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R E S U M O 

Este trabalho de conclusao de curso tern como principal objetivo, mostrar que o 
trabalho prisional a ser realizado pelo preso e sem duvida alguma uma das 
melhores formas de recuperar o apenado, e tambem sugerir que o Estado faca 
valer tudo que esta estabelecimento na nossa Constituicao Federal, no Codigo 
Penal Brasileiro, e na propria Lei de Execucao Penal. E, dessa forma dar ao 
preso a oportunidade de recuperar-se pelos seus proprios esforcos atraves e 
claro, do seu trabalho desenvolvido, visto que o trabalho que Ihe e imposto nao 
mais possui um carater de reprimenda como antes o era tido, mas, sim de 
reinsercao social. Diante de tudo que observamos atualmente no que diz 
respeito a ressocializacao do apenado, percebemos logo de imediato que o 
trabalho do preso e sensivelmente revitalizador de sua dignidade, e que se o 
Estado se voltar para uma aplicagao de uma politica bem definida nesse 
campo certamente conseguiremos trazer o preso para recomegar a sua vida 
junto a sociedade. Tendo em vista a constatagao do grande beneficio trazido 
pela atividade laborativa desenvolvida pelo preso, e necessario, portanto, que o 
Estado atraves de seus organismos proporcione ao apenado condigoes, para 
que o mesmo consiga desenvolver bem a sua atividade laboral. Tomando 
como partida esses aspectos, ou seja, fazendo o Estado a sua parte, e 
extremamente necessario que beneficiado, ou melhor, que o apenado saiba 
aproveitar bem a oportunidade a qual Ihe e concedida. Por outro lado, a 
sociedade possui igual parcela nesse processo de recuperagao do apenado, de 
maneira que ela devera receber o ex - presidiario de bragos abertos, 
proporcionando ao preso oportunidades de igual pra igual com aqueles que 
nunca passaram pelas nossas penitenciarias. Por fim, se existir essa agao 
conjunta do Estado, do apenado, e tambem da propria sociedade, seguramente 
teremos um processo de ressocializagao do preso com mais eficacia. 

Palavras-chave: Trabalho Prisional , Es tado , Soc iedade . 



ABSTRACT 

This work of course conclusion has as main objective, to show that the prisoner 
work to be carried through by the prisoner is without a doubt some one of the 
best forms to recoup the imposed a fine on one, and also to suggest that the 
State makes to be valid everything that is establishment in our Federal 
Constitution, the Brazilian Criminal Code, and the proper Law of Criminal 
Execution. E, of this form to give to the prisoner the chance to recover for its 
proper efforts through is clearly, of its developed work, since the work that it is 
tax more does not possess a reproach character as before the had age, but, 
yes of social reinsersion. Ahead of that we observe currently in what the 
ressocializasion of the imposed a fine on one says respect, we perceive soon 
immediately that the work of the prisoner is significantly revitalization of its 
dignity, and that if the State if to come back toward an application of one well 
defined politics in this field certainly we will obtain to bring the prisoner to 
recommence its life next to the society. In view of the constation of the great 
benefit brought for the laborativa activity developed by the prisoner, it is 
necessary, therefore, that the State through its organisms provides imposed a 
fine on to the conditions, so that the same obtains to develop its labor activity 
well. Taking as broken these aspects, that is, making the State its part, 
extremely necessary that is benefited, or better, that the imposed a fine on one 
knows to use to advantage the chance well which is granted to it. On the other 
hand, the society process equal parcel in this process of recovery of the 
imposed a fine on one, thus it will have to receive former - presidiary from arms 
opened, providing to the equal prisoner chances of equal with that they had 
never passed for our prisons. Finally, if to exist this joint action of the State, the 
imposed a fine on one, and also of the proper society, surely we will have a 
process of ressocializasion of the prisoner with more effectiveness. 

Word-key: Prisoner work, State, Society. 
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INTRODUQAO 

A presente monografia tratar-se-a do tema referente ao trabalho 

prisional do apenado, com o escopo de mostrar que uma das melhores formas para 

que o detento volte ao seio da sociedade, ou seja, volte a conviver socialmente, e 

sem diivida alguma dando ao mesmo, condigoes de trabalho dignas no decorrer do 

cumprimento da propria pena. 

O tema em questao e de grande importancia, pois e publico e notorio 

que o trabalho do preso e sensivelmente revitalizador de uma finalidade humana da 

pena. Inegavelmente, independente da pena aplicada, o trabalho do apenado 

sustenta pilar serio a ressocializagao. 

Do ponto de vista das Ciencias Sociais, o trabalho representa, de 

maneira geral, um dos fatores de reabilitagao da auto-estima, da confianga em si 

proprio, alem da oportunidade de desenvolvimento de competencias o que leva, por 

si so, a geragao de renda. 

Constitui um mecanismo por meio do qual se podera manter ou ampliar 

a capacidade produtiva do detento, restabelecer seu amor-proprio, paralelamente 

possibilitando sua preparagao para o acesso ao mercado de trabalho. Alem disso, 

estimula a possibilidade da remigao da pena, favorecendo o exercicio de uma 

atividade sistematica. 

Constitui o trabalho um direito e um dever social dos apenados, 

reeducativo e produtivo, de forma a possibilitar o alcance dos escopos secundarios a 

que se destina a pena e nao uma obrigagao imputada por sentenga. Outrossim, diz-

se, podera preparar-se o apenado com formagao profissional para o mercado de 

trabalho que devera enfrentar no futuro, quando recuperar a sua liberdade, pelo 
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cumprimento da pena, embora nao se constitua tal em finalidade propria da 

imposigao de sangoes penais. 

O art. 28 da Lei de Execugoes Penais e um resumo muito claro da 

necessaria convivencia do preso com o trabalho: "um dever social e condigao de 

dignidade humana, que tera finalidade educativa e produtiva". 

Fica evidente a tamanha importancia do trabalho prisional realizado 

pelo detento, devendo este trabalho atender ao principio do interesse social, acima 

dos resultados economicos, de modo que a maior contribuigao da atividade laboral 

sistematica reflete no comportamento do detento, seja porque provoca redugao dos 

niveis de estresse da populagao carceraria, melhorando o ambiente do presidio, seja 

porque evita a ociosidade e, sobretudo, por se constituir em promissora perspectiva 

de absorgao pelo mercado de trabalho, quando do retomo do preso, ao convivio 

familiar e social. 

No primeiro capitulo, sera tragado em linhas gerais como e feita a 

obtengao do trabalho prisional pelo detento. e logo em seguida falamos do tema 

propriamente dito. Mostrando a sua finalidade, ou melhor, dizendo a importancia que 

o trabalho prisional exerce na vida de cada apenado, dando a ele a oportunidade de 

corrigir o erro que cometeu, e consequentemente, com o trabalho realizado 

enquanto preso, ao sair do carcere ja tenha pelo menos uma profissao definida. 

Ainda do primeiro capitulo, deveremos elencar aspectos importantes da 

remigao da pena, fazendo uma abordagem entre o instituto e a propria Lei de 

Execugoes Penais. 

Ja no segundo capitulo do nosso trabalho monografico, fazemos 

questao de enfatizar como e feita a remuneragao do trabalho prisional, e quais 

trabalhos devem ser realizados. No mesmo capitulo tivemos a preocupagao de 
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determinar a quern e direcionado o trabalho prisional. 

E por ultimo colocamos a questao polemica do preso provisorio, 

mostrando que o mesmo tambem deve ser beneficiado com o trabalho se assim ele 

quiser, pois como sabemos e uma faculdade que Ihe assiste. 

Por ultimo, ou seja, no terceiro capitulo procuramos mostrar como seria 

determinada a Jornada de trabalho, seus horarios especiais, bem como se daria a 

sua gerencia para que seja realmente atingido o seu verdadeiro fim que e sem 

duvida alguma ajudar definitivamente o apenado a ser inserido no ambito social. 

Neste trabalho foi utilizado o metodo de pesquisa bibliografica, 

baseado em documentacao indireta, com o uso de fontes primarias, notadamente 

leis federais como por exemplo a Lei 7.210/84 , e fontes secundarias, constituidas 

por livros didaticos de renomados autores nacionais, dentre outros meios. Como 

instrumentos foram utilizados: compilagoes e fichamentos, sobre o tema objeto de 

nosso estudo. 

Por fim, tecem-se consideragdes finais, apresentando-se as 

conclusoes, sobre o tema central da monografia enfatizando a preocupagao de 

todos nos, ou seja, de toda a sociedade de um modo geral, no sentido de que, uma 

das melhores formas de ressocializar o detento e atraves do seu labor. 
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CAPiTULO 1 A OBTENQAO DO TRABALHO PRISIONAL 

O trabalho prisional exerce um papel fundamental na ressocializacao 

do individuo, e como constataremos posteriormente, e um dos mais importantes 

fatores no processo de reajuste social do condenado, merecendo do legislador 

cuidados especiais. 

O condenando a pena privativa de liberdade esta obrigado ao trabalho 

na medida de suas aptidoes e capacidade (artigo 31 da Lei de Execucao Penal) 

excetuando-se o condenado por crime politico. 

Nessa mesma perspectiva, o capitulo III, secao I, da mesma lei citada 

acima, trata do trabalho dos detentos, instituindo o seguinte: 

Art. 28 - O trabalho do condenado, c o m o um dever social e condigao de 
d ignidade humana, tera f inal idade educat iva e produt iva. 
§ 1.° - Ap l icam-se a organizacao e aos metodos de t rabalho as precaucoes 
relat ivas a seguranca e a higiene. 
§ 2 ° - O trabalho do preso nao esta sujeito ao reg ime da Consol idacao das 
Leis do Traba lho. 

Diante do que menciona o artigo acima, observa-se que o trabalho, e o 

treinamento profissional dos detentos desempenham um papel significativo na 

estrategia de reabilitagao dessa Lei. Aprendendo um oficio ou profissao e adquirindo 

bons habitos de trabalho, um detento pode aumentar muito suas chances de se 

integrar com sucesso a sociedade apos ser solto. Nao obstante, apenas uma 

minoria entre os detentos brasileiros tern a oportunidade de trabalhar. 

As oportunidades de educagao e treinamento sao poucas e muitas 

vezes oferecem poucas chances de uma agao construtiva para suas energias. Em 

algumas prisoes, principalmente nas delegacias policiais, todas as agoes dos presos 

sao limitadas, o que gera a indolencia e o tedio, agravando a tensao dos detentos 
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entre si e com os guardas carcerarios. 

1.1 A Evolugao Historica do Trabalho Penitenciario 

A concepgao do trabalho penitenciario seguiu historicamente a 

evolucao experimentada na conceituagao da pena privativa de liberdade, ou seja, o 

trabalho prisional se equiparava a pena privativa de liberdade. Inicialmente estava 

ele vinculado a ideia de vinganga e castigo e manteve essas caracteristicas como 

forma mais grave e aflitiva de cumprir a pena na prisao. 

Mesmo depois, encontrando-se na atividade laborativa do preso uma 

fonte de produgao para o Estado, o trabalho foi utilizado nesse sentido, dentro das 

tendencias utilitarias dos sistemas penais e penitenciarias. Hoje, porem, estao 

totalmente superadas as fases em que se utilizava, os trabalhos forgados, como 

Shot-drill ( transporte de bolas de ferro, pedras e areia ) o Tread- mill (moinho de 

roda ), o Crank ( voltas de manivelas ) etc. 

Na moderna concepgao penitenciaria, o momento da execugao da 

pena contem uma finalidade reabilitadora ou de reinsergao social, assinalando dessa 

forma, o sentido pedagogico do trabalho. Nesse diapasao, entende-se hoje por 

trabalho penitenciario a atividade dos presos e internados, no estabelecimento penal 

ou fora dele, com remuneragao equitativa e equiparada ao das pessoas livres no 

concernente a seguranga, higiene e direitos previdenciarios e sociais. 

Tomando como base esse entendimento citado anteriormente, 

podemos deduzir que o trabalho prisional nao constitui, portanto, no real sentido, 

uma agravagao da pena, e nem tao pouco deve ser doloroso e mortificante, mas sim 

um mecanismo de complemento do processo de reinsergao social para prover a 

readaptagao do detento, prepara-lo para uma profissao inculcar-lhe habitos de 
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trabalho e evitar principalmente a ociosidade, a qual sem duvida e a principal 

geradora de pensamentos e atos distorcidos realizado pelo preso. 

Por tudo isso, tem-se o trabalho realizado pelo apenado como fator 

ressocializador, afirmando-se serem notorios os beneficios que a atividade 

laborativa proporciona ao preso, bem como para a destruicao da personalidade 

perversiva do delinquente e para a promocao do alto-dominio fisico e moral de que 

necessita, e que Ihe sera imprescindivel para o seu futuro na vida em liberdade. 

Assim como bem menciona em uma feliz sintese, o eminente Souza et 

al (2002, p. 2) diz que o trabalho do preso: 

O trabalho prisional deve atender ao pr incipio do interesse social , ac ima 
dos resul tados economicos . Isto porque, a maior contr ibu icao da at iv idade 
laboral s istemat ica reflete no compor tamento do detento. seja porque 
provoca reducao dos niveis de est resse da populagao 
carcerana.melhorando o ambiente do presidio, seja porque evita a 
oc ios idade e, sobretudo, por se const i tu ir e m promissora perspect iva de 
absorcao pelo mercado de trabalho, quando do re tomo desse segmento , 
ao conviv io famil iar e social . 

Seguindo esse pensamento, fica claro que o trabalho prisional, alem de 

exercer todas essas influencias na vida do preso, tras em seu bojo um dos meios 

mais eficazes sem duvida alguma para a ressocializagao do apenado. 

De acordo com o que dispoem as Regras Minimas da ONU, preve-se 

que o trabalho penitenciario nao deve ter carater aflitivo (n°71.1), na medida em que 

possivel devera contribuir por sua natureza para manter ou aumentar a capacidade 

do preso para ganhar honradamente sua vida depois da liberagao (n° 71.4), e sua 

organizagao e metodos devem assemelhar-se o mais possivel a dos que realizam 

um trabalho similar fora do estabelecimento a fim de preparar o preso para as 

condigoes normais do trabalho livre. 
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Nos termos da Lei de Execucao Penal, o trabalho do condenado, como 

dever social e condicao de dignidade humana, tera finalidade educativa e produtiva 

assim como esta disposto no art. 28 da mesma lei. Nesse sentido, esta bem claro no 

texto do art. 28 da LEP, que o trabalho e um dever do condenado, o que e reiterado 

no art. 31, caput, e art. 39, v, do referido diploma legal. E importante que se deixe 

limpido, ou seja, nao se confunde, assim, com o trabalho espontaneo e contratual da 

vida livre, ja que entra no conjunto de deveres que integram a pena. 

Em tendo o Estado o direito de exigir que o condenado trabalhe, 

conforme as disposigoes legais, nesse mesmo sentido tern o preso o "direito social" 

ao trabalho (art. 6° da CF). Como por seu status de condenado em cumprimento de 

pena privativa de liberdade, ou de objeto de medida de seguranga detentiva, nao 

pode exercer o Estado o direito de exigir que o condenado trabalhe, mas sim 

incumbe ao Estado o dever de proporcionar oportunidades de trabalho ao preso. Por 

essa razao, dispoe o art. 41 , II, da LEP, mencionando que e direito do preso a 

aquisigao de trabalho e a sua remuneragao. 

1.2 As Finalidades do Trabalho Prisional 

Um proverbio ingles proclama que "uma mente desocupada e a oficina 

do demonio". O ocio, principalmente dentro dos presidios, pode causar 

consequencias ainda mais danosas do que ja traz o ambiente carcerario. 

O trabalho e uma categoria que possibilita a compreensao da atividade 

humana, no processo pelo qual o homem torna-se um ser social, assim como bem 

menciona lamamotto (1998: p.60): 
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O trabalho e uma at iv idade fundamenta l do h o m e m , pois mediat iza a 
sat is facao de suas necess idades diante da natureza e de outros homens. 
Pelo trabalho o homem se af i rma c o m o um ser social e portanto, dist into da 
natureza. O t rabalho e a at iv idade propria do ser humano, seja ela material , 
intelectual ou art ist ica. E por meio do t rabalho que o h o m e m se af irma 
c o m o um ser que da respostas prat ico-conscientes aos seus carec imentos, 
as suas necess idades. E pelo t rabalho que as necess idades humanas sao 
sat isfei tas, ao m e s m o tempo e m que o t rabalho cria out ras necessidades. 

A legislagao brasileira deu enfase a laborterapia, prevendo, em artigos 

de alguns estatutos como, o Codigo Penal, da nossa Constituigao Federal e da 

propria Lei de Execugoes Penais, dispositivos sobre o trabalho do condenado. 

Quando a lei fala que o trabalho e direito do condenado esta 

estabelecendo principios programaticos, como faz a Constituigao quando declara 

que todos tern direito ao trabalho, educagao e saude. 

No Brasil, segundo o ultimo senso realizado pelo IBGE, ja existe mais 

de 361 mil presos, mas nao se sabe o certo quantos realizam a atividade laborativa. 

Os estudiosos desse campo, dizem que a parcela que realiza o trabalho prisional e 

minuscula e, mesmo assim essa pequena parcela realiza apenas servigos de 

limpezas dos pavilhoes, pequenos reparos, ajuda na cozinha, etc. 

Assim como acontece com a nossa Constituigao Federal, a LEP 

tambem trata do trabalho do apenado de uma forma bem eficiente pelo menos no 

papel, mas o Brasil, como sempre aplica uma politica voltada para o trabalho 

prisional ainda de forma timida, apesar de existir na Lei de Execugao Penal um 

conjunto de mecanismos com a finalidade de atraves do trabalho realizado pelo 

preso, atingir-se o seu verdadeiro fim, que e o fim educativo e produtivo. 

Insenr o detento no contexto social e propiciar a ele condigoes minimas 

de tentar novamente buscar uma vida digna. Cotidianamente vemos uma busca 

incessante pelo trabalho em todos os setores da sociedade, visto que o trabalho e a 
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melhor forma de dignificar o homem, e no campo penal nao podemos pensar de 

outra forma. 

O trabalho em seu sentido etico, como condigao da dignidade humana, 

assume um carater educative De modo que, se o condenado ja tinha o habito do 

trabalho, depois de recolhido ao estabelecimento penal seu labor ira manter aquele 

habito, impedindo dessa forma que degenere. Por outro lado se apenado nao tinha o 

habito de trabalhar, a partir do momento que ele desenvolva essa condigao, sem 

duvida alguma no dia que ele alcangar a liberdade ja tera pelo menos um oficio. 

No entanto, para que atinjamos essa finalidade educativa, e necessario 

que o trabalho prisional se organize de forma tao aproximadamente quanto possivel 

ao trabalho em sociedade, ate porque conforme decisao do II congresso das Nagoes 

Unidas, de 1960, a "assimilagao do trabalho penitenciario livre repousa sobre a ideia 

de que, na maior parte dos casos, o recluso e um trabalhador privado de sua 

liberdade". 

E importante ressaltar que a Lei de Execugao Penal, e os outros 

estatutos que tratam do assunto nao se esqueceram de dar ao trabalho prisional um 

sentido profissionalizante como ja foi dito em outra oportunidade. Embora leve-se 

em conta as limitadas possibilidades do trabalho penitenciario, o proposito de 

profissionalizagao deve ser acentuado no trabalho penitenciario quando o preso nao 

tern capacidade profissional. 

A aquisigao de oficio ou profissao, fator decisivo a reincorporarao 

social do preso, contribuira para facilitar-lhe a estabilidade economica, assim que 

alcangar a liberdade. 

E preparando o individuo pela profissionalizagao (mao-de-obra 

qualificada), pela seguranga economica que vai adquirindo, pela ocupagao integral 
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de seu tempo em coisa util e produtiva e, consequentemente pela razao de viver, 

pelos reconhecimentos dos direitos e deveres, das responsabilidades e da dignidade 

humana que se obtera o ajustamento ou reajustamento desejado. 

Evidentemente que a profissionalizagao deve combinar-se com a 

atividade produtiva e o processo de assistencia social, devendo o condenado dividir 

seu tempo, conforme determinarem as leis complementares e os regulamentos, 

entre o aprendizado e o trabalho. 

Como uma forma de protegao ao ser humano, o trabalho penitenciario, 

principalmente pela semelhanga que deve manter com o trabalho livre, submete os 

presos e os internados aos mesmos riscos deste, de modo que, havendo os 

mesmos perigos para os trabalhadores presos e livres, devem existir as mesmas 

protegoes que acobertam os trabalhadores livres. 

E ainda seguindo esse raciocinio, e necessario, assim estabelecer 

para o trabalho do preso as mesmas exigencias do ponto de vista de higiene que 

existe no trabalho livre (asseio, imunizagao, aeragao, etc.). 

Recomendam as Regras Minimas da ONU que devem ser tomadas 

nos estabelecimentos penitenciarios as mesmas precaugoes prescritas para 

proteger a seguranga e a saude dos trabalhadores livres (n° 74.1), orientagao essa 

acolhida e tipificada no art.28, § 1°, da Lei de Execugao Penal. 

1.3 O Instituto da Remigao e a Lei 7.210/84 

Levando-se em consideragao a grande importancia do trabalho do 

preso em relagao a remigao, a qual e uma proposta inserida na legislagao penal pela 

lei 7210/84, a mesma tern como finalidade expressiva abreviar, pelo trabalho, parte 

do tempo da condenagao. Preve o art. 126 da LEP, que o condenado que cumpre a 
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pena em regime fechado ou semi-aberto podera remir, pelo trabalho, parte do tempo 

da execugao da pena. 

E importantissimo lembrar que o instituto da remigao nao tern carater 

retroativo, assim como observamos nas doutrinas e ate mesmo na maioria das 

jurisprudencias, como por exemplo a seguinte: 

O instituto da remigao da pena, por nao ser norma de direito material nem 
prevista e m lei anterior, nao retroage para alcangar s i tuagoes anter iores a 
instituigao do benef ic io, nao se Ihe ap l icando o art. 2° e paragrafo unico do 
CP. Nao tern carater penal , pois nao def ine cr ime, causa de exclusao de 
cr ime, e lemento do tipo, pena, reg ime de pena. E s imples norma que 
d ispoe sobre cance lamento de dias por t rabalho executado, e mero 
mecan ismo de uma execugao e m andamento , e, c o m o tal, nao pode se 
direcionar para o passado, c o m o se infere dos arts. 127 e 129 da Lei 
7210/84 (TJSP - 2 a C . - Agr. e m Execugao 73.55 - 3 - Rel .Angelo 
Gaul lucci - j . 27.02.1989 - RT 642/294) . 

A contagem desse tempo sera feita, nos termos do art. 126, § 1°, da 

LEP, a razao de um dia de pena por tres dias trabalho, e alcangara, conforme o 

disposto o § 2° do mesmo dispositivo, o preso impossibilitado de prosseguir no 

trabalho por ter sido vitima de acidente durante o trabalho prisional, e ainda o § 3° 

do artigo em analise diz que a remigao sera declarada pelo juiz da vara da 

execugao, ouvido o Ministerio o Publico. 

Pode-se a definir remigao, nos termos da lei brasileira, como um direito 

do condenado em reduzir pelo trabalho prisional o tempo de duragao da pena 

privativa de liberdade cumprida em regime fechado ou semi-aberto. Trata-se, 

portanto, de um meio de abreviar parte da pena. Ofere-se ao preso um estimulo para 

corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sangao para que possa passar 

ao regime de liberdade condicional ou a definitiva. 

Sem duvida alguma, a LEP revolucionou quando implantou o instituto 

da remigao, pois o mesmo exerce um papel importantissimo na vida do preso, ou 
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seja, reeduca o delinquente, prepara-o para a sua reincorporarao a sociedade, 

proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da sociedade, 

disciplina sua vontade, favorece a sua familia e, sobretudo abrevia a condenagao, 

condicionando esta ao proprio esforco do apenado. 

Tendo em vista tudo isso que foi exposto em relagao ao instituto da 

remigao, fica claro que o mesmo da oportunidade ao apenado, que atraves de seu 

trabalho tern parte de sua pena cumprida. E importante ressaltar que a remigao nao 

reduz o total da pena imposta ao condenado, mas abrevia o tempo de sua duragao. 

Segundo a propria LEP, a remigao e um direito privativo dos 

condenados que estejam cumprindo a pena em regime fechado ou semi-aberto, nao 

se aplicando dessa forma ao que se encontra em prisao albergue, ja que a este 

incumbe-lhe submeter-se aos papeis sociais e as expectativas derivadas do regime, 

que Ihe concede. Pela mesma razao, alias, nao se concede a remigao ao liberado 

condicional. 

E importantissimo que nao reste nenhuma duvida de que a remigao foi 

inserida no nosso ordenamento pela Lei 7.210/84, portanto, tern ela carater geral, 

abrangendo todos os condenados sujeitos a esse diploma legal. 

Tendo em vista o que foi explanado em relagao ao instituto da 

Remigao, observamos ao longo de nossas pesquisas que a LEP ainda nao e 

perfeita, assim como toda obra oriunda do ser humano. E ao longo de nossos 

estudos, encontramos alguns projetos com o objetivo de mudar ou acrescentar 

alguns pontos na LEP, como por exemplo, a possibilidade do preso remir parte de 

sua pena pelo tempo de estudo. E sem duvida alguma uma questao interessante 

que merece uma atengao especial. 
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CAPiTULO 2 AS FORMAS DE REALIZAQAO DO TRABALHO PRISIONAL 

Com a finalidade de proporcionar a dignidade e a humanidade no 

cumprimento da pena, o trabalho prisional do detento deve ser remunerado 

adequadamente, nao se reconhecendo mais o regime de "gorjetas" ou "regalias", ou 

remuneragao simbolica. Este e um imperativo nao so etico, como tambem juridico, e 

pratico, reconhecido pelas Regras Minimas da ONU ao referirem-se a remuneragao 

"equitativa". 

Nos termos legais, ou seja, de acordo com o art. 29, da LEP, o trabalho 

sera remunerado mediante previa tabela, nao podendo o mesmo ser inferior ate tres 

quartos do salario minimo. 

Seria muito importante, ate mesmo para motivar ainda mais o apenado, 

se existisse uma equiparagao salarial entre o trabalho livre e o trabalho realizado 

pelo detento. Mas, sabemos que na atualidade, essa equiparagao representa 

insuperaveis dificuldades que ainda nao foram sanadas doutrinariamente em 

praticamente lugar nenhum do mundo. 

Diante disso, resta do preceito legal apenas o intuito de animar o 

condenado a procurar e desenvolver a atividade laborativa prisional e reconhecer 

que, apesar dos pesares, a remuneragao nao e tao elevada diante da realidade de 

nosso pais. 



21 

Esta determinado que, cabe a legislacao local determinar os 

parametros para a fixagao da remuneragao do preso e do internado e podera ser 

efetuada por hora trabalhada ou por tarefa executada, dependendo da natureza do 

servigo e da conveniencia da terapeutica exigida, sempre respeitando os limites 

estabelecidos na Lei de Execugao Penal, inclusive quanto a duragao da Jornada de 

trabalho, a qual sera abordada em nosso trabalho em um momento oportuno mais 

adiante. 

2.1 Prestagao de Servigos a Comunidade 

Assim como dispoe o art. 30 da LEP, as tarefas executadas como 

prestagoes de servigos a comunidade nao serao remuneradas. Entre as penas 

restritivas de direitos criadas na reforma penal esta a prestagao de servigos a 

comunidade ou a entidades publicas, chamada de mao-de-obra temida (art. 43, I, e 

46, I, do CP), aplicavel em substituigao a pena privativa de liberdade de media de 

duragao (art. 44, I, do CP). 

Oferece essa pena a indubitavel vantagem de evitar a conveniencia 

carceraria, nao interrompendo assim a vida familiar nem o trabalho diario. O trabalho 

que se impoe ao condenado nessa hipotese, constituidos de tarefas gratuitas a 

entidades assistenciais, hospitalares, escolares, orfanatos e outros estabelecimentos 

congeneres, em programas comunitarios ou estatais, e um plus sobre o trabalho 

habitual. 

Como bem reitera o art. 30 da Lei de Execugao Penal, as tarefas 

executadas como prestagoes de servigos a comunidade ou entidades publicas nao 

sao remuneradas e, por isso, afirmou-se que "corresponde a autentico trabalho 

imposto ao condenado, ou seja, verdadeiro trabalho forgado, de ha muito banido de 

nossa legislagao penal". Nao se trata, porem, de trabalho escravo, havendo apenas 
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uma restricao da liberdade, com restrigao de direitos, e nao a privagao da liberdade 

caracteristica da escravatura. 

A prestagao de servigos a comunidade, trata-se, portanto, de pena 

amplamente aceitavel, de um onus para o condenado, como outras decorrentes das 

demais penas, e nao de uma relagao de emprego, em que deve existir a liberdade 

de celebragao e execugao de um contrato trabalhista. Certamente, o sentenciado 

preferira submeter-se a esse onus a afrontar a pena privativa de liberdade, quando o 

trabalho tambem e obrigatorio. 

Nao resta duvida, de que essa pena atende as exigencias da 

retribuigao sem degradar ou corromper, mas e sangao e nao uma oportunidade de 

trabalho remunerado ao sentenciado, que fique bem claro o seu verdadeiro papel. 

2.2 Trabalho Interno 

Seguindo o que menciona o art. 31 da Lei Execugao Penal, alem de 

confirmar o dever de trabalhar do preso, como ja foi visto anteriormente, refere-se as 

aptidoes e capacidade do condenado, remetendo-se, evidentemente, as condigoes 

fisicas, mentais, intelectuais e profissionais do condenado. 

Nesse mesmo sentido, preveem as Regras Minimas da ONU que todos 

os presos devem ser submetidos a obrigagao de trabalho, tendo-se em conta e claro 

sua aptidao fisica e mental. 

O trabalho nas prisoes, que pode ser industrial, agricola ou intelectual, 

tern como finalidade alcangar a reinsergao social do condenado e, por isso, deve ser 

orientado segundo as aptidoes do preso, evidenciadas no estudo da personalidade e 

outros exames, tendo-se em conta, tambem, a profissao ou oficio que o preso 

desempenhava antes de ingressar no estabelecimento. 
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O elencado no paragrafo anterior deixa bem claro que a atividade 

laboral do apenado no interior do estabelecimento penal nao tern qualquer restrigao 

quanto a pena que o preso esta cumprindo, ate mesmo em relagao aos crimes 

hediondos. Nesse sentido, os nossos tribunals ja emitem varias jurisprudencias, 

vejamos a seguinte: 

Nao ha qualquer incompat ib i l idade ent re o t rabalho interno do preso c o m 
condenacao por deli to previsto na Lei 8072/90. O t rabalho, direito social de 
todos, tern f inal idade social educat iva, prof issional e produt iva, sendo a 
exclusiva forma de se ter acesso a remigao, esta jama is incluida no 
r igoroso e lenco de restr igoes de direitos daquela lei (TJES - 1 . a C a m . Crim 
- Agr. e m Execugao 014019000034 - Rel. Serg io Bizzoto Pessoa de 
M e n d o n g a - j . 14.03.2001). 

Na medida do possivel, deve permitir-se que o preso eleja o trabalho 

que prefere e para o qual se sinta mais motivado e atraido. Mais uma vez, devem 

ser levada em conta, todavia, a habilitagao, a condigao pessoal e as necessidades 

futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. 

Evidentemente, um dos pontos importantes nesse caso em especifico, 

para se conseguir a eficacia do trabalho e sem duvida alguma uma boa organizagao 

da atividade laborativa, de tal modo que o preso se sinta realizado pelo prazer 

funcional sentido no processo laboral e por seu resultado. E logico que isso e mais 

facil de conseguir se for dirigido a um trabalho que corresponda a suas faculdades e 

aptidoes. 

Seguindo esse raciocinio, outro aspecto interessante, e justamente o 

local de trabalho do preso, que pode ser uma oficina, o laboratorio, a lavoura, a 

cozinha etc., de modo que esse local deve ser apropriado para que o preso aprenda 

ou aprimore sua habilitagao profissional, para que no dia da sua liberdade ele 

consiga colocar em pratica tudo aquilo que desenvolveu na prisao. 

A mao de obra de condenados pode ser usada na construgao, reforma, 
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conservagao e melhoramentos do estabelecimento penal e de seus anexos, como 

deixa bem claro o art. 33, paragrafo unico, da Lei de Execugao Penal. 

Prudentemente, recomenda-se que, sempre que possivel, sejam 

atendidos pelos presos e internados os servigos auxiliares comuns do 

estabelecimento (enfermarias, escolas, cozinhas, lavanderias) e todos os realizados 

em favor da administragao. Nesse sentido, e um modo nao so de ocupa-los na forma 

determinada pela lei, como tambem um dos meios para a redugao do gasto publico. 

E bem claro tambem que nesse caso, a remuneragao destinada aos presos correra 

por conta do Estado. 

2.3 Trabalho Externo 

Conforme reza o art. 35, § 1°, do CP, o condenado que estiver 

cumprindo pena em regime semi-aberto esta sujeito a trabalho em colonia agricola, 

industrial ou estabelecimento similar. Sendo admissivel a atribuigao do trabalho 

externo, bem como a frequencia a cursos profissionalizantes, como esta tambem 

descrito no mesmo artigo no seu paragrafo segundo. 

Isto posto, nada impede que esse trabalho seja realizado a empresas 

privadas ou mesmo que tenha carater autonomo. Segundo o art. 36, caput, da Lei de 

Execugao Penal, e art. 34, § 3°, do Codigo Penal, ao preso que estiver cumprindo a 

pena em regime fechado somente podera ser atribuido trabalho externo em servigos 

ou obras publicas realizados por orgaos da administragao direta ou indireta ou 

entidades privadas, tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. 

O que seriam servigos publicos? Servigo Publico e todo aquele que e 

instituido, mantido e executado pelo Estado, por meios de suas instituigoes e de 

seus orgaos, com o objetivo de atender a seus proprios interesses e de satisfazer as 
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necessidades coletivas. Ja as obras publicas sao as que se realizam por iniciativa 

dos poderes publicos, em beneficio da coletividade, ou seja, todas as construgoes 

ou todas as coisas feitas por iniciativa das autoridades publicas para uso publico ou 

como um servigo publico. 

Nao estao no dispositivo em questao os servigos de interesse publico, 

que se distinguem dos servigos publicos porque, em com carater de utilidade 

coletiva, sao objeto de concessao outorgada a empresas ou instituigoes particulars 

que os exploram sob vigilancia do proprio Estado, com fim meramente lucrativo, 

como por exemplo, o servigo de transportes coletivos. Nesses servigos, somente e 

possivel o trabalho dos presos que se encontrem em regime semi-aberto. 

Tratando-se de servigos ou obras publicas, nao ha vinculo 

empregaticio entre o condenado e a Administragao ou empresa privada que realiza 

tais obras, pois as normas que regem o trabalho prisional sao de direito publico e 

nao estao sujeitas a Consolidagao das Leis do Trabalho. Somente ao condenado 

que se encontra em regime aberto possibilita-se o trabalho com vinculo 

empregaticio, sujeitos as normas da CLT. 

E importante lembrar que o trabalho externo do condenado que 

cumpre pena em regime fechado e efetuado sob vigilancia direta da administragao, 

ou seja, e necessaria a escolta como cautela contra a fuga em favor da disciplina. 

Ainda, permite-se, evidentemente, que o preso em regime semi-aberto 

tambem trabalhe em obras ou servigos publicos, realizados pela Administragao ou 

empresas particulars, mas sempre num regime de direito publico, inerente ao 

trabalho prisional. A unica distingao que podemos observar em relagao aos dois 

regimes, no que tange ao trabalho externo, e desnecessidade de vigilancia direta no 

caso do semi-aberto. 
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Em relagao as condigoes do trabalho externo, diz a lei que limita-se a 

10% do total de empregados da obra publica o numero de presos a ele destinado 

conforme descreve o art. 36, § 1°, da LEP. Tal dispositivo tern como objetivo diluir o 

grupo de presos entre os trabalhadores livres, de modo que se possa efetuar melhor 

integragao do preso a esse meio social. Facilita-se assim a reintegragao social e 

permitem-se melhores condigoes de controle e vigilancia a fim de se impedir ou ao 

menos dificultar os atos de indisciplina e a fuga. 

Ainda em relagao ao trabalho externo, nao poderiamos deixar de 

mencionar justamente o que diz o art. 36, § 2°, da LEP, onde cabera ao orgao da 

administragao, a entidade ou a empresa empreiteira a remuneragao do trabalho 

realizado pelo detento. 

A atribuigao do trabalho externo ao detento, como em qualquer 

destinagao do trabalho prisional. deve obedecer a regra de aptidao do preso para 

aquela determinada atividade laborativa. Alem disso, porem, em se tratando de 

trabalho realizado extramuros, e imprescindivel que se faga uma selegao cuidadosa 

dos presos para sua atribuigao a fim de se evitarem problemas de fuga e 

indisciplina, determinando-se ainda que se exija do condenado o cumprimento de 

pelo menos um sexto da pena. 

A autorizagao para a realizagao do trabalho externo cabe a diregao do 

estabelecimento penal. E importante ressaltar que, quando concedida 

irregularmente, a autorizagao sera cassada pelo juiz da execugao no procedimento 

judicial. 

Quanto a revogagao da autorizagao do trabalho externo, fica ela 

condicionada ao bom comportamento ou desempenho do preso na atividade 

laborativa, ou seja, segundo o art. 37, paragrafo unico da LEP, a autorizagao do 
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trabalho externo sera revogada obrigatoriamente se o preso praticar fato definido 

como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamentos contrarios aos 

estabelecidos na lei. Um exemplo claro e a fuga, considerada como falta grave, 

dando ensejo a perda do direito ao trabalho externo, e ainda o preso teria autorizada 

a sua regressao. As faltas graves sao as descritas no art. 50 da Lei de Execugao 

Penal. 

2.4 Destinagao do Salario e de seus Produtos 

Acertadamente a remuneragao do trabalho do preso tern a sua 

destinagao certa, ou seja, segundo o art. 29, § 1°, da Lei de Execugao Penal, o 

trabalho do preso deve atender as seguintes finalidades: a indenizagao dos danos 

causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e nao reparados por 

outros meios; a assistencia a familia; a pequenas despesas pessoais; ao 

ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutengao do 

condenado, em proporgao a ser fixada e sem prejuizo da destinagao previstas nos 

itens anteriores. 

Ainda, o § 2° do mesmo artigo, diz que ressalvadas outras aplicagoes 

legais sera depositada a parte restante para constituigao do peculio, em caderneta 

de poupanga, que sera entregue ao condenado quando posto em liberdade. 

Em relagao ao primeiro ponto, o desconto devera atender, em primeiro 

lugar, a indenizagao dos danos causados pelo crime, e claro que determinados 

judicialmente e nao reparados por outros meios. Nesse caso e indispensavel que 

exista decisao judicial definitiva, inclusive sobre o montante da indenizagao. Mas, se 

o dano ja foi reparado voluntariamente ou coativamente pelo sentenciado, o mesmo 
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ja nao mais sera descontado. 

O segundo ponto refere-se a assistencia a familia do preso, a qual 

como sabemos sofre as consequencias da execugao da pena pela ausencia do 

marido, pai ou mae, ou seja, pelo principal responsavel pelo encargo de mante-la. 

Cabe a lei local, estabelecer a percentagem da remuneragao do preso destinado a 

esse encargo. 

Preve ainda a lei a destinagao de parte da remuneragao a pequenas 

despesas pessoais do preso, como aquisigao de aparelhos, objetos, livros, etc. Esse 

desconto, como o da assistencia a familia, esta previsto nas Regras Minimas da 

ONU (n°76.2). 

Nao devemos esquecer que a remuneragao deve atender tambem as 

despesas que o Estado tern com o preso, e por isso parte dela deve ser direcionada 

ao Estado, de modo que sera fixada de acordo com legislagao local. 

Se depois de preenchidas todos os itens anteriores, sobrar algum 

dinheiro, o mesmo sera depositado em caderneta de poupanga, a qual servira para o 

preso quando posto em liberdade. De modo que, e de suma importancia que o preso 

disponha de algum dinheiro para sobreviver ate que arrume um trabalho, quando 

estiver em liberdade. 

Os bens ou produtos do trabalho prisional devem ser vendidos a 

particulars, somente quando isso nao for possivel ou recomendavel, devem ser 

adquiridos pela administragao direta ou indireta da Uniao, Estado, Territorios, Distrito 

Federal e dos Municipios, com dispensa de concorrencia publica. 

A intengao da lei e evidente, pois, com a comercializagao do produto 

do trabalho prisional com as despesas particulars, cria-se, pelo consumo, maior 

mercado de trabalho, a ser aproveitado eventualmente pelo preso quando atingir a 
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liberdade. Isso se da porque o papel do Estado e proporcionar ao preso a sua 

profissionalizagao. 

Todas as importancias arrecadadas com as vendas a administragao ou 

particulars reverterao em favor da fundagao ou empresa publica ou, em sua falta, 

em favor do estabelecimento penal. A lei local ou os regulamentos deverao 

disciplinar o emprego desses recursos na manutengao e no aprimoramento dos 

mesmos orgaos publicos para que possam bem cumprir com suas finalidades dentro 

do complexo de atividades destinadas ao processo de reinsergao social do 

condenado. 

2.5 Preso Provisorio 

Conforme dispoe o artigo 31 da Lei de Execugao Penal, o condenado a 

pena privativa de liberdade esta obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidoes e 

capacidade. Ja o preso provisorio (recolhido em razao de prisao em flagrante, prisao 

temporaria, decretagao de prisao preventiva, pronuncia ou sentenga condenatoria 

recorrivel) nao esta obrigado ao trabalho, como, alias, se recomenda as regras 

Minimas da ONU (n°89). Entretanto, as atividades laborterapicas Ihes sao facultadas 

e sua pratica dara direito a remigao da pena, tao logo venha a ser aplicada. 

Com isso fica claro que nao se pode submeter o preso provisorio ao 

trabalho, de modo que e uma faculdade a ele imposta. E ainda, esse trabalho 

desenvolvido pelo preso provisorio devera ser realizado dentro do estabelecimento 

onde o mesmo se encontrar privado de sua liberdade. A atividade laborativa por ele 

realizada devera ser tambem remunerada, ate porque ele realiza as mesmas 

fungoes do preso condenado. Outro ponto importante, diz respeito ao acidente de 

trabalho, ou seja, mesmo no caso do preso provisorio, o acidente de trabalho nao 
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impede a remigao. 

A lei estabelece que o preso provisorio nao esta obrigado ao trabalho, 

mas, se assim mesmo vier a trabalhar podera remir parte de sua futura condenagao. 

Esse entendimento nao poderia ser diferente, ate porque o que vemos na maioria 

dos tribunais atualmente sao entendimentos nesse sentido. Se nao vejamos esse: 

Para fins de remigao da pena, e val ida a dec laragao prestada por Delegado 
de Policia, a testando o t rabalho desenvolv ido por encarcerado no interior 
de cadeia pi ibl ica, de fo rma pormenor izada, in formando o horario do 
t rabalho, bem c o m o o ot imo compor tamento carcerar io do preso, mormente 
se nao cont ranada por qualquer outra prova (TJSP - Agr. e m Execugao -
Rel. Egydio de Carva lho - j . 03.04.2000 - RT 779/562) . 

O trabalho, porem, e um direito do preso provisorio, ja que esta ele 

privado da possibilidade de exerce-lo em decorrencia da medida processual, 

cabendo a administragao oferece-lo ao detido. Como, porem, o recolhimento do 

preso atende aos interesses da correta administragao da justiga, quer porque 

impede que o reu se subtraia a aplicagao da lei penal, quer porque podera, estando 

em liberdade, por em risco a ordem publica ou prejudicar a instrugao criminal, 

determina a lei que o trabalho so podera ser executado no interior do 

estabelecimento. 
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CAPiTULO 3 A DISCIPLINA DO TRABALHO PRISIONAL 

Como sabemos, existe uma preocupacao em tornar o trabalho prisional 

o mais proximo possivel do trabalho livre, ou seja, a assimilacao que deve existir 

entre o trabalho penitenciario e o trabalho livre conduz a recomendagao de que 

aquele mantenha tambem uma Jornada igual ou aproximada deste, a fim de que a 

capacitacao profissional do preso e internado Ihe permita, ao deixar a prisao, render 

na atividade laborativa a altura das necessidades do mercado, bem como ocupa-lo 

de forma produtiva durante boa parte do dia. 

De acordo com as Regras Minimas da ONU, o trabalho deve ser 

suficiente para ocupar o preso durante a duragao de uma Jornada normal (n°71.3), 

devendo a lei ou regulamento fixar o numero maximo de horas da atividade 

laborativa, tendo em conta e claro, os regulamentos ordinarios e os locais referentes 

ao emprego do trabalhador livre (n°75.1). 

De acordo com a nossa Legislagao de Execugao Penal, e estabelecido 

um limite maximo de oito horas e o minimo de seis horas para a Jornada normal de 

trabalho (art. 33, caput), deixando-se a lei regulamentadora sua duragao efetiva, 

entre tais limites, para os efeitos de remuneragao, remigao etc. Tambem temos 

jurisprudencias que deliberam sobre a Jornada de trabalho do preso, como esta: 

I - Reputa-se nula a decisao do ju izo das Execugoes Penais que defere a 
ampl iagao de Jornada de t rabalho de sentenc iado para a lem de 08 (oito) 
horas diar ias, sem previa oitiva do Minister io Publ ico. 
II - O ato impugnado pode caracter izar, a lem do excesso de execugao, 
possivel ofensa a direitos do propno preso, que deve ser f iscal izados e 
resguardados, obngator iamente pelo representante Ministerial. 
l l l -O Parquet tern como incumbencia a f iscal izagao de todo o processo de 
execugao (STJ - 5." T - Resp 79 670 - rel. Gi lson Dipp - 21.03.2002 -
DJU 29.04 2002, p.272). 
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Dispoe, ainda, diante do principio da assimilagao com o trabalho livre e 

de acordo com as normas de seguranga e higiene do trabalho, que a Jornada de 

trabalho devera ter como dias de descanso os domingos e os feriados, tal como 

recomendam tambem as Regras Minimas da ONU ao estabelecer um dia descanso 

por semana (n°75.2). E preciso que fique bem claro, que o descanso pode recair em 

qualquer dia da semana, que nao o domingo, quando se trata de servigos de 

conservagao e manutengao do estabelecimento penal. 

A lei reguladora e os regulamentos devem ter em vista, tambem, que 

na elaboragao dos horarios de trabalho deve ser reservado espago de tempo 

adequado a instrugao comum e profissional, as refeigoes, bem como as atividades 

previstas na lei, a recreagao e, eventualmente, ao descanso intercalado, conforme a 

natureza do servigo, tal como se determina nas regras relativas a higiene e 

seguranga de atividade de labor. 

Diante do exposto, fica evidente que a Jornada de trabalho do preso 

tern como objetivo principal tornar o trabalho do mesmo o mais proximo possivel do 

trabalhador livre. Mas, como veremos em seguida, o trabalho do detento pode ser 

disciplinado por horarios especiais. 

3.1 Horarios Especiais 

Alem da Jornada de trabalho determinada na Lei de Execugao Penal no 

art. 33, existem tambem os chamados horarios especiais. Como foi visto, pode-se 

determinar que o preso trabalhe nos servigos de conservagao e manutengao do 

estabelecimento penal. O emprego de mao-de-obra de condenados na construcao 

reforma, conservagao e melhoramento de estabelecimentos penais tern apresentado 

resultados alentadores. Semelhante experiencia feita em alguns paises tern sido 



33 

acompanhada e seguida de bons resultados tambem de ordem etica e psicologica. 

Com efeito, os condenados que assim trabalham sentem-se de certo 

modo responsaveis pela conservagao das edificacoes e de seus anexos (mesmo 

daqueles que nao trabalham), demonstrando mais cuidado com a conservagao; 

alem disso, tanto mais se entre os anexos ha os que servem para os lazeres 

coletivos, tern uma vivencia de "participagao" naquilo que vai seguir para todos, o 

que e muito bom para manter seu espirito de solidariedade (se ja o tinham) ou 

suscita-lo e desenvolve-lo (se nao o tinham ou o tinham escasso). 

Dispoe a lei que, na hipotese dessa especie de trabalho, cuja 

remuneragao cabe evidentemente a Administragao, podera ser atribuido horario 

especial ao preso. Tais servigos sao necessarios em horas diversas daquelas dos 

demais, nao sendo possivel interrompe-los a noite, aos domingos e feriados. Sao os 

servigos de cozinha, de enfermagem, de limpeza, de instrugao e todos aqueles que 

exigirem horario diverso daquele estabelecido para os trabalhos nas oficinas ou sua 

execugao nos dias de descanso normal dos condenados. 

Entendimentos nesse sentido ja se encontram solidificados nos nossos 

tribunals, assim como dispoem este: 

O art.33, paragrafo unico, da Lei 7210/84, ao regular a duragao da Jornada 
de trabalho, faculta a possibi l idade de atr ibuigao de horario especial de 
t rabalho jus tamente para os presos encar regados da manutengao e 
conservagao do estabe lec imento pr is ional, razao pela qual devem ser 
computados para fins de remigao da pena os domingos e fer iados e m que 
o reu efet ivamente t rabalhou, diante da premenc ia da natureza do servigo 
de faxina e m pequenos ambientes c o m o o carcere, d i re tamente 
re lac ionada c o m o bem estar e saude de todos os reclusos (TJSP - Agr. 
e m Execugao - Rel. Egydio de Carva lho - j . 03 .04.2000 - RT 779/562). 

Exigindo-se horario especial, o condenado nao perde, evidentemente, 

o direito ao descanso semanal em qualquer dia da semana que nao o domingo. 
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Ainda e possivel tambem, que se tome obrigatoria a reducao da 

Jornada de trabalho para determinados presos, para permitir-se, por exemplo, a 

instrugao comum ou profissionalizante, mas, em nenhuma hipotese, a Jornada de 

trabalho podera ser inferior ao que determina o artigo 33 da Lei de Execugao Penal, 

ou seja, nao pode ser menor que seis e nem superior a oito horas. 

Portanto, somente com uma Jornada de trabalho de no minimo seis 

horas diarias, e que o preso tera direito aos beneficios auferidos, tais como 

remuneragao, remigao, e outros que teoricamente deveriam ser garantidos pela 

nossa legislagao de execugao penal. 

E importante que se diga nesse momento que na grande maioria dos 

estabelecimentos penais brasileiros o que observamos e o nao cumprimento das 

determinagoes estabelecidas pela LEP, como por exemplo a nao aplicagao da 

remuneragao determinada, ou seja, 3/4 ( tres quartos) do salario minimo a aqueles 

que realizam a atividade laboral. 

3.2 O Gerenciamento do Trabalho Prisional 

Todo e qualquer atividade laboral e gerenciada de alguma forma, e o 

trabalho realizado pelo preso nao iria fugir a essa regra. Na atualidade, sao tres as 

especies basicas dos sistemas de organizagao do trabalho penitenciario brasileiro: 

organizado pela administragao, conhecido como sistema de monopolio; o de 

contratos com empresas privadas; e o misto ou intermediario, em que se dispoe pela 

alternatividade ou conjugagao dos dois primeiros. 

Nosso legislador optou pela aproximagao do terceiro sistema, prevendo 

que, alem da administragao, pode o trabalho ser gerido por entidades paraestatais: a 

empresa publica e a fundagao instituida pelo Poder Publico, que terao autonomia 
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administrativa na organizacao da atividade laborativa prisional. 

Procurou-se, como se afirma na exposigao de motivos, evitar que se 

tornassem inocuas as normas a respeito do trabalho do preso, sua remuneragao e 

forma de aplicagao de seus frutos, sua higiene e seguranga. 

Entende-se que, assim, o trabalho do preso estara protegido ao 

mesmo tempo dos excessos de burocracia e da imprevisao comercial. Um dos 

pontos relevantes nesse gerenciamento e fazer com que o trabalho do preso nao se 

desvirtue do seu verdadeiro fim, ou seja, tomando o piano da reinsergao do preso no 

meio social como sua principal meta a ser atingida. 

A solugao dada ao problema na lei, de um lado, tern a finalidade, em 

principio, de imprimir aos trabalhos prisionais criterios e metodos empresariais para 

melhor aproveitamento da mao-de-obra, sem subordinagao hierarquica ou 

administrativa aos Departamentos Penitenciarios, e de outro impedir que entidades 

privadas, cuja finalidade e, precipuamente, o lucro, imprimam ao trabalho 

penitenciario carater que nao se coadune com aquele indispensavel ao processo 

destinado a reinsergao social do condenado. 

O Estado pode aproveitar perfeitamente de mao-de-obra do 

condenado e do produto de seu trabalho, desde que isso nao desvirtue o conteudo, 

as fungoes e finalidades eticas do trabalho do condenado, conteudo esse que nao 

se desnatura, fungoes e finalidades essas que so se realizam se o trabalho estiver 

inserido no regime de execugao da pena como um coadjuvante para a realizagao 

das fungoes, eticas e utilitarias da sangao penal, com o proposito de alcangar as 

respectivas finalidades. 
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3.3 Fungoes da Gerencia 

Seguindo o que diz a LEP, mais precisamente no seu art. 34, paragrafo 

unico, incumbira a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produgao, com 

criterios e metodos empresariais, encarregar-se de sua comercializacao, bem como 

suportar despesas, inclusive pagamentos de remuneragao adequada. Deduz-se, 

assim, do dispositivo, que as empresas ou fundagoes publicas, em sua atividade de 

promover e supervisionar o trabalho produtivo, podem entregar a execugao direta 

deste a empresas privadas. 

A intermediagao para a contratagao da produgao e de mao-de-obra, a 

comercializagao dessa produgao e as despesas que incluem o pagamento da 

remuneragao adequada ao preso, porem, serao sempre do orgao publico. 

Nao resta duvida de que se aplicarmos o art. 34, e sue paragrafo unico 

da LEP de forma realmente efetiva e concreta, teremos um bom funcionamento do 

trabalho do apenado, e consequentemente uma boa produgao. 

Assim como em qualquer atividade laborativa, e sempre necessario um 

bom gerenciamento para uma perfeita conclusao de resultados. 
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CONIDERAQOES FINAIS 

Fica claro e evidente a relevancia do trabalho oferecido ao apenado 

como uma das principals formas de Ihe inserir novamente no seio da sociedade. 

Inicialmente, partindo da premissa de que o trabalho constitui, em si, 

um elemento motivador do individuo, na medida em que e o instrumento capaz de 

satisfazer suas necessidades, adota-se o raciocinio hipotetico-dedutivo e conclui-se 

que ele, o trabalho, nao teria, em principio, efeitos diferentes em relagao ao 

apenado. Nessa perspectiva, o trabalho funciona, sim, como um elemento 

restaurador afetivo e cognitivo do preso, favoraveis, pois, ao restabelecimento das 

condigoes para a sua reinsergao na sociedade. 

O trabalho do preso esta descrito na Constituigao Federal, no Codigo 

Penal Brasileiro, na Legislagao de Execugao Penal, enfim o que realmente falta e 

apenas a sua verdadeira aplicagao. 

A partir do momento que o Estado colocar em pratica atraves de seus 

mecanismos, ou melhor, der ao detento o seu direito assegurado como dispoe os 

estatutos acima mencionado, de realizar o trabalho prisional em condigoes dignas de 

vida podemos ter a certeza de que o apenado ira se ressocializar com mais 

facilidade. 

Portanto, e preciso que alem do Estado, a propria sociedade venha a 

receber o ex-presidiario com os bragos abertos, ou seja, dando a oportunidade que 

antes nao Ihes foi dada. Dessa forma sem duvida alguma viveremos seguramente 

em uma sociedade mais justa e igualitaria, ate para aqueles que antes eram 

excluidos. 
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