao penal, 

vale dizer, o administrador particular sera responsavel pela comida, pela limpeza, pelas 

roupas, pela chamada hotelaria, enfim, por servicos que sao indispensaveis num presidio. 

Ja a funcao jurisdicional, indelegavel, permanece nas maos do Estado que por meio 

de seu orgao Juiz determinara quando um homem, podera ser preso quanto tempo assim 

ficara, quando e como ocorrera punicao e quando o homem podera sair da cadeia, numa 

preservacao de poder de imperio do Estado que e o linico titular legitimado para o uso da 

forca dentro da observancia da lei. 

Atraves do estado da Lei de Execucao Penal observa-se que, ressalvadas as 

atividades jurisdicionais (de competencia do juiz da execucao penal) e as atividades 

administrativo-jurisdiciarias (exercidas pelo servico publico), nao existem impedimentos para 
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a atuacao de empresas, orgaos ou entidades privadas na realizacao de atividade e servicos 

relacionados a qualquer atividade administrativa extrajudicial na execucao da pena. Dessa 

forma, atraves de normas federals ou estaduais torna-se plenamente viavel a concessao de 

obras e servicos piiblicos a iniciativa privada. 

Outro fator bastante discutindo com relacao a proposta de terceirizacao de presidios 

seria no que tange o risco de exploracao dos presos. 

Ha quern seja contrario a privatizacao das prisoes, alegando o risco de que os 

prisioneiros sofram abuso e exploracao por lucro. Afirmam que as empresas particulars nao 

tem interesse em combater a criminalidade, objetivo teorico da administracao penitenciaria, ja 

que adquirem o lucro atraves da existencia da propria criminalidade. 

Porem, de acordo com a proposta de regras basicas para o programa de privatizacao 

no sistema penitenciario brasileiro apresentada e com base em experiencias estrangeiras, 

observa-se que o lucro dos empresarios seria proveniente de pagamento pelo Estado. Na 

experiencia americana, por exemplo, um preso custa ao Estado 50 dolares por dia, ja as 

empresas privadas o custo e de 25 dolares. O Estado paga, entao, a empresa administradora do 

presidio, 30 dolares por peso, por dia, gerando um lucro a empresa de 5 dolares. 

E possivel que as empresas privadas diminuam os custos mantendo os presos em 

iguais ou melhores condicoes, pelo fato de o empresario saber gerir melhor seu dinheiro, coisa 

que no setor publico nao e tao levado a serio quando a questao e gestao de dinheiro publico, 

as ultimas noticias de descaso de uso indevido das rendas publicas, falam por si so. 

Muito mais se poderia falar e explanar as objecoes que se levantam contra a chamada 

privatizacao de presidios e mais ja basta. O que nao se pode admitir e afastar a experiencia, 

pois nada que possa substituir a crise do sistema prisional foi apresentado ate os dias 

atuais.Nao se pode fechar os olhos pra uma realidade que indiretamente e responsabilidade de 

toda uma sociedade, esta concluida a ideia que o sistema penitenciario gerido pelos cofres 

piiblicos nao atende mais o anseio da populacao e porque nao mencionar que uma vez que a 

populacao brasileira revela-se totalmente desacreditada das instituicoes nacionais e por que 

nao dizer a falencia do estado. Na verdade no sistema presidiario publico ja ficou 

demonstrado que a sua forma de gestao nao cumpre com o seu compromisso social, nao 

disponibilizacao de recursos que garantam educacao, saude, moradia, boas instalacoes 

ambientais, entre outras necessidades essenciais a uma vida digna enquanto vivente na 

situacao de recluso. E preciso desmistificar essa ideia posta em nossa sociedade onde se 

enaltece apenas uma das finalidades da Pena-Puni9ao e ignora as outras duas, a repressao e a 

reintegra9ao social do preso. Por essa razao, a sociedade considera correto, legitimo e legal o 
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preso passar fome, softer, ser assassinado, enfim, ter sua pena transformada em suplicio, 

contrariando muitos dos dispositivos da Carta Magna. 

Diante do exposto, deve a sociedade procurar saber qual o seu verdadeiro papel na 

reducao dos males que afetam o sistema prisional brasileiro, criando, para isto, uma visao 

lutadora , avida de justica, combatedor das impunidades 

Ora, se a sociedade busca igualdade social, porque que nossos reclusos sao obrigados 

a esse descaso vivido em nossas penitenciarias brasileiras. 

Porque nao ser solidario e aceitar essa nova proposta de revitalizacao das 

penitenciarias no Brasil, aceitando a terceirizacao de presidios como meio viavel para 

solucionar a problematica carceraria no pais. 

3.5 O Sistema Penitenciario Terceirizado e sua eficacia em relacao a Lei de Execucao Penal. 

A descricao mais detalhada sobre as normas prisionais brasileiras - ou pelo menos, 

as principals aspiracoes do sistema prisional - pode ser encontrada na Lei n° 7.210 de 1984, 

que institui a Lei de Execucao Penal (LEP). 

E uma obra extremamente moderna de legislacao: recolhe os direitos humanos dos 

presos; ordena tratamento individualizado; protege os direitos substantivos e processuais dos 

detentos; e garante assistencia medica, juridica, educacional, social, religiosa e material. 

Dispoe o art. 1° da Lei n° 7.210/84: "A execucao penal tem por objetivo efetivar as 

disposicoes de sentenca ou decisao criminal e proporcionar condicoes para a harmonica 

integracao social do condenado e do internado". Desta forma, se vista como um todo, 

perceber-se-a que o foco desta lei nao e a punicao, mas, ao inves disso, a "ressocializacao das 

pessoas condenadas". 

Como se sabe, a pena de prisao busca a ressocializacao do individuo, para que este se 

encontre em condicoes de ser inserido na sociedade, nao voltando a delinquir. Para alcancar 

esse objetivo, e necessario que a permanencia no estabelecimento carcerario seja adequada a 

esta reabilitacao. Porem, as condicoes politicas, economicas, sociais e culturais do nosso Pais 

dificultam a transmissao de recurso para estas instituicoes. 

A superlotacao das unidades prisionais, as subumanas condicoes de vida dos presos, 

o crescimento de organizacoes criminosas e da corrupcao dentro das prisoes, aliado a falta de 

seguranca, nao permitem que os estabelecimentos carcerarios cumpram sua funcao. 
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A Lei n. 7.210/84, que institui a Lei de Execucao Penal (LEP), preve que os detentos 

sejam mantidos em celas individuals pelo menos seis metros quadrados (art.88, paragrafo 

unico). Todavia, em muitos estabelecimentos penais, grande parte das celas tem de duas a 

cinco vezes mais ocupacao do que a capacidade prevista. Constantemente, pode-se observar 

nos programas televisivos, revistas e jornais, presos amontoados uns sobre os outros ou, 

ainda, amarrados as janelas para aliviar a demanda por espaco no chao. 

Organizacoes nacionais e internacionais, frequentemente, denunciam o tratamento 

desumano, degradante e violento a que estao submetidos os presos. 

A Lei n. 7.210/84 indica um outro requisito basico da unidade celular, a salubridade 

do ambiente pela presenca dos fatores de ventilacao, luz e temperatura adequada a existencia 

humana (art.88, paragrafo unico). 

Devido ao clima tropical, a maioria dos presidios do Brasil possui celas com janelas 

de barras, que permitem a entrada de luz e ar. Porem, quando as celas estao superlotadas, 

tornam-se insalubres, em razao da falta de ar e da abundancia de odores nocivos. 

Contempla a LEP que os presos tenham acesso a assistencia medica (art. 14). Na 

pratica, este beneficio e oferecido em niveis minimos na maior parte das prisoes. Resultado: 

varias doencas infecto-contagiosas, tais como tuberculose e Aids, chegam a atingir niveis 

epidemicos entre a populacao carceraria brasileira. 

Depois destas minuciosas descricdes, fica evidente a precariedade das instalacdes 

atuais dos nossos presidios piiblicos. 

Diante de tanta falta de respeito perante os detentos e da falta de compromisso dos 

nossos gestores publico, tal realidade observada, enseja ainda mais a plena necessidade de 

mudancas no que tange a eficacia da lei de Execucao Penal. E lamentavel que direitos 

essenciais inerentes ao preso, rumo a sua ressocializacao, estejam apenas contemplados na lei 

enquanto na realidade as omissoes sao gritantes. 

Inadmissivel e inconcebivel e assistirmos de bracos cruzados o caos instalado em 

nosso sistema penitenciario. A terceirizacao desponta, sem sombra de diivida, como uma 

alternativa viavel, pois as experiencias levadas a efeito em outros paises apontam uma 

resposta satisfatoria. 

As dificuldades inerentes a Administracao publica, o tamanho dessa maquina, o 

reclame da sociedade, o descredito do servico publico face o seu desqualificado e 

incompetente quadro de funcionarios que nos leva a acreditar que dentro do conceito da 

terceirizacao podemos conjeturar uma opcao plausivel para colaborar e por f i m aos vicios do 

nosso atual sistema penitenciario. 
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Para melhor caracterizar essa proposta, buscando exemplificar os demais exemplos ja 

implantados no Brasil, sera valido demonstrar a visao comparativa realizada em pesquisa de 

campo pelo Projeto de Pesquisa Gestao Privada no Sistema Penitenciario Brasileiro (em 

participacao na 1° SPA - CCJS - 2004) tomando como base o presidio Regional da cidade de 

Sousa/PB, dotado de gestao publica e a PIRC (Penitenciaria Industrial Regional do Cariri), 

localizada em Juazeiro do Norte - CE, dotada de uma gestao privada sob a organizacao da 

Empresa CONAP (Companhia Nacional de Administracao de Presidios). 

O presente trabalho de pesquisa constituiu na investigacao da real efetividade das 

normas da Lei de Execucao Penal, no que diz respeito a assistencia aos presos a partir de um 

quadro comparativo entre a Empresa Publica e a Privada, a presente pesquisa trouxe 

resultados favoraveis a vida interna dos condenados em especial do Sistema Penitenciario 

Terceirizado. 

Por meio da pesquisa de campo, constatou-se que no presidio regional de Sousa ,PB 

a assistencia material e precaria no que diz respeito as instalacSes referentes a prevencao da 

saude do preso, enquanto que na PIRC tal assistencia e condizente com o que determina a lei 

de execucao penal, dispondo de um modulo de saude com profissionais habilitados com 

assistencia diaria. Quanto a assistencia educacional e social constatou-se que no presidio 

regional de Sousa ha ausencia de qualquer oferecimento de instrucao escolar , bem como o 

amparo social, preparando ao retorno a liberdade , por seu turno na PIRC (penitenciaria 

industrial regional do Cariri) tal assistencia e oferecida a nivel de instrucao escolar ate o 

ensino medio e com formacao profissional por meio de uma pareceria com a empresa de 

confeccao de bolas e joias. 

Basta analisar as palavras de Marcos Prado, diretor de recursos humanos da 

Companhia Nacional de Administracao de Presidios (CONAP) responsavel pela 

administracao da Penitenciaria Regional do Cariri onde sao bem elucidativas no sentido de 

demonstrar a forma como e feita a execucao da pena na PIRC quando se expressa nos 

seguintes termos: 

As palavras de Marcos Prado (apud SILVA, BEZERRA, 2007), diretor de recursos 

humanos da CONAP, sao bem elucidativas no sentido de demonstrar a forma como e feita a 

execucao da pena na PIRC, quando se expressa nos seguintes termos: 

[...] voce nao pode comparar o que estamos fazendo aqui com uma simples 
detencao, uma simples cadeia. Aqui existe toda uma infra-estrutura visando ao 
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atendimento da lei de execucao penal, e obviamente, a ressocializacao do preso. O 
nosso maior desafio e provar tanto para o governo quanto para a sociedade, que essa 
experiencia da certo. 

No presidio existe toda uma infra-estrutura no sentido de dar efetividade ao principio 

da ressocializacao do preso. A maior enfase ocorre no aspecto do trabalho executado na 

propria prisao. Isto existe gracas a uma parceria efetuada entre a CONAP e algumas empresas 

da regiao. Atraves do trabalho, os internos ganham dignidade e obtem o beneficio da remicao, 

ou seja, para cada tres dias trabalhados diminui-se um dia no tempo do cumprimento da pena. 

O sistema de gerenciamento prisional adotado na PIRC tambem e eficiente sob o 

aspecto da corrupcao e do trafico de drogas entre os presos, pois conforme anuncia o gerente 

da unidade, Sergio Luiz Correia (apud SILVA, BEZERRA, 2007): "[...] para se evitar a 

intimidade dos internos com os agentes de disciplina e realizado um rodizio de funcionarios 

por hora e setor". Em qualquer suspeita de intimidade do agente de disciplina com os internos, 

aquele (o agente) e desligado, para nao se deixar nenhuma suspeita. 

Observando e tomando como base a experiencia de terceirizacao carceraria 

implantada no Juazeiro do Norte - CE, nota-se um avanco significativo para o nosso sistema 

prisional, considerando que em tais unidades existem maiores condicoes de preservar os 

direitos dos apenados, acalmando o objetivo primeiro da LEP, a ressocializacao. 

D' Urso (2004) em sua dissertacao de mestrado "Privatizacao dos Presidios", 

defendida junto a Universidade de Sao Paulo, mostra que a terceirizacao: 

Incentiva o surgimento de micro e medias empresas e ainda o trabalho autonomo, 
possibilitando tambem a melhoria e incremento nas empresas existentes no mercado, 
com ganhos de especialidade, qualidade e eficiencia. 
E o processo da busca de parcerias determinado pela visao empresarial moderna e 
pelas imposicSes do mercado. Nao mais poderemos passar para os precos os 
elevados custos. Isto tem feito com que os empresarios se preocupem com a 
qualidade, competitividade, agilidade de decisao, eficiencia e eficacia que acabam 
resultando na manutencao dos clientes e consumidores. 
Os parceiros se concentram nos atendimentos das necessidades dos clientes, 
oferecendo servicos com qualidade, preco e prazos compativeis com interesses dos 
seus clientes. 
Os parceiros estao perfeitamente sintonizados, integrados e inteirados da sua 
responsabilidade e interesse pelo resultado. 



46 

Ha de destacar, ainda, que atualmente a terceirizacao vem sendo encarada como 

solucao em varios aspectos, conforme noticia publicada na home-page do Ministerio da 

Justica: 

Ministerio da Justica aprova modelo de terceirizacao do conjunto de servicos de 
penitenciarias 

Brasilia - DF (MJ) - O Ministerio da Justica vai sugerir aos Estados a adocao do 
modelo de terceirizacao do conjunto de servicos dos presidios. Os estudos 
determinados pelo ministro da Justica, Jose Gregori, nas penitenciarias do Cariri 
(CE) e Guarapuava (PR) indicaram a eficacia do modelo. 

Outro aspecto louvavel no tocante a execucao da pena, mencionado pela LEP, rumo 

a sua ressocializacao seria a sua ocupacao, evitando a ociosidade. Vejamos as palavras de 

D'Urso (2004) nesse tema: "Quanto a ociosidade a que o preso e submetido, a iniciativa 

privada tem plenas condicoes de reverter esse quadro angustiante, trazendo trabalho para a 

massa carceraria, remunerando-a nos padroes ditados pela Lei das Execucoes Penais". 

A terceirizacao e seus inumeros aspectos favoraveis fica ainda mais evidente a 

aprovacao desse sistema, de acordo com o depoimento do advogado e escritor Mauricio 

Kuehne (2001, p. 16): 

A questao dessa privatizacao cujos obstaculos existentes sao os mais amplos, 
apresenta seu lado favoravel, que realmente pode nos impedir e nos indicar que 
aprovamos a terceirizacao dos Servicos. Tive a oportunidade juntamente com o 
Conselheiro do Estado do Parana advogado Dalio Lippin Filho, de visitar a 
Penitenciaria Industrial de Guarapuava e observar os trabalhos que estao sendo 
realizados. Devo destacar, porque o relatorio que elaboramos a epoca, ha um ano 
aproximadamente, mostrava uma situacao completamente diferenciada daquilo que 
estavamos acostumados a ver: adentravamos em cadeias, em presidios com aqueles 
ambientes fedidos, com coloracao amarelada do contingente carcerario. Neste 
estabelecimento esse quadro por completo foi revertido, porque ate em verdade 
todos os que se encontravam recolhidos mantinha sua dignidade realcada. 

De igual sorte o magistrado Mauro Bley Pereira Jr. (apud KUEHNE, 2001, p. 21) em 

proposta a crise penitenciaria advoga a privatizacao.Lembra, contudo, a existencia de 

possibilidade legal de intervencao privada nos presidios consoante o ordenamento atual, ao 

afirmar que "o que importa realmente e a situa9ao dos reclusos que estaria resguardada, posto 
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que a questao relacionada a disciplina, seguranca e os aspectos de indole jurisdicional, nao 

estariam a sofrer qualquer ingerencia". 

Assim, fica clara e registrada a grande contribuicao do Sistema Penitenciario 

Terceirizado, como meio viabilizado rumo a eficacia para a pratica funcional da Lei de 

Execucao Penal, que e a Ressocializacao. 

Numa compreensao logica. O estado tem a obrigacao institucional de oferecer ao 

condenado condicoes de recuperar-se conseguindo desta forma, proteger a sociedade e 

promover a paz. E, uma forma de valorizacao humana. Urge, pois, estabelecer-se o direito do 

preso consagrado nao so na lei de Execucao penal, mas, sobretudo, na Constituicao Federal. E 

contraditorio no estado que nao consagra em s_ue texto constitucional a pena de morte, mas 

que recolhe seus condenados aos carceres em forma de sepulcro de vivos. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Analisado o retrospecto historico das prisoes e sua funcao social, algumas 

consideracoes devem ser trazidas a baila com o intuito de selecionar todas as ferramentas 

necessarias para o perfeito entendimento do sistema penitenciario nacional e, 

conseqiientemente, o caos vivido na atualidade. Dessa maneira, em face de tal situacao, nota-

se a urgencia de mudancas favoraveis para resolucao dessa problematica, apresentando o 

modelo prisional terceirizado como alternativa viavel, visando o proposito maior que e a 

ressocializacao do preso. 

Para que o sistema penitenciario nao perca sua funcao principal dentro do que 

preceitua a Lei de Execucao Penal (Lei n°. 7 210/84), devem-se privilegiar suas garantias 

irrenunciaveis, visto serem essenciais para um verdadeiro cumprimento de pena. 

O Estado como o unico detentor do poder de punir e levar o condenado a reclusao, 

igualmente tera a responsabilidade da preservacao da integridade fisica e moral desse preso. 

Assim, esse mesmo organismo politico nao pode, nem deve suprimir do homem segregado 

sobre pretexto nenhum, mais do que sua liberdade, que se diga o bem maior, depois da vida. 

Como ja foi denunciada ao longo desse trabalho, a superlotacao carceraria surge como 

um dos mais graves problemas humanos e sociais de maneira a gerar a intranqiiilidade e a 

inseguranca. 

E por essa razao que nao se pode e nem se deve calar diante do descaso e omissao dos 

governos Estaduais e Federal, no trato dos recursos humanos e materiais destinados aos 

estabelecimentos prisionais, impossibilitando, assim, o seu funcionamento satisfatorio e 

adequado. 

Nesse universo, ha um fosso profundo entre as palavras da Lei e a pratica da realidade. 

E tambem em razao dessa constatacao que nao se pode eximir de lembrar aos homens que os 

momentos de crise exigem especial coragem e ousadia. Nesta linha, o mundo vem 

experimentado um novo modelo de organizacao do seu sistema penitenciario, ou seja, a 

terceirizacao de presidio. 

A linha de defesa para implantacao desse novo modelo calca-se na afirmacao de que 

as unidades prisionais terceirizadas terao maiores condicoes de preservar os direitos do preso, 

homenageando a dignidade humana destes. De forma que, nao se pode ignorar e nao tao 

pouco tratar com desdem esse projeto. Uma reflexao merece ser travada, ja que tudo isso pode 

representar um avanco significativo na solucao do problema dos encarcerados do Brasil. 
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Ao longo desse trabalho pode-se diagnosticar que o grande enigma da terceirizacao, 

reside no receio da transferencia por parte do Estado de uma de suas funcoes indelegaveis, ou 

seja o poder de punir, bem como de forma geral, a presenca da iniciativa privada no setor 

publico. 

Alem do que, nao se pode deixar de registrar a experiencia dos Estados Unidos e 

outros paises estrangeiros, onde proposta de terceirizacao vem trazendo resultados 

satisfatorios perante a ressocializacao do preso e conseqiiente cumprimento da lei de execucao 

penal. 

Nao obstante a essa ponderacao, a qual nao se pode se perder de vista, e de capital 

importancia esclarecer e ressaltar que: a funcao jurisdicional do Estado continuant 

indelegavel, intocavel e intransferivel, sendo essa exercida exclusivamente por meio de seu 

orgao juiz que determinara quando o homem podera ser preso, por quanto tempo, onde ficara 

recolhido e que de forma sera cumprida a punicao, ficando, obviamente, preservado o imperio 

de poder do Estado. Superado esta celeuma, nao se admiti mais entrave nesse tema. 

Quanto a transferencia de setores do Estado para a iniciativa privada, ja nao se pode 

deixar de reconhecer que aquele ja vem se ressentido de graves problemas na sua 

administracao e nao sao poucos que defendem um Estado menos intervencionista. 

Ainda nesse contexto, foi espelhada a importancia representada entre toda e qualquer 

parceria entre o Estado e as empresas que farao a administracao das penitenciarias, deixando 

clara a presenca precedente de licitacao, o que contribuira par com a participacao de toda a 

sociedade civil organizada, Ministerio Publico e dos demais interessados, no 

acompanhamento e fiscalizacao desses contratos. 

Como forma de contribuir para ampliacao da discussao em torno da questao dos 

direitos do preso, ficou clara e apreciado no presente trabalho que, no novo sistema de 

terceirizacao de presidio, o preso tem mais assistencia psicologica, juridica, medica, melhor 

preservacao do ambiente habitado, inexistencia de superlotacao nas celas, remuneracao de 

atividades laborais. Fica evidenciado e justificado que a eficacia do sistema terceirizado de 

presidio e um meio assegurador do direito dos presos e contribuidor na melhoria da execucao 

penal, sendo o mesmo seguidor e cumpridor da Lei. 

Assim, nao se pode negar que essa estrutura, efetivamente, indica novos rumos no 

sentido da ressocializacao, do retorno do apenado ao lar e a sociedade, com menos riscos de 

reincidencia. 
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